
UMA TRILOGIA SINFONICA DE EDINO KRIEGER
Ricardo Tacuchian

A comparative study of three symphonic works by the Brazilian contemporary composer
Edino Krieger, written in a span of ten years (1965-1975): Ludus Symphonieus, Cantitnem
Naturale and Estro Armonico. The affinity among them, holding avant-garde and traditional
compositional behaviors. A brief analysis of each piece of music.

Introducäo

Num periodo de cerca de dez anos (de 1965 a 1975), Edino Krieger
(Brusque, Santa Catarina, 1928) escreveu tres obras sinfOnicas que se des-
tacam no conjunto de sua producio. Na verdade, boa parte de sua obra
dedicada a mUsica de cimara. Alem de abordar os conjuntos cameristicos
propriamente ditos, produziu intimeras obras para orquestra de cordas como
Miisica 1952, Chore para flauta e cordas (1952), Suite para cordas (1956), Andante
Para cordas (1956) Divertimento para cordas (1959), Brasi liana para viola e cordas
(1960), Tit Imagens de Nova Friburgo, corn cravo obbligato (1988) e o Concer-
to para dois vioges e orquestra de cordas (1994). Dentro desta producio para
orquestra de camara destacam-se as Variapies Elementares (1964), para or-
questra de Camara corn percussao, e que marcam urn retorno do composi-
tor a uma linguagem mais atonal, depois de uma face francamente naciona-
lista.

Para orquestra sinfeinica, sem solista ou coro, o compositor escreveu
uma trilogia que comega em 1965 e termina em 1975, isso sem conside-
rar algumas experiencias de juventude como Movimento Misto (1946), Con-
trastes (1949) e a Abertura Brasileira (1955), alem do Concertante para piano e
orquestra (1955) e de outras obras sinfOnicas corn coro ou com solista
vocal. Esta trilogia corresponde ao periodo de major efervescencia
vanguardista da mUsica brasileira. Apesar do compositor se situar perfei-
tamente dentro daquele contexto histOrico, estas tres obras apresentam
caracterisiticas bastante peculiares de sua personalidade artistica. Se a sin-
taxe musical ja e consideravelmente avancada, ainda assim o compositor
nao e iconoclasta com a tradicao, como ocorre corn muitos composito- .
res daquela epoca. Suas piginas revelam impulso ritmico, alternando com
expressio lirica, controle formal e grande dominio idiomUtico da orques-
tra moderna.

Esta trilogia e constituida pelo Ludus Symphonicus (1965), Canticum Naturale
(1972) e Estro Armonk° (1975).
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Ludus Symphonicus

I,utius .Symphonicus (Ca 18 min) foi escrito em 1965, por encomenda do
INCIBA (1st/tutu Nacional de Culturcay Bellas Ar tes, da Venezuela). Foi estreada,
no ano seguintc, no III Festival de MUsica de Caracas, pela Orquestra Sin-
femica da Filadelfia, sob a regencia de Stanislaw Skrowaczewski. Esta divi-
di'ia em tres movimentos: 1. Intrata Armonica; 2. Cadenza alla Corda; c 3.
Toccata Metalica. A orquestra tern a seguinte formacao: 3-3-3-3/4-3-3-1/
Timp., Pere (3), Piano/ Xilofone/Vibrafonc/ Quinteto de cordas. 0 pri-
meiro movimento aprescnta dois dos clementos estruturais mais impor-
tantes. 0 primeiro e o acorde de 12 classes de altura, quc c exposto logo no
1° compasso, nas cordas. Curiosamente, cstas alturas sat) distribuidas para
cada naipe (en- div.) em forma de acordes quase tonais.

41

Exemp. 1. Acorde de 12 classes de alturas, distribuidas entre as cordas.

Este acorde "dodecafOnico" permeia todo o 1 0 movimento, em dife-
rentes posicies c timbres, e e mais frequentemente encontrado nas cordas,
sobre o baixo de Fa. Eventualmentc, estas notas podem aparecer arpejadas,
como ocorre n piano, c. 41.

Tth
Exemp. 2. 0 mesmo acorde anterior, em forma arpejada, c. 41.

O segundo elemento estrutural da obra c uma serie dodecafOnica e sua
forma inversa.
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Exemp. 3. Sêrie dodecafOnica apresentada na celesta, c. 28.

Esta serie e usada em pequenos interhildios que ligam os blocos dc acor-
des de 12 sons. A dialetica entre linha melOclica dodecafOnica e os blocos
"harmeinicos", tambem dodecafeinicos, definem a estrutura formal do mo-
vimento.

A primeira vez que a serie aparece é no c. 28, na celesta. No c. 30, ainda
na celesta, temos a inversio da serie, porem de modo irregular. A 10' nota,
que ortodoxamente deveria ser um fi# é um re#. Esta classe de altura ji
aparecera antes, na serie. Teria sido proposital, corn a intencao do autor de
subverter o sistema ou um engano na disposicao das classes de altura da
serie, em sua forma inversa?

A predominincia da textura harmonica di a orquestra um cariter forte-
mente percussivo, ritmico e coloristic°. Os elementos melOclicos sao dis-
cretos, construidos sobre a serie dodecafeinica, as vezes corn contrapontos
de partes livres. E o caso do c. 40, onde a 	 flauta apresenta a serie em
movimento direto, em contraponto corn o 1° fagote, corn a serie em movi-
mento inverso (corn a mesma irregularidade apontada no c. 30, na celesta),
e com linhas meleidicas de partes livres, no 1° oboe e na 1' clarineta.

Fl.

Fg.

•
Exemp. 4. Movimentos direto e inverso da serie dodecafOnica, apresentando

uma irregularidade no fagote, c. 40.

Raramente o autor trabalha com a linha melOclica dodecafemica distri-
buida sobre complexo harmeinico de longa duracao ou articulado numa
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formula ritmica, como ocorre respectivamente na clarineta e nas cordas,
nos c. 70-72.

clar (Bb)

cordas

Exemp. 5. Serie dodecaninica (c arineta) apresentada sobre uma base
harmonica (cordas), c. 70-2.

Em suma, Krieger apresenta urn movimento de textura predominante-
mente harmonica, usando urn "acorde" de 12 sons, repetido corn diferen-
tes esquemas ritmicos e coloracOes timbristicas. Estes blocos harm6nicos
são separados entre si pox interlUdios melOclicos (ora monedicos, ora
polifOnicos e, raramente, em harmonies quase-paralelas), baseados numa
serie dodecafOnica, tratada dc modo &A° ortodoxo, permitindo-se
liberdades.

0 segundo movimento (Cadenza alla corda), exclusivamente para cordas,
apresenta urn carater de cadenza, como o prOprio nome sugere, servindo de
intermezzo entre o 1° e o 2° movimentos, estruturalmente mais complexos.
A 4' justa e sua inversao sao o elemento estrutural bâsico deste movimento
(exemplo 6). Aqui a textura e predominantemente monOdica, dando opor-
tunidade a grandes unissonos (corn ou sem oitavas dobradas) que percor-
rem todo o naipe das cordas, das regieies mais graves para as mais agudas.
Urn dos recursos expressivos mais empregados pelo compositor, nests mo-
vimento, c o da mutacjio da densidade sonora, que atravessa de passagens
para urn solo (c. 135, solo de violino) ate o unissono de oitavas de todas as
cordas, exceto os contrabaixos (c. 149-151).     
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Exemp. 6. A 4a. justa como elemento estrutural, numa textura monOclica,

c. 111-2 (respectivamente, c. 1 e 2 do 2o. movimento).
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A partir do c. 137, a textura monOdica absoluta e discretamente altera-
da, quando Krieger mantem a prolongacdo da ultimo. nota de urn grupo de
cordas e sobre este pedal continua corn outro naipe. Nos c. 143 e 144, corn
o use deste comportamento de prolongar a Ultimo. nota de cada naipe,
enquanto a melodia passa para urn outro naipe, chega a provocar ate 4
vozes diferentes. Na verdade, a percepcio auditiva e a de uma Unica linha
melOdica que deixa a reverberacao de algumas alturas. Em outras oportu-
nidades a chamamos esta tecnica de "monodia polifonizada" (exemplo 7).

8.1

Mot I

Viol

Ula

llc

Cb

Exemp. 7 "Monodia polifonizada", c. 145-6

0 terceiro movimento (Toccata metalica) e caracterizado pela enfase
pulsacdo constante como num moto continuo, corn compassos alternados.

M, IMF
1•n •••

Exemp. 8. Ritmica empregada no 3o. movimento, c. 212.

0 esquema metric° 3-34 ou 3-3-2 e conspicuo na major pane do movimento.

Tpas.

Hilofone

Ulol. I

Viol.

Ula.

Vt.

CD.

Exemp. 9. Ritmica empregada no 3o. movimento, c. 227.

UMA TRILOGIA SINFONICA DE WINO KRIEGER

11



Trompas Itt

Trompetes (C

Tromb.

Tromb/Tb

Outra caracteristica é a cxploracao dos metais c da percussao, 0 clue
define urn "estilo fanfarra" para este movimento. Dando continuidade ao
quc ja ocorrera no 2° movimento, o intervalo de d ij c sua inversao adqui-
rem urn papel cstrutural da major importancia. Apas uma introducao de
14 compassos, onde o carater metric() da peca c definido, Coda a orquestra
apresenta, imitativamentc, fragmentos meledicos haseados nos referidos
intervalos citados acima. Alias, o carater imitativo dente movimento pode
tambem ser apontado como outra caracteristica da peca (vide as entradas
imitativas sucessivamente nas cordas e madciras, nos c. 192-195, scguidas
por entradas dos metais ate o c. 199.

A peca atinge urn climax nos c. 277-282 (embora sem os metais), onde
cordas c madeiras definem um esquema ritmico homofOnico, ponruado,
ao final, por urn prato suspenso	 na ultima colchcia do c. 282. Segue-
se, entao, uma nova seed°, Paco meno, onde os metais sal ° tratados
imitativamente corn entradas sucessivas dos trombones, trompas, trompetes
e trombone baixo e tuba. Aqui, a percussao e abandonada. ApOs a exposi-
cao destc fugato, dentro do estilo de uma can?pna de Gabricli (c. 283-289),
ocorre a fragmentacao progressiva da melodia, corn enfasc nos intervalos
de 4' e 5' (c. 290-294). A partir do c. 294, Krieger inicia urn strati), usando,
inclusive, a tecnica da imitacao por aumentacao.

IU'	 '3/4-1	 cm

14 	 .1

Exemp. 10. Stretto nos metais, corn imitacâo por aumentacão no trombone e
tuba, c. 294-300.
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Ap6s estas tres subseeóes do Poco meno, as cordas entram em grande
unissono, sobre um acorde pedal, mantido por todos os metais (c. 300-
304). Tempo I (c. 305) reassume a atmosfera inicial da toccata. Na realidade,
esta Ultima secao tern um carater conclusivo, recapitulando todos os ele-
mentos estruturais usados no decorrer do 3° movimento (intervalos de 4',
imitaciaes, metrica 3-3-4 e relevancia da percussao e dos metais). Os ülti-
mos 8 compassos estao ern 5/8, num tuttiorquestral que se se resolve num
grande unissono ern fa, no Ultimo compasso.

Em Ludus Symphonicus, Krieger apresenta 3 movimentos contrastantes
quanto a textura (respectivamente homofOnica, monodica e polifOnica), a
cor (cordas no 2° movimento e predominincia de metais e percussao no 3°),
ao ritmo (acordes prolongados ou rearticulados no 1° movimento ou melo-
dias corn fraseologia irregular, criando, ern ambos os casos, uma sensacao de
ritmo psicolOgico, ao contrario do 3° movimento, onde a pulsacao metrica
uma das caracteristicas da peca) e ao uso de tecnicas atonais (a serie
dodecafiinica do 1° movimento) e tonais ( o predominio dos intervalos de 4'
e 5' juntas nos 2° e 3° movimentos). Este jogo de contrastes faz jus ao titulo
(ludus) que a obra exibe. A notagao musical do compositor é absolutamente
traditional, nap observando o uso de nenhum dos grafismos musicais tao
abundantes no repertOrio brasileiro da decada de 70. No entanto, Krieger
apresenta uma linguagem musical bastante contemporinea, usando simulta-
neamente signos modernos e da tradicao. A maior contribuieao desta obra
esta no ambit° da forma que apresenta uma inequivoca originalidade, apesar
do uso de algtimas tecnicas histOricas, inclusive da Renascenca veneziana.

Canticum Naturale

Canticum Naturale (ca 12 e 15 min.) foi uma encomenda da Orquestra Filar-
mOnica de sao Paulo, ern comemoracao ao sesquicentenirio da independencia
do Brasil.' A primeira audicao foi em 1972, pela mesma orquestra, sob a regen-
cia de Jacque Bodmer, no Teatro Municipal de Sao Paulo. A solista foi o sopra-
no Maria Lucia Godoy. Na partitura figura a indicacao "sobre cantos de pissa-
ros e ruidos ambientais da AmazOnia". A orquestra tem a seguinte organiza-
cao: 3-3-3-3/5-3-3-1 /harpa, piano+celesta. timpanos, xilofone+vibrafone, per-
cussao (3)/ cordas. Esta dividida ern duas panes que sao executadas sem inter-
rupeao: 1. Dialog° dos Rissaros; e 2. MonOlogo das Aguas. Enquanto a pri-
meira parte se desenrola num ritmo psicolOgico, onde os eventos sonoros ocor-
tern em compassos corn duracao medida em segundos, a segunda parte apre-

Ironicamete, o pals vivia sob o terror de uma violenta ditadura militar. 0 canto da
natureza não seria uma forma de evitar as garras da censura que nao suportaria qual-
quer tema libertirio?
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senta urn ritmo metrico (4/4 corn seminima = 60), except() nos nove
compassos quando ocorre, novamente, urn alto grau de aleatoriedade tempo,
ral, corn indicaceies em segundo para cada compasso, scm nenhuma pulsacao
regular. A estrutura do primeiro movimento e basicamente a de uma grand':
exposicaio da sugestao dos ruidos da floresta, produzidos por mamiferos, anfi
bios, insetos e, principalmente, o canto dos passaros. Krieger valcu-sc das gra-
vaeOes feitas na AmazOnia pelo engenheiro John Dalgas. 0 primeiro canto de
passaro a sex exposto e o da siriema.

Requinta Eb

Exemp. 11. 0 canto da siriema, primeiro canto de passaro de
Canticum Naturale, c. 7.

Varios procedimentos tipicos do movimento de vanguarda sdo utilizti
dos nesta partitura, tais como estruturas modulares que se repetem er
quanto uma linha de sustentacio se prolonga, notas de duracao ou
indeterminadas, tone-clusters, microtonalismos e efeitos especiais de aeon,.
corn a natureza do instrumento. Entretanto, como o autor trabalha sobr
estruturas sonoras da natureza, a obra Maio resulta num objeto abstrato of
de significado indecifravel. Abem dos cantos e ruidos dos passaros, inset('
ern geral, grilos, sapos, ra chorona, javali e outros sons de uma sup's(
poetica da selva, Krieger vai expondo, sucessiva e simultineamente, os cant(
da siriema, pica-pau, tempera-viola, inhambu, uru, galo-do-ma to, inhambt
preto, sabia, bacurau, passaro-tesoura, choquinhas, papa-formigas, ararar
papagaios, quero-quero, quando a orquestra, que comecara empp corn hat
mOnicos dos primeiros violinos (em div a 7), chega ao seu climax. Entar ,
os mesmos 7 harmOnicos do inicio da obra reaparecem e sobre este petal
de textura eterea e exposto o Ultimo canto de passaro, o uirapuru,
que, pela beleza de seu canto, sflcncia todos os demais passaros.

O

E	 repetir o no. 7 as Ilb

Exemp. 12. 0 canto do uirapuru, o ultimo passaro a aparecer na partitura, c. 34.
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Fl.

1.1c.

E curioso comparar este canto corn o tema do uirapuru, usado por
Villa-Lobos em seu poema sinfOnico Uirapuru, o Pdssaro Encantado (1917).
0 tema do uirapuru, aqui, e mera fantasia do compositor, ilk> tendo ne-
nhum compromisso corn o realismo da natureza, como ocorre na partitura
de Krieger.

3

Exemp. 13. 0 canto do uirapuru, em Villa Lobos
(Uirapuru, o Passaro Encantado)

Y

Mesmo quando Villa-Lobos usa sugestees mais realistas de canto de
pissaros, no decorrer de seu poema sinfOnico, a distincia do registro musi-
cal do canto do uirapuru, entre os dois compositores, e flagrante.

Concluimos que a primeira parte do Canticum Naturale e uma exposigdo
de virios ruidos e cantos da floresta que se encaminha para um climax,
seguido de urn Ultimo canto, a guisa de uma codeta, ou melhor, uma tran-
sicio para a segunda parte, o monOlogo das iguas.

0 monologo das iguas apresenta uma estrutura terniria onde as partes
extremas se caracterizam pelo motivo das âguas, urn quase ostinato que
aparece no terceiro compasso (c. 37 da obra), nos violoncelos.

die a 2  

I.   Cb.             
PP s
Exemp. 14. 0 motivo das Aguas do Canticum Naturale, c. 37.

Villa-Lobos ji havia encontrado uma solucao semelhante quando re-
presentou, nas cordas graves mais a percussio, o rio Amazonas, no seu
poema sinfOnico Eroscio, escrito no Rio de Janeiro, em 1950. Krieger, entre-
tanto, de uma forma mais simples, consegue um efeito de grande forca
evocativa e expressiva.
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15



mf

PP

Timpani

Tam-tam

Pc.
I est.	 2 est.

PP
1 est.	 2 en.

Cb. 
'W#MMTMMTITIV4:4=MItinW

PPP
Exemp. 15. 0 motivo das Aguas cm Erosdo de Villa-Lobos

Ambos as motivos tern seus antecedentes na representacao simbelica
das Aguas feita por Debussy em to Mer (1905).

Timp.
tr 444	 tr 	 	 tr 444444.

p?

PP

Tam - tamp 	 — I	 I I

Samba	 0	 C	 '	 I	 I 

—

P r 	 1

eUc.
pp_ ,...----/ `n,

3

PP
Exemp. 16. Representacito simbOlica da Agua em La Mer de Debussy.

No Canticum Naturale o adensamento da orquestracao exprimc o au-
mento do volume do rio, a medida quc corta a florcsta. 0 climax ocorre no
c. 64, quando se ouvem sugestOes dos ruidos ouvidos na primeira pane da
obra. 0 c. 686 inicio a segunda secao, toda ela estruturada sobre o centro
tonal de mi. 1K o Unico trecho de toda a pcca corn urn explicit° centro tonal
(tonalidade livre de 12 tons). 0 solo de soprano cntra no c. 73, em bocca
chiusa, em po, corn a indicacdo "espressivo sempre senza tigore" . Este canto
uma referenda ao mito amazOnico da Mae d'agua. Como opcao, o solo
vocal pode ser substituido por um violoncclo solo.

Cb.

Sop.

Exemp. 17. Solo de soprano, c. 73-82.
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A orquestra acompanha a solista, criando uma atmosfera misteriosa,
explorando diferentes texturas, superpondo ritmos psicolOgicos sobre rit-
mos metricos e reafirmando o centro tonal em mi. Os contracantos a me-
lodia principal aparecem raramente, a partir do c. 102, primeiro no oboe,
depois na trompa, flauta, fagote e trompetes.

Ob.

Exemp. 18. Contracanto do oboe a melodia do soprano, c. 102.

0 motivo das Aguas retorna no c. 115, indicando o inicio da terceira
secio e completando a forma terniria ABA', da segunda parte da peca.
Este motivo vai se deslocando para as regieies mais agudas, a orquestracio
se torna mais densa, os metais adquirem papel mais proeminente, a ritmica
se torna mais irregular e, finalmente, a secio chega ao c. 143 que e um
modulo para visias percusseies e clusters de piano, coin alto grau de aleato-
riedade e duracio de 15 segundos. Segue-se a superposicio das massas
sonoras dos diferentes naipes da orquestra, sobre a linha de sustentacio do
modulo referido anteriormente. E o momento em que o poderoso rio in-
vade o mar afora.

Krieger redefine o poema sinfOnico quando substitui os temas pelos rui-
dos da natureza. 0 compositor trabalha com urn universo sonoro extrema-
mente perigoso para a linguagem musical que sio "os sons da natureza".
Mas ele soube dar um tratamento poetic() a ester ruidos, estilizou-os, em-
prestou-lhes novas dimensoes e, em nenhum momento, resvalou na banali-
dade. Krieger nos di um retrato sonoro daAmazOnia, nio em suaexterioridade
ou concretude, mas uma AmazOnia dramatica, misteriosa e ambigua. Para isso
ele usa materiais composicionais da tradicio e da vanguarda.

Estro Armonico

Estro Armonico de 1975. Foi escrito para uma orquestra sinfemica redu-
zida (2-2-2-2 / 2-2-1-0 / pert (2), piano / cordas), possivelmente para
atender as restricees da encomenda feita para o VIII Festival de Miisica do
Parana. A estreia foi feita no mesmo ano, no Teatro Guaira (Curitiba) com
a Orquestra do Festival, sob a regencia de Roberto Schnorrenberg. 0 titulo

uma nitida referencia a obra prima de Vivaldi, talvez uma nostalgia dos
tempos em que Krieger estudava violino.

A obra possui duas partes, uma Lento (c. 1 a 54) e outra Allegro Derr so (c.
55 a 128), executadas sem interrupcio. A primeira parte e predominante-
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mente ametrica e a segunda corn pulsacao definida, embora corn muitas
alternincias de compassos. Os compassos corn ritmo psicolOgico da pri-
meira parte não tern a duracio definida pelo autor, ficando a critório do
regente seu dimensionamento.

A primeira parte apresenta tres comportamentos composicionais diver-
sos que definem tres pequenas seceies: a (c. 1 ao 15), b (c. 16 ao 21), transi-
On no c. 22 e c (c. 23 ao 49). Os c. 50 a 54 formam a transicio da primeira
pane para o Allegro Deciso.

Na secäo a, Krieger expeie uma sêne de agregados harmeinicos, corn
relaceies intervalares entre suas notas, de diferentes graus. Assim, no c. 1 (I
e II violinos, em di vist) a relacao intervalar das notas formadoras do agrega-
do harmemico e a 2' m.

Viol. 1 (1,2,3,4)

Viol. 1 (5,6,7)

Viol. II (1,2)

VW. 11 (3,4)

Exemp. 19. Acorde de abertura do Estro Armonico, corn intervalos de 2a menor,
entre as notas, c. 1

Observamos que, logo no primeiro aglomerado harmeinico, esta faltan-
do a classe de altura DO, ao contritio do que o autor afirma, no texto
introdutOrio que acompanha a partitura: o material bdsico

uma serie de estruturas harmonicas em que os 12 sons sic) dispostos em
aglomerados (clusters), diferenciados entre si poi sua composicao intervalar
predominante: segundas menores, segundas maiores, tercas menores, ter-
cas maiores etc. E, portanto, urn serialismo que pane de uma organizacdo
harmonica, vertical, dos 12 sons, ao contririo do dodecafonismo, cuja es-
trutura basica é horizontal, melOdica.2

Assim, o c. 2 (II violinos, violas e violoncelos) é um aglomerado de
alturas corn intervalo de segundas maiores, o c. 3 (sopros) usa predominan-
temente a 3' m,

Edino Krieger, Estro Armonico.
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o c. 4 (cordas excepto contrabaixos) usa a 3' M e assim sucessivamente.
Inv

Lk.

2 FL

2 Ob.

2 CI. (814

2 Fg.

2 tpa. (F)

2 Tpt. (Bb)

I Trb.
Exemp. 20. Acorde corn intervalos de 3as.

menores entre as sua notas, c. 3.

Exemp. 21. Acorde corn intervalos de 3as. maiores entre suas notas, c. 4.

No c. 5, o piano apresenta uma sucessio de acordes de 5' A.

Tga 	

Exemp. 22. Sucessio de acordes de 5a. A, c. 5
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COTS

Krieger continua corn este comportamento composicional, passando por
todos Os intervalos simples. Nota-se a preocupacao da permuta de naipes, para
explorar basicamente a cor da orquestra. Portanto, ha uma variacao timbrica
superposta a variacao intervalar aalstica de cada aglomerado harmanico.

Ida I

dlv.

Wu.

Mot II

div.

dIu.

Ma.

diu.

diu.

din.

Cb.

Wu.

Exemp. 23. Entradas canOnicas do motivo x, no inicio da seek), c. 23.

No c. 16 aparece urn novo gesto composicional: o use de mednlos corn
estruturas ritmicas livres, criando uma textura de massas sonoras, corn in-
tcnsa mobilidade interna (seck b). Esta atmosfera e interrompida por uma
caden.za de piano, no c. 22, que apresenta urn nitido centro tonal cm mi.
Este compasso e uma transicao para a secao c (c. 23) onde, pcla primcira
vez, aparece uma indicacao de sinal de compass@ (3/4, seminima = 60).
Entretanto, tanto a alternalncia entre compassos corn c sem pulsacOes defi-
nidas, como a superposicao de estruturas ritmicas medidas corn outran Mao
medidas (mOdulos que se continuam sobre compasses medidos), esvaziam
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Ufa.

a sensaceo de percepceo de qualquer tipo de compasso conventional. Esta
seceo c comeca, nas cordas, corn 6 entradas canOnicas (duplas e simetri-
cas), do motivo cromdtico x de 3 notes.

Este motivo sofre algumas variaceles (inversio, reduce. ° para dois sons),
como ocorre no c. 28.

Fg

Tpa. (F)

Tpt. (Bb)

Trb.

Exemp. 24. VariacOes do motivo x, c. 28-9.

Nos c. 39 a 48 se situa o climax desta primeira parte da obra.
Do c. 49 ao 54, corn caster de transicao, se sucedem verias pequenas

caden'e (respectivamente para oboe, clarineta, trombone, violoncelo solo e
prato).

Ao contresio da atmosfera predominantemente textural e colonstica da
primeira parte, a segunda parte e predominantemente ritmica (metrica) e
melOclica. Aqui a percussio (incluindo o piano) adquire enfase para definir
as pulsacoes que se alternam corn o valor de seminima ou de colcheia
(compassos 4/4, 3/8, 2/4, 3/8, 4/4 etc.). Depois de dois compassos
introdutorios (55 e 56), onde o piano, na regien grave, define o novo clime
(Allegro Deciso J = 120), aparece, nas cordas, o motivo y.

Exemp 25. Motivo y, da segunda pane da peca, c. 57-8

0 motivo y sera reelaborado no decorrer desta parte. 0 c. 87 marca o
inicio de um segundo comportamento compositional. Krieger usa um
fugato com sujeito e contrasujeito.

WIEW•••••n••

Vial.

Via.

Ba

Cb.

Exemp. 26. 'nick) do fugato, c. 87-92.
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As 4 primeiras entradas do sujeito sao apresentadas pelas cordas. Em
seguida, as madeiras apresentam urn stretto do sujeito e, depois, do con-
tra-sujeito. Pox fim, as entradas dos sujeitos, seguidas pelos contra-sujei-
tos sao reservadas para os metals. 0 climax de toda a obra e alcancado ao
final do fugato (c. 111), quando o tutti orquestral retoma o motivo y, com
a sua caractedstica metrica alternada. Os 12 Ultimos compassos estao ern
5/8.

0 Estro Armonico foi escrito tres anos apes o Canticum Naturale. A
aproximacao cntrc as duas obras e nao apenas estilistica mas tambem
estrutural. Ambas as obras sac) de curta duracao, divididas em duas par-
tes, sem soluclo de continuidade (a l a de ritmica livre e a 2 a de ritmica
medida) corn oscilacao entre a prcsenca e a ausencia de centros tonais.
Todas as duas partes, ern ambas as obras, se encaminham para um climax
no final e sao empregados os signos musicais comuns no Brasil, na
decada de 70 (mOdulos continuados por uma linha de sustentacao, tone-
clusters, aleatoriedade, exploracao dos instrumentos de percussao _ o
ruido). Observe-se tambem que em ambas as obras o autor usa ester
comportamentos da vanguarda corn outros neo-classicos, como o
ostinato, o modalismo, a imitacao, a variacao motivica e o fugato, entre
outros.

Conclusiies

Enquanto Ludus Symphonicus ainda preserva a divisao tradicional ern
tres movimentos, Canticum Naturale e Estro Armonico se apresentam ern
urn Unico movimento, embora nitidamente divididos cm duas secees.
Krieger, apcsar do uso de comportamentos tipicos da vanguarda brasi-
leira dos anos 70 (ausencia do centros tonais evidentes, serialismo, ale-
atoriedade, microtonalismo, cluster-tones, entre outros), não abdica de
praticas composicionais tradicionais como a imitacào, o fugato, o stretto,
o ostinato, a presenca do centros tonais, entre outros. Tres preocupacees
bisicas perpassam as obras aqui estudadas: comportamentos texturais
e timbristicos bastante constantes; e a preocupacao formal, obedecen-
do a uma lOgica explicita e a uma necessidade de pesquisa de never
formatos. Nao se non o uso de grafismos musicais e a orquestracao
segue as convencOes ja usadas no repent-id° do seculo XX. A afinidade
entre as tres obras sao obvias, permitindo considerd-las como uma tri-
logia homogenea.

A trilogia sinfOnica de Krieger se reveste de uma exterioridadc
vanguardista mas corn uma grande coerencia interna c com nitidos vin-
culos corn a tradicao. Dessa forma, o compositor, ao mesmo tempo
que trabalha corn o signo novo, obtendo alto nivel de informacdo, al-
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canca, tambem, uma forte comunicabilidade, serve de paradigma para
uma boa parcela das obras para orquestra de mesmo periodo no pals e
alcanca urn born indice de permanencia no repertOrio sinfOnico brasi-
leiro.
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