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EFUNDAMENTOS TEORICOS DO SISTEMA-T

Ricardo Tacuchian

RESUMO: 0 Sistema-T e uma nova proposta metodolOgica	 tratamento das alturas. hum)
do ponto de vista horizontal como vertical da	 Ele ohaece um instrument() de trabalho
clue !termite a olttencao tic cliferentes atmosferas de acorclo emit a necessidacle tXpreSSiVa do
compositor. 0 Nell made() el um COnjUntl) (IC 110)C rotas (pc puritan ser orgunizudus escalarmente
(a escala nonatdniea), serialmente Ui serie nonatemical ou do quid pock scr extrairla 1.1111:1

cdula hue se desenvolve segundo as relneees intercalarcs soda suds classes de altura, duos
a duas torganizacho cdular do sistemarld.

0 sistema-T e uma tecnica de controle de alturas no processo de estruturacao
musical. E bascado num conjunto_de nove classes dc altura que podem se organi-
zar escalarmente ou seriahnente. As vexes, as duns formas de organizacao podem
coexistir simultaneamente. A organizacao celular tambem 6 factivel no sistema-T.

Procuraremos codificar este conceito a partir de uma retlexao teOrica e de tuna
analise dos resultaclos jii obtidos em nossa pratica composicional mail recente. Na
verdade, o cotpusdo artigo e o Capitulo IV da Tese por nOs defendida na Univer-
sidade do Rio de Janeiro, como requisito do Concurs° Thablico para Professor Titu-
lar daquela instituicao ao quid nos submetemos em 1995'.

A rigor, o presence texto deveria ser precedido por 11111d contextualizacito este-
tica da muOsicit do final do seculo na quid se insere e se justifica o Sistema-T. Aleut
disso, as diferentes formas de controle de altura usadas no seculo V{ (Debussy,
Stravinsky, Hindemith, Schoenberg, Bartok, Strauss, Britten, Messiaen, Scriabin,
Webern, Pole, Babbit e Forte, para sitar apenas alguns que contribuiram pant a
teoria do controle das alturas na musica do seculo 	 deveriam ser revistas para
a melhor compreensao do momento histOrico onde surgiu o Sistemit-T.'Esta tarefa
sera o terra de nova abordagem em futuro trabalho a ser publicado por nOs. Por
fim, uma rica e recente bibliografia que versa sobre diferentes formas de controle
de alturas poderia ser selecionada e comentada.

Os tres itens referidos acima ja foram razoavelmente apresentados na Tese
Sistema-T Novo Metodo cle Controls das Alturas, citada anteriormente, nao ha-
vendo espaco para serem repeticlos aqui. Portanto, entraremos cliretatnente no
objeto de estudo, sent outfits preocupacOes contextuais. Antes, porem, faremos
um breve comentario sobre a trajetoria de nossas icleiits ate chegar ao ponto atual
em que se encontra a "Peoria do Sistema-T.

Ern 1988 escrevemos uma suite para violdo,Profiles, onde, no 1 9 movimento, usii-
vamos uma escala nonittOnica (coin e maiores e menores e sem a clominante

' Ricardo Tacuchian, Sistema-T Novo Metodo de Conadle das /Maras. Tese de Professor
Titular (Rio de Janeiro: UNI-RIO, 1995).

Cf. Ricardo Tacuchian, 	 POs-Moderns no Final do Seculo", Pesquisa e Masica, v. 1
nil 2, dez/1995, 25-40.
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dos modos correntes), na qual qualquer altura pudesse ser eleita com p "cc:11[r°
tonal". Era uma tentativa de superar as polaridades maior/menor, tonahmodal e,
mesmo, tonal/atonal. Esta escala de nove sons foi chamada de escala--T. Prossegui-
mom a experiencia coal 0 noneto Rio/L.A. (1989) node a superposicao aeordal
que seivia de element° unificadcif da obra derivava da escala-T e que foi chamado
dot acorde-T. Em 1990 escrevemos o ballet Ilarastan, para orquestra sinfonica,
toclo ere estruturado sobrc a escala 'I' c o acorde-T.

A partir dos resultados estilticos obtidos, apôs a premkrde. cada uma daquelas
pecan, verilicamos que estas pesquisas deveriam ser aprolundadas until vex que
material se mostrava extremamente flexivel e polimorlo, podendo atender a dire-
rentes necessidade expressivas do compositor, no eampo do commie das alturas.
A esta sistematizacao tedrica foi dada o norm de Sistema-T sendo ampliada suces-
sivamente, a medida que compUnhamos novas pecas, usando aquele arsenal tea-
rico. Assim, surgiram Cono .SPr (1992) para xilofone, Chga Brie (1994) yam 11
sopros c piano obbligato. Alcaparra ( 1995) para llama, Pimento do Ream( 1995)
para clarineta e Omaggio a.1Ngnotue (1997), para quintet() de sopros e piano.
Todas essas ohms ja foram estrcadas, aigumas reapresentadas varias vexes on
mesmo gravada no exterior, em cidades como New York, Los Angeles, Rio de
Janeiro, Sao Paulo e Buenos Aires.

Este artigo sinteriza algumas icleia.s sabre o tema. As trCls formers possiveis de
organizacao do Sistema-T (cscalar, serial e celular) sera() estudadas separadamen-
te, apcnas coal objetivo de maior claridade sabre o assunto. Porem, na pratica,
estas lormas de organizacao estao presentee simultaneamente on reCOrrentenlen-
te na runner peCa.

ORGANIZACAO ESCALAR DO SISTEMA-T
Tratamento Tonal da Escala-T

A escala-T c uma escala nonatOnica, distinguindo-se dos tradicionais modos maior
menor. nao sa polo Rao de possuir nove classes de Altura ao invils de sete, alas

tambian pelt presenca simultftnea das tercas major c menor c das sextas maior e
menor. em relay:10 ao l'' gran da escala. Alen disso, a escala-T, no sea	 modo (on
modo padrao), nao possui a 5' justa superior :t partir do l u grau da escala
name), uma diferenca fundamental em relayao as tradicionais escalas major c me-
nor c as escalas modais.

Ex.1: Escala-T de DO
	

Ex.2: Escala-T de Ea*
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Como se depreende do exemplo, a escala-T pock softer urn "tratamento tonal"
:to ser transportada para as 12 alturas contidas no ambit() de uma oitava. Assim,
podemos format 12 escalas-T, diferentes entre si, mas corn a mcsma estrutura
interna, a partir de qualquer urn dos 12 sons da escala cromatica, uma vez que
esta escala nao e de transposicao limitada comb ocorre corn os Modos de Messiaen.
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Ex.3: A escala-T em sues 12 transposicees

A escala-T padrao possui as seguintes relacies intervalares entre seus nove
gratis: st-t-st-st-st-t-st-t- (st=semiton; t=tom). As enarmonias sao usadas de acordo
corn as conveniencias da escritura musical.

Os primeiros sere compassos da peca Alcaparra, para flauta solo,
mostram as classes de altura (e se essas ) da escala-T em DO, sobre a qua! esta
P secao esta estruturada.

Allegro Moderato
	

Jca 76

Ex.4: Alcaparra para flauta (7 primeiros compassos na escala-T em Do)
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Eventualmentc, mum trecho musical, [lode apareCer ulna nota clue nao fax pane
la escala-T em uso. Essa nota e chamada de alterayao. Cada escala-T pode ter, no

maximo, ties notas de altenmao. 0 exemplo 5 mostra urn trecho de Pro/ilex, pant
violao, cscrito sobre a escala-T de D6 was que apresenta duas alter:R:6es: o Sol (3u
compass() do exemplo) e o Re. ( 51u c 61 ' compassos). Aqui, o idioma do instrument()
cordas soltas dc Sol e R6) prevaleceu sobre 0 sistema de controle this alturas.

Outros criterios de ordem musical poderao subverter a lOgica do sistema.

%/Iola°
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Ex.5: Profiles, pant violitto (akeramies dentro da escala-T de DO)

Retacties Tonais entre Duas Escalas-T

l'ma escala-T em relacao a outra qualquer setupre possuira duas ou tics classes
de altura clue a outra escala nao possui. Por exemplo, a escala-T de D6 possui as
classes de altura Mib, HI) e Si que nao se encontram na escala-T de D6,=. No
sentido oposto, a escala "I'de D64-: possui as classes de altura R6, Sol e 	 clue. nao
se encontiam na escala-T de 1)6. Esta relacao cria o maior grau de diferenciacao
possivel entre duas escalas-T (no caso, as cscalas-T de D6 e D6,7).

De outro lado, comparando a escala-T de Do coin a de Mib, a primeira possui
duas classes de :Altura (Reb e H) nao encontraveis na segunda. 	 isso, a
escala-T de Mib possui duas classes de altura (Sol e Re) nao encontraveis na
escala-T de DO. Esta relacao cria 0 menor grau de diferenciacao que pode existir
entre duas escalas-T. Nesta hipetese, scmpre haverd uma classe dc altura dentro
da oitava que nao aparecera nem numa new na outra escala. No exemplo citado
acima, esta classe de altura c o Sib.

Essas relacOes entre duas quaisquer escalas-T revelam que;
a) Tacla vex que Ulna escala-T x apresenta tres classes de altura que nao

aparecem nu escala-T y, esta dltimu tamb6in apresentara ties classes de altura clue
nao aparecerao na escala-T x. Neste caso, as duas escalas-T apresentarao, entre si,
6 classes de altura coincidentes e cada uma del as mats 3 classes de altura difcrentes
nao encontravcis na outra escala. Dc qualquer forma, todas as classes (le altura

FUNDAMENTOS TEORICOS DO SISTEMA-T

48



•
Maa	 0.11=1,MIlarx	 IIII•111=111fla	 Ma ala• any	lit-aln•n•	 SIMMESINIIre.IMS111111
n (aINNEW 1=SFPNIMINSil-1111111•11f 11111=1S-11nC-MIMIMII /111MsOIS-IMM areW.RIMIIIIMMININIMINII r ll sr Bill ail l•Mnel. l iftli1=1•1•••=11alif AIRIWIllaNIVAIII

---Cr_ nil	 --....z..! imam 	 --.C, NUM •	 ....,7•••

f	 21	 f
20	 22--_____

Ss.- ----.
MP	011fla	 —I- ;Nit: .awansa
WIAINSMPamairmonvemorramor sa—m.
Nfalsl 2,11W a=a-a11111Maillfl aa,M=MMIIIIINC-
1W3FAMIT 3 111•011111111•111=•14 /161=1:7 0•1•1===atall Ala

NI 1	 ----7-1	

_•1.

	 "--- "'I'M.	 I	 • r`,.....	 ...............

dentro cla oitava, estarao presentes, numa ou noutra escala pelo menos.
b) Tocla vez que uma escala-T x apresenta duas classes de altura que nao

aparecem na escala-T y, esta Wtima tambem apresentarti cluas classes de altura
que nao aparecerao na escala x. Neste caso, as duas escalas-T apresentarao, entre
si, 7 classes de altura coincidentes e each uma delis corn mais 2 classes de Attica
cliferentes. Assim, clentro da oitava, haverti u ma classe de altura que nao aparecerti
em nenhuma das dut; escalas-T.

Nao existe outro tipo possivel de relacao entre duas escalas-T. No primeiro
caso, chamamos de escalas-T afastadas e, no segundo, de escalas-T vizinhas. A
escala-T de DO e afastada clas escalas-T dc DO* (2m), Re (2M), Fat (4A), Sib
(7m) c Si (7M). A mesma escala-T de DO e vizinha das escalas-T de Mib (3m), Mi
(3M), Fa (4J), Sol (5J), Sol* (6m) e La (6M). Podemos concluir que du/as escalas-T
sao afastadas entre si quando os seus primeiros gratis formarem um interval° de
2m, 2M, 4A, 7m ou 7M, isto e, intervalos considerados diSsonantes pelo sistema
tonal classic°. Ao contrtirio, sera) vizinhas quando os intervalos forem 3M, 4j, 5J,

ou CM, isto e, intervalos considerados dissonantes pelo sistema tonal classico.
0 exemplo a seguir mostra uma modulacao cla escala-T de Fat pant a sua vizinha
de Dot, na passagem do compass) 20 para 21 cla peca Cono Sur, pant xilofone
solo.

xilotone TT
17 J=f00
	 18
	

19

Ex. 6: Cono Sur, para xilofone (Passagem modulatOria da escala-T de Fi# para a de DO#:
Compass) 20 para 21)

Tratamento Modal da Escala-T

Qualquer urn dos nove graus cla escala-T pole ser tratado Ilierarquicamente
como urn centro tonal, sem transposicao cla escala. Assiut, a escala-T padrao (P
moclo) poderti apresentar mais oito modos diferentes conforme a nota inicial Eta
escala que passa a ser considerada o novo centro tonal (rotacao cla escala). A
escala-T analisada ate agora estava no seu mock) padrao ou 1 9 mock). A escala-T
de DO apresenta os seguintes modos: P mod) ou modo padrao, 2 9 mock) em Reb,
39 modo em Mib, 49 modo ern Mi, moclo ern Fa, 6 ì modo em Fat, 7 mock) ern
Sol*, Su mock) ern La e 09 modo en) Si.
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Ex.7: Os nove modos tin Escala-T de Do

Assim could ulna inesma escala-T pocle ter nove diferentes centros tonais (os
no \ C modus de calla escala-T). um mesino centro tonal pocle existir en) cliferentes
escilas-T 0 exemplo clue segue musts nove cliferente csualas il etas toclas etas
cow o centro tonal 06

escala-T de Do	 escala-T de 06
1 4 moth em Do
	

9° mocks em D6

Ex.8: Nose diferentes escalas-T corn o mesmocentro tonal (DO)
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Mesmo trabalhando dentro da organizacao escalar do sistema-T, nem sempre
o centro tonal e evidente. Ele podeni ser multiplo, ambiguo ou ausente. Sera
multiplo quando existirem duas ou mais escalas-T soando simultaneamente ou
sempre que houver harmonias paralelas. Sera ambiguo quando nao se conseguir
definir coin precisao urn Onico grau hierarquicamente mais importante que os
demais. Sera ausente quando o grau de ambigilidade for extremo. E o caso do
exemplo 9 (trecho de Gtga Byte).

Ex.9: Gip Byte, pars 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetas em Sib, 2 fagotes, 2 trompas em FA, 2 trompetes
em Sib, 2 trombones e piano obbligato. Apesar deste trecho estar escrito na escala-T de Mib, existe
uma completes indeflnicäo do modo, nao pertnitindo caracterizar nenhum centro tonal
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0 Imminent() tonal chi escala-T (12 transposicOes) c 0 tratainento modal (9
centros tonais para calla transposicao) geram urn total de 108 escalas nonatenicas.

A Harmonia na Organizacäo Escalar do Sistema-T

A textura homolanica nao 6. a predominantc nas ohms pie usam 0 sistcma-T.
Ent rctanto, unla cstrutura acordal aparece principalmente nos pantos culminanIes
c nos pumas cadcnciais, dal a neeessidade dc sc dcfinir alguns paratnctros
harmenicos no sitcma-T. Ern i-aras ()cask-5es, urn trecho musical pods sc apresentar
em estilo coral c, neste caso, a textura harmonica c hastante eviclentc, conforms
'nostril 0 exempla 10, ondc todos os sons gcradores da harmonia :Oven: da escalil-
I de. Re, coin 0 centro tonal ambignamente em Sol (3U modo chi escala-T de Ha

170	 171	 172	 173	 174

re„4/MnMU •	 ma& a•111!•11ftanisiTholS1=11flaN11•1nM111111a1MIMMININISIlal
In11	 AMMIN=IM
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Ex.10: Giga Byte. reduelio de trecho para duas trompas, um trompete e um trombone sobre uma leve
textura de acompanhamento por dois oboes e dots fagotes que repetem as notas do coral dos metals.
Toda a harmonia e gerada pelas alturas da escala-T

Qualqucr combinacao coin as classes dc alturas da escala-T pode gerar acordes
de diferentes gratis de tensao on estabilidade. 0 cxemplo 11 mostra algurnas
possihilidades de estruturacao acordal, corn alturas retiradas da escala-T de 1)6.

Ex.11: Diferentes combinees acordais baseadas na escala-T de DO

O compositor, entret:mto, podeM eleger um acorde motivico dei g n) chi ctscala-T
clue servirn de element° de estruturacao de toda uma obra. 0 :worth,' dc $ sons
main dissonantc do sistema-T (c por isso chatnado do acorde-T)6 o de 7A1, 9i1 I I/
“1) c 12d (5c1). Fsta tensao e provocada pelos intervalos de 7M e 9m cm relacao
ao baixo e polo choque dc 2m (entre a 43 c a 3d), espccialmente quando est.' 2m
cst:i cm posicao explicita, isto c, no limits superior do acorde (vela cxemplo 12).
Alas qualquer outra combinacrio harmânica dikrente do acorde "T, podc ser usacla
desde que conhecidas as leis de tensao c relaxamento destes acordes. Ndo sc
tram, aqui, dc uma hannonia funcional, corn toda uma gradacao hierarquica de
diferentes funcOes. Alas, tambem na0 sc trata de um desprezo da possibiliclade
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geradora de movimento que urn acorde pode ter, inclependentemente de suas
qualidades coloristicas particulares. Mais adiante voltaremos a comentar sobre o
acorde-T paclrao e suas variantes.

Acorde-T

Dial 0 acorde-T padrão

0 grau de tensao de urn acorde depende dos seguintes fatores:
a) Intervalos dissonantes. Quanto major o namero de intervalos dissonantes

mais dissonante sera o acorde. 0 exemplo 13 mostra Bois acordes distribuidos
numa tessitura muito prOximit (diferencit de apenas urn semitorn). Entretanto, o
segundo e muito mais tenso ou instavel que o primeiro devido a presenca de duns
2m aSok/141 e Re/MiN e tuna 9m (D64/R6). 0 primeiro acorde tamnbean apresenta
unlit 9m (116/Reb) mas duas 2M (Fit/Sol e Reb/Mil4), intervalo bem menus
dissonante que a 2m. A prova do ouvido e insofismavel.

4	 016'	                    
bid*   13            

Ex.13: 0 segundo acorde a mais tenso ou instavel que o primeiro devido a maior qualidade dissonante
de seus intervalos

Regiao. A regal° onde o acorde e executado tambC1rn pode influir no seu
gran cle tensao. Deste modo, o mesmo acorde executado numa regiao aguda tern
sua tensao diminuicla, aumentando a meclida que e transportado para regiaes mais
graves.

Espacamento. Espacamento de urn acorde e a posicao mais afastada ou
ajuntada que seas notas aclquirem entre si. Quanta mais afastada for a posicao clas
notas do acorde menos tenso ele sera. No exemplo 14, o mesmo acorde em
posicao ajuntacla 6 mais tenso que o segundo acorde em posicao mais afastada.

A posicao que o intervalo dissonante tem dentro do acorde tambem e um
fator que altera o grau de tensao do acorde. Assim, no exempla 15, o acorde-T na
sun primeira clisposicao e mais tenso que na segunda, pelo fato de a 2m (Fil/Solb)
estar numa posicao explicita do acorde (no extremo superior). 0 acorde-T (do P
grau da escala-T de D6) perde toda a suit aspereza quando a 2m e colocada no
meio do acorde, dando ao acorde, assim disposto, uma suave sonoridade. A aspereza
do acorde seria ainda maior se a dissonancia estivesse nits vozes extremas inferiores,
devido ao major choque de clissonancias entre os harrnanicos dos respectivos
sons finditmentais.
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0
Ex.17: Acordes progressivamente menos tensor apesar de aumentado o mimero de notas

e
Ex.14: Dots espacamentos diferentes no
mesmo acorde-T (1(/ gran da escala-T de 1)6):
o Segundo em posicão mats afastadae menus

tenso

Ex.15: 0 mesmo acorde-T apresenta major tensao
na P disposicao porque 0 interval() 2d e mats
explicito que na 2'

(A) \bzes extremas. Quando as notas extremas (superior c inferior) do acorde
formam urn interval() consonante, especialmente a 5J, 0 acorde tende a hear mais
(Navel (Como se fosse um :iconic perfeito, corn nota s ajuntadas). Este tutor c 0 de
manor pregnancia, quando esta ern jog() outro ou outros fatores de tensao
harmânica. Dina 5J nas partes extremas do ',Iconic sugere LIMA certa cstabilidadc
corn :wok) tonal no haixo mas nao atenua sett grau de dissonancia, como nos
casos ;Mteriores. No cxemplo 16, 0 acordc do I" grau da escalit :1 de DO,
igualmentc dissonante cm ambits as disposicoes mas sugere mais estabilidade na
segunda disposicno & y id() ao intervalo de 5j Tie exile entre as votes extremas.
Neste cis°, a nota Si podcria funeionar como um ccntra tonal au nota conclusiva.

Ex.16: Acorde do P gran da escala-T de Do. Existe major estabilidade na 21
disposicAo que na primeira devido ao intervalo de M entre as votes extremas

c) Ndmero de sons formadares de acordc. Embont a tendencia seja o acorde ficar mais
tens() cam o man) milliner() dc sons do clue c tornado, cssa rclacao panic scr invertida
dependench dos intervalos cm logo. Assiut no exempla 17, o primoiro acarcle a e l mais tenso
Tic as acordes b e c apesar de possuir apenas clots sons. Da mcsma forma, a acordebi l mais
tenso quo o c ( as tercas urn paulatinamente abrandando a tensao do acorde, provocada pela
7 ‘I quo, no primeira cast), aparece isolada).

c Dinftmica. Este tema extrapola Os I gnites deste csturlo, entretantO,
born lembrar clue uma dissonancia fica abrandada quando ela c cxecutada
instrumentas de timbres diferentes c, Ito contrario, accritUada wand() cXeCtitada
par instrumentos iguais. Da mesma forum, 0 grant de tensao 0 maior quando It
din:min:a C.! Innis hoe e rice-versa.

FUNDAMENTOS TEORICOS DO SISTEMA-T

54



Todos os fatores descritos anteriormente interagem harmonicamente entre si
e, muitas vezes, urn anula o outro, pois, na verdade, dificilmente eles existem
isoladamente. De qualquer forma, to-los ern mente e1 urn roteiro que pole servir
para os objetivos expressivos do compositor.

0 Acorde-T

Como dissemos antes, 0 acorde de 5 sons mail clissonantes do sistemtrT
aquele que denominamos de acorde-T. Analisando o acorde-T em sua forma escalar
(vela o exemplo 18), constatamos a presenca de 3 scullions, separados por urn
intervalo de 43 e 4A respectivamente.

Ex.18: Disposicao escalar do acorde-T padrão

0 acorde-T padrlio apresenta variantes (corn diferentes gnats de tensao) de dois modos:
por mudanca de posicao (e de espacamento) e por mudanca do grau gerador do
acorde. No primeiro caso, alCan do estado fundamental, temos as diferentes mu-
dancas de posicao, tendo, cada uma delas, diferentes espacamentos entre Os sons
(exempla 19).

• G.S.11 .iMn SE/MtASIMantvonman-naanrrrna
111M..1n1 'la

IM104•1•• 1n1.: • NM

64.
L=IIIn1 • 1nIMM.UNITIM711•11Miama a41•n 'a.Mka

28nm...rm.

Ex.19: Variantes do acorde .T padrào, por mudanca de posicao e espacamento

Os grans da escala-T, formadores do acorde-T pacltho sao 1-9-2-5-6. Mantendo esta
inesma relacao numerica mas formanclo o acorde a partir de graus diferentes da
escala-T (por exemplo, 2-1-3-6-7, 3-2-4-7-8 e assim par diante), teremos as variantes
do acorde-T por mudanca de set grau gerador. Os novas acordes formados terao
suns relacaes intervalares internas moclificaclas coma se vi1 no exemplo 20.

MN, a.sE :41nMieSainit- t	 °
2

11 6..-
A 2

•
A 1 A 4

AP A( • t4

III 	 III	 IV	 V

taiamr4 

V	 ' 
kV 3 8 .

MWIlinilln
VI	 VII

	 VIII	 IX

Ex.20: Acordes-T variantes, formados em cada grau da escala-T de DO e, por isso, apresentando
re/ay:1es intervalares internas diferentes entre si
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ACORDE-T PADRAO

1 9 gran (Do): 7M-2m-4J-5d

Acordes-T Variantes 

9 grau (Reb): 7M-2M-4J-51

49 grati (Mi): 7m-2m-41-5J

6° gra y (Solb): 7M-2M-4A-5J

8° grau (La): 7M-2M-4A-5J

3 9 gran (1\4 i /1): 7m-2m-4J-5d

5° gran (hi): 7M-2m-4A-5J

79 grau (Lab): 7m-2m-4J-5)

9 9 grau (Si): 7m-2m-4J-5d

As novas relacC)es intervalares intern as dos acordes-T variantes de cada grau
escala-1' sac:

Quadro I: Re/agues intervalares dos acordes-T padrao e Variantes

Dos nove acordes-I dais pares apresentam estrulura interval:a idOntica: o 3°
cool 0	 e o 6'" grau coin o 8u . Portanto, existem 7 estruturas intervalares dircrentes
para o acordc-T.

1(ventualmente, pole-se :ten:scent:a ulna nota no acorde-T, aumentando para
scis 0 flamer() de rotas (a rota ajuntada). E 0 caso dai rota lab no acorde-T de D6-
S i-120b-Fa-S( )11).

Ex.2 I: Aeorde-T padrao e coin a :Iota ajuntada Lab

Este a:a:intent° harmOnico O. 0 clue acorn: no c.d9 da obra Giga Byte de
Ricardo Tacuchittn.

Outro dcsvio do acorde-I é a suhstituicao de U1113 das novas par outs contigua
(Ater:lc:to). E o caso	 rota Ali, no lugar de Fa, no acordc -T :literal() dc DO - Si-

Ex.22: Acordc-T padrao e acorde-T alterado (Mi no lugar do Ed)

Este tratamento hartninico ocorre no c.65 du obra Gig(' Byte.
dais acliante veremos clue o acorde -I (c qualpuer outra coleclio de alturas

escala-T) pole ser tratado como um conjunto indepenclente da escala clue lbe
deu origem (organizacb celular do sisternaill.
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Concluindo, a harmonia na organizacao escalar do sistema-T pole ser estruturada
por qualquer tipo de combinacao intervalar a partir de urn acorde padrao e suas
variantes china& acorde-T. Como o sistema-l' c aberto, qualquer compositor
podera propor outro acorde padrao, dentro do sistema, que sirva de base pant
uma nova estruturacao harmonica. Portanto, este breve estudo do acorde-T nao
esgota as possibilidades harmOnicas do sistema-T.

0 acorde-T foi o acorde basic° da estruturacao de prate das pecas Rio/L.A. e
llayastan.

No primeiro compasso do exemplo 23, retirado do noneto Rio/L.A., vemos o
acorde-l' padrao incompleto DO-Fa-Solb-Si Whit o Re), distribuido entre os metais
e 0 piano. No compasso seguinte, o piano executa outro acorde-T, tambem
incompleto, Re-MibSol#-La (falta a nota Sol).

1)1-92

a Gut -a.,       ---a 

I
Ex.23: Rio/L.A. Trecho que emprega o acorde-T padrão (incompleto) da escala-T de 06

Ao contrario do exemplo anterior, no terceiro compasso do exemplo 24, um
trecho do bale I layastan, o acorde-T aparece completo (7Q grau da escala-T de
Fa#). 0 acorde-T completo geralmente e reservado pant pontos culminantes ou
pontos caclenciais.
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Ex.24: Truth° de Hayastan, corn o acorde-T variante do 7" gran da escala-T de Far

FI1 2

FI3

a I 2

00 .3

CKLIN 1 2

0235j 3

Ass 12

&n 3

Sm (Fâ.111

H T.1)14

p l3b) . 2

1,1, MS)

Lb 12

rib 317)

Pe c

POT 3

ro

VIA

VI I B

VIII A

VI (1.6

Via A

Via

Vo A

V° B

CS
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A polifonia na organizaciio escalar do sistema-T, e inteiramente livre, clependendo
da densidade textural que se pretenda e do grau de tensilo/instabiliclacie ou
relaxamento/estabilidacle que se deseja numa cleterminada passagem. As linhas
melodicas usarao as classes de altura da escala-T que servern de base para o
trecho em questao.

ORGANIZACAO SERIAL DO SISTEMA -T

O Sistema-T baseado em nove classes de altura, pode ser organizado serialmente.
Neste caso, tomamos de emprestimo as principos serials estabelecidos por
Schoenberg a partir de 1921-23. A diferenca fundamental entre as duas propostas
e 0 faro da serie do sistema-T comer apenas nove sons ao inves de doze. Por esta
razao, o grau de reiteraciTto de calla classe de altura desta serie nonatonica e major,
criando Luna estruturac tao musical "menos atonarclo que aquela criada por uma
serie cloclecafOnica. Corn este tipo cle organ izacao serial, o sistema-T oscilani numa
zona litnitrofe entre o tonal e o atonal, numa tentative de sintese daquelas
polaridades ou, em outras palavras, a superacao clas antinomies, uma this
caracteristicas do comportamento pOs-moderno.

Tomemos como exempt() a seguinte serie nonatOnica, usada na peca Giga Byte.

Mib Sol Fd# 1:16# SoI# Fd Si Re Sib

A serie nonatOnica e sempre construicla a partir das notas de uma escala nonatenica.
iisando a mesma te'cnica do sistema cloclecaffinico, podemos construir uma matriz
nonatOnica (ver o quadro 8), crianclo uma serie inversa, a partir da 1 classe de altura
(Mib) e dispondo-a no senticlo vertical. A partir de cada classe de altura di! nova serie,
sera construida uma serie original coma a primeira, porem con alturas diferentes.

Este comportamento gent 9 series principais ou originais (series P corn transposicOes
cliferentes) e 9 series inversas (siIries I, tambêm corn transposicOes diferentes). Ambos
os grupos de series, lidas de tnis pant frente, gerando, respectivamente, as series
retragradas (10 e as series retrOgraclas-inversas (RI).
Habitualmente, na teoria clodecafOnica, o lance usado pant denominar as series
corresponde ao niimero de semitons que uma serie transportada esta afastada daquela
quo the cleu origem (0 a 11). clentro desta norma, PO e a serie principal propriamente
clita. P5 C a serie principal transportacla uma 4J acima (5 semitons). No sistema-T
usaremos um critao de inclexacao diferente uma vez que nem todas as transposicOes
(Centro da oitava ocorrem, mas apenas 8, alem chi serie nonatnnica principal que chi
origem a matriz. Nab impede que, no futuro, a sere nonatOnica tenha 12 transposicOes
diferentes ao invês de 9. Os indices Va0 de 1 a 9 e representam a ordem em quo as
series aparecem na matriz. 0 exemplo de matriz nonatnnica usada em Giga Byte
esclarecerd melhor a questdo.
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I1 I2 I3 I4 15 16 17 18 19
N111) I Sol Sol-7 I I EN

Mill lk Li	 I Nli jitd)1 INN I RI= I

Do-i I	 lib I I	 Sit) I	 I75	 I NC I 'Lab I 1 Sol	 I

IIn Li LII ) I kc,-: I Sol I I R eh I 1 D6 I

I sib]	 Eil OBI I bib] I Mil) I I I X	 I IMO

'kick] I	 RI	 I
I	 S i	 I Fii# I m il) I I DO I Lib II

I sol I Sib I IDs I I I II kW) Re I

I I Sold I	 Sol I	 I RS	 I
1:1 I Et' I [DO I I Mil) I

I soil DO I I Hit- I Del I Sib	 I Sol I I N111)1

RI t RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7 RI 8 RI 9

Quadro 2: Matrix nonatimica usada em Giga Byte

As series P e R sempre sera() superponiveis a UtTla escala-T. Entretanto,

como a escala-T nao e sirnêtrica (palindremica) as series I e El gerarao

classes da altura que MI() se superporao a ulna determinada escala-'l'.

A organizacao serial do sisterna-T Lisa Os mesmos recursos metodolegicos

do dodecalonismo quanta ao manejo clan Classes de altura para a

estruturacao harmonica elm politOnica. Vejamas alguns exemplos de

organizacao serial do sistema-T, drabs da peca Giga Byte. 0 0)(0111)10 25

mostra a serie	 distribuida entre a f]auta, a clarineta e 0 fagote.

n Pi 	
Largo 1 ca 46

-Ire—C/-1_ $r.

17
M 1
a	 PP 6	 1

t
P

.

..11111110111111111111=7,	 •
II

171

P
PP 2

1
af n 	 ...	 ....... an ,..

n10	MIIIIIMMOMntdiallINI•111111111

4 5
	 4	 5

P

Ex.25: Giga Byte. A serie P, distribuida entre a flauta, clarineta e fagote
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Fl

Ob

Cl(Bb)

Fg

No exemplo 26, sdo apresentadas 3 series simultaneamente: P 1 (na flauta), R,
(na clarineta) e RI K (nos clots fagotes).

Fig.26: Giga Byte. Apresentacão simultanea de 3 series: P 1 (na flauta), R, (na clarineta) e 111,,
(nos dots fagotes)

Como o grau de reiteracao das classes de altura (la serie nonatonica e re-
lativamente grande, podemos sair cla organizacao serial pant a escalar de modo
brando sem nenhum choque. No exemplo que segue, a organizacao serial corn
apresenta0o das series R5 (na flauta e terminando no oboe) e I1 (mis clarinetas e
no fagote), muda para uma organizacao escalar (escaltt-T de La), a partir do compaso
142. Como a escala-T de Lae usada sem Irma clefinicao cabal de centro tonal, a
passagem da organizacao serial para a escalar e mais natural. Somente o canone
oitava entre o fagote e a clarineta II e o ostinato no 01)06, e depois na clarineta I,
poderiam sugerir um ambiente nao serial. Este e urn exemplo radical cla oscilitcao
tonakatonal do sistema-T.
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Ex.27: Giga Byte. Trasicao da organizaeao serial para a organizactio escalar no Sistona-T

Existe, ainda, no sistema-T, a possibilidade de 050 simult5neo das duas for-mas
do organizacTio, a cscalar e a serial. Pelas caracteristicas internas do sistema-T, esta
conthinaijaa e absolutamente orgânica, podendo ser usada, inclusive, em passagens
de bastante suavidade. Vejamas o exemplo 28, ancle a serie P1, distribuida na flauta,
oboe e clarincta, se desenvolve sabre o piano em arpejos da escala-T de Re.
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Ex.28: : Giga Byte. As madeiras são trabalhadas sobre a serie PI, enquanto o piano cria uma
textura em arpejos da escala-T de Re (simultaneidade entre organizacäo serial e escalar)

ORGANIZACAO CELULAR DO SISTEMA-T

Quando nos referimos a hannonia, na organizacao escalar do sistema-T, mostramos
que ela poderia set . concebida pela combinacilo de quaisquer classes de Arms da
escala-T, tendo pot critCrio os objetivos de major ou menor tensào do trecho. A
outra forma do cstruturacao seria atraves do acorde-T padrao e suas variantes. Na
realidade, o acorde-T pole ser abordado sob a Otica da teoria dos conjuntos e nao
mats como pertencente a determinada escala-T.

Assim, 0 acorde-T poderia ser transformado num conjunto [Q1,6,7,8]3 que serviria
de base pant a estruturacdo melodica e harmonica, agora nao mats ligada a uma
determinada escala-T.

0	 1	 6	 7	 8	 0	 1	 6	 7	 8
Ex.29: o conjunto 10,1,6,7,81 em duns transposiches

A forma prima cieste conjunto
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peca Pimenta do Reino (para clarineta solo), 0 l u compass) do exemplo
esta estruturado sabre urn conjunto tirado do acorde-T padrao. 0 3u compass() esta
estruturado corn o mesmo conjunto, mils transportado um torn acima.

Allegro vivace
a 	 was	 IO•...at':.-

Wa	 normiii	 ,	 am
Er ONEN	I=	 M" 11111nSilkalanfl	

am
1 WV 11111flINPIIIS.1n10n1MWEIS	 =I	 Sol WOMIMI.In

.','a —taSAIIIM WIS SIIMINPI•	 =	 IMIMIllaNTIPTIO•SMION
----

-.------//
if _	

Ex.30: Ricardo Tacuchian, Pimenta do Rehm (para clarineta solo). Os tees compossos esta°
estruturados sobre o conjunto (0,1,6,7,81

Obviamente, outros conjuntos diferentes do acorde-T podeMo set usados, a
partir da escala-T. Thmemos, coma exempla, 0 conjunto	 Si D610,1,7,8100
10,1,5,61 em sua forma prima. Este conjunto, inicialmente retimdo da escala-T de
1)6, pode ser usado em 4 :Mums diferentes, coma mostra 0 exemplo 31, canto
()co=re em Pimenta do Reino.

4 0 as 

0 13	

$(1 0 
it() 0
	 So 	

Ille 0 
O

Ex.31: Conjoin° usa to em 4 diferentes transposiedes de trecho de Pi non e=

A partir do controle fiesta	 foi Glad() o trecho c tado no exempla 32.

Er	
Jr....,

a.	 III•nn..-MP	 ii•IPIMINIMM	 If LW innolimam Isom—tanSOME	 Rn MillarssaNNI a SIIMMwIN 1.11.SI	 or mnIIIIII - -SII I 1 •IMISSIIIIM=.1nMS /PM CM	 =11=11aSEnMaf Anal= P•14 11n41PrIMIIIIIIIM=11=1
n 3•nnnn•••	 =SPEW Mia ''DS/M/N1/4/1n=1 n111111111111•1aMMINM lailiaWAI Apr pnens

P 	
-.II

ilf	 	  if	 f	

Ex.32: Organizatal° celtdar do sistema-T (R. Tacuchian, Pimenta do Reino)

I ma vantagem clo sistema-T e o lam de ser passive] until estruturacilo
extreinamente	 passando da organizacao escalar, para a celular ou serial,
numa metamorfose, mas denim de urn sistema organicamente organizado.
Eventualmente essas formas de organizaeflo podem se superpor, rum verdadeiro
mosaico on& a fragmentacao do todo e a mutaciao clan panes nao excluem tuna
forma subjacente a superficie da obra.

CONSIDERACOES FINAIS

Resta aincia tecer algumas consideritOes sobre 0 (ISO do contraponto no sistema-
T. A combinac1io de duds ou mills linhas melddicas superpostas segue o pringipio
da maim ou menor tensao dos intervalos harmenicos idissoniincias fortes: 2m ou
7m: dissoniincias loves: 2M ou 7m; (Ammon:Ind:is: 3M e 	 ou 5J; e interval()
neutro: 4A ou 3d). Os principios das relacOes motivicas tambem silo tomados um
consideragdo.
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Porem, quaisquer destes principios podem ser subvertidos, dependendo clas
intencbes expressivas do compositor. Em outras palavras, o contraponto, na
organizactao escalar do sistema-T é Ey re. Na organizacao serial, o contraponto esta
sujeito a serie ou its series nonatOnicas derivaclas que controlam as alturas das
diferentes vozes. Na organizacilo celular, 0 contraponto e controlaclo pelo motivo
ou conjunto de alturas que estao sendo trabalhaclos num cletenninado trecho musical.

Concluindo, a teoria do sistenta-T aborda, apenas, forums de controle das alturas.
Outros elementos expressivos, entretanto, clevem continual- merecendo o mesmo
cuidado e atencao, por parte do compositor. Principios concernentes a articulacao,
metricit e ritmo, dinamica, equilibria contraste, textura e timbre continuarao como
recursos de linguagem e expressao da maior importancia. 0 sistema-T, quando
usado no process° criativo, deve servir apenas como urn instrument() de trabalho e
nunca como urn elemento inibiclor ch. criatividade. Por isso, (la mesma forma que
outros processos propostos no passado, este deve, sempre que necessario, ser
ultrapassado por aquele que 0 domin g mas nao e clominado por ele.

No exemplo 33 (Alcaparra, para flauta solo), a flauta esta na escala-T de DO,
entretanto, nos compassos 95 e 96 aparecem duns escalas cronniticas descendentes,
uma necessidade inais expressiva do que urn respeito ao sistenta.

93 t 94

MI!
War• 1=1:=71•

MIIIMI=In14.11•1•MIIIMMIls
n—•1=Me-____,I a-- -ME1

Me ENNIMINIFI SMI=IPW
NMI

lrf

aromaI NIMI=411
••••••1	 _..n OM	 ...

Si
nn••••

Ex.33: Aicaparra. A flauta esta na escala-T de D6, mas executa duas escalas cromaticas
descendentes que nao fazem pane do sistema-T

0 mesmo afastamento da norma se verifica em Giga Byte, nos compassos
164-7 (exemplo 62), quando a base apresentada pela clarineta, na escala-T de Re,
e repetida, mas em movimento contralti° (inverso), o que gerou alturas estranhas
a escala-T de Re (DO e MO. A segunda frase inversa da primeira e encontravel nas
escalas-T de DC1#, Ft, La e Sib.

tr.	 3 

PI	 •	     K     

Ex.34: Giga Byte. A clarineta esta na escala4 de Re mas executa duas notas que nao existem nesta
escala para realizar uma estrutura em movimento inverso a anterior e, com isso, atender
prioritariamente as intencees expressivas do autor
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Como \linos, no process° criativo, a norma (1( freqUentemente subvertida e a

expressao dove sompre merecer prioridade. Nenhum mPtodo ou sistemo
composicional devera it a natureza do artists nom impossibilitar que cliferentes
personalidades possam trilhar diferentes caminhos. Coda obra de one e Cmica,
mesmo quo concebida dentro de uma mestna tacnica. Se esta têcnica nao oferece
nnaltiplas possihilidados de estruturocato e estik) ela nao tort tazáo de ser.

0 sistema-T e uma proposta nova quo instrumentaliza 0 compositor no
organizacao e controlc dos alturas, unto horizontal quanta verticalmentc. No

realiclocle o sistema-T retoma diferentes conceitos j5 oprosontados anteriormente
os integra num novo format° que multiplica as possibilidades do sous

:intecessoros tornados isoladamente. 0 sistemo-T apresenta clots caracteristicas
principals. A primoira c quo ele oferece urn sum Mnor() de possibilickides de
estrutunmao musical, atondenclo as cliferentes nocessichicles expressivas do
compositor. A seguncla coracteristict quo o sistema-T :present:1 uma arquitetunt
aborts, into e, nao Sc mini de ono proposta fechado, etas coin amplos possibilidocles
de expansao.

A proposta do sisterna il P. 0 resultado do uma refloxao mark:: sobre as

cliferentes tecnicas composicionais do nosso seculo e um esforco de sistematiza-
la num tack) organico, soguido de experiencias no mundo real da intasica
prolissional. 0 crivo do concerto ptiblico foi um tosto diante dos intarpretes e dos
ouvintes. Alain disso, a onaliso posterior dos gravacoos e dos partituras perniitiu a
proposicao de nouns conceitos.

0 sistemo-T surgiu num moment° histerico determinado. Nato poderia ter
surgiclo ha 20 ;Ines, quando as posicães esteticas cram muito compromissadas
rigidas con polarizacao cristolizada dos respectiv:is postures. Politicomente, talvez,
a quocla do muro de Berlim simbolize Oslo novo moment() do superacao de uma
conduta maniqueista quo foi taw comum no munclo clas arses. A tecnologio digital,
crianclo 11111a era de informoono attain:Inca contribuiu part as mudanots da
sociecialc contemporanea c sots formal de vita, oxprossao e poder. Emu sociedade
vein sendo chamada de pOs-industrial o sua face cultural de pas-modern" 0 pes-
modern() 6, antes de ludo, caractorizado por uma atitudo de sintese, do suporacao
dos poloriclades, de abolicao de compromissos esteticos rigidos o de transform:;(7)os
de :intigas esteticas cm novas tecnicas ou instrumentos do a0o. Enlim, uma
buses do novo som rojeitor a troclicato.

Verificamos quo o seculo XX foi inuito rico no Manor° de opcOes esteticas,
mas coda Ulna dela y se fechava numa cidodela do verchde (-mica. Os movimentos
so sucederom numa velocidacle nunca vista antes. Fair urn seculo quo se carac-
terizou principalmente polo radicalism° de uma atitude de ruptura con a tradi-
cato. A arm desk: seculo e genericamonto chamoda de moderna ou modernism°.
Na rcalidocle, o modernism() obroca diferentes movimentos radicais, muitos ate
opostos entre si, o quo sao c:onsideraclos as cliferentes vanguardas do seculo.

No caso chi masica, a ruptura e as vanguardas comecom no inicio do seculo,
quando Schoenberg propäe a superacao dos clissonancias (a passagem cht tonalido-
de pant a atonalidadd e, maim tank, Ulna nova forma de organizocam dos sons -
serialismo. A organizaca° serial dos sons passou a competir corn a milenar organi-
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zacão escalar. Entretanto, nao foi sá a forma de organizac go das alturas que sofreu
profundas modificacbes. Outros par gmetros cla estruturacgo musical, tais wino 0
timbre, a textura, a dingmica, a articulacgo, o grau de determinack previa da
forma musical (determinismo X aleatoriedade), o sistema de afinac go dos sons,
tiveram um consideravel clesenvolvimento neste seculo.

A tecnologia eletrOnico-digital tambêm trouxe consegnencias antes Mato
suspeitadas para a linguagem musical.

Considerando apenas o ponto de vista do par gmentro altura este texto mostra
que ainda e possivel trabalhar corn novas tecnicas composicionais que estruturem
o Kim aoistico afinado dentro do temperament°. E o sistema-T e justamente
proposta que atende aquele objetivo. A proposta do sistema-T sintetiza os principios
tonal/modal, maior/menor, tonal/atonal e escalar serial. Como ja foi referido antes,

uma proposta aberta, pois possibilita in g inents formas de abordagem.
A escala nonatonica apresenta ambignidade tonal porque possui, a partir do P

grau da escala-T, as duas terots (M e 	 e as duas sextas (M e m) que seriam os
graus diferenciadores clos modos maior e menor do sistema tonal cicissico. Alem
disso, a escala-T padrgo nao possui a dominante ou 5J do 1 9 grau, porque a oitava
e dividida ao meio pelo triton°. A consegirencia disso e a criacdo de possibilidades
melOdicas e harmonicas cliferentes dos tradicionais sistemas tonais ou moclais. En-
tretanto, de dentro da escala nonatOnica podemos extra ir as escalas maior (a partir
do 49 grau (la escala-T) e menor (2 9 grau), a escala pentatOnica pacing° (49 grau) e
outras atipicas, as escalas modais, como por exemplo a &riot (6 grau), escala
hibrida lidio-mixoliclia ou "naturarde Bartok (9 2 grau), escala de sec go durea (19
grau), alem de innmeras outras escalas artificiais. Nenhum dos sete modos de
transposicdo limitada de Messiaen e encontrado no sistema-T.

As nove notas da escala-T podem sofrer urn tipo de organizaolo diferente da
escalar - a organiza010 serial. Neste CIS() a serie se tern nove sons e, por isso, o
grau de reiteraeão sera maior do que no dodecafonismo. Este fato gent uma atmosfera
que mescla a dimensilo tonal e atonal. Alem clesses dois tipos de organizac go do
sistema-T, uma celula tirada da escala-T ou da sêrie nonatOnica pode ser trabalhada
segundo os principios da teoria dos conjuntos. E o que denominamos de organizacdo
celular do sistema-T. 0 acorde-T, por exemplo, pode ter dois tipos de abordagem:
corno uma expressdo harmonica de determinada escala-T ou coin° uma celula
independente de qualquer escala-T. Pima forma de abordagem poderd oscilar para
a outra, criando uma grancle rigueza de possibilidades expressivas e de ambignidades
de grande forca musical, da mesma forma que um tipo cle organizac g o do sistema-
T pode passar para o outro. Este 6. um dos pontos capitals na manipulacg o do
sistema-T - a articulac go orgänica que existe nas ties formas de organizac go do
sistema-T, o escalar, o serial e o celular. Esta articulac go, alem de permitir a passagem
de uma forma de organizacgo para outra, permite tambem 0 seu use simultaneo,
sem contuclo provocar qualquer incoerencia estrutural.

Pelo seu canner de superaygo das tradicionais polaridades da milsica de priiticit
corrente neste seculo, podemos concluir que o sistema-T atende a mites postulados
da assim chamada mesica pOs-modema, onbora outras opcges ainda sejam possiveis.
0 sistema-T enquanto supera as formas tradicionais de controle das alturas, ao
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ao mesmo tempo retoma os seus principios.
Este artigo conclui pela proposta de um novo sistema de controle de

alum's, a partir de tuna reflexao estetica, historica e analitica. Suit legitimit0o,
entretanto, nao e alcanciala pelo seu metadiscurso mas pelo resultado musical
clas ohms Clue foram compostas, baseadas no sistema-T.

RICARDO TACUCHIAN E regente e compositor, Professor Titular cla CNTRIO Dolour em

Composicao pela Ilniversity of Southern California e membro da Academia Brasileint de

NIMica.
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