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Regis lussu Cantio Reliqua Canonica Arte Resoluta 

(Bach) 

As formas canomcas, contrapontisticas, o tratamento 
tematico podem estabelecer muitas relac;oos entre as 
partes[ ... ] 
[ ... ] a coerencia resulta do estabelecimento de relac;oes, as 
mais estreitas possiveis entre partes componentes. 

( Webern) 
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LISTA DE NOTACOES 

Cita-se alguns exemplos de como as nota¢es podem ocorrer neste trabalho. 

1) Cifras: 
C = d6 - mi - sol ( acorde maior ) 
Cm = d6 - mib - sol ( acorde menor ) 
Cmb5 = d6- mib- solb ( acorde de quinta diminuta ) 
C7 = d6 - mi- sol- sib ( acorde maior com setima menor) 
Cl G = acorde de d6 maior com a quinta no baixo 
Cm/Eb = acorde de d6 menor com a ter{:a no baixo 
Cm7( b5 } = d6- mib- solb- sib ( acorde de setima da sensivel) 
co = d6 - mib - solb - sibb ( acorde de setima diminuta ) 

2) lntervalos: 
28 m t = segunda menor ascendente 

28 M ,J.. = segunda maior descendente 

48 J ,!.= quarta justa descendente 

3) 063
- este tipo de nomenclatura e citado por P. Hindemith no seu livro 

Treinamento Elementar Para Musicos e corresponde ao chamado d6 central. 
Segundo ele: [ ... ]com a finalidade de distinguiresta oitava das outras, 
chama mo-ta oitava central. Eta contem o d63

, o re3 e assim por diante ate o sP. 
0 d6 que o segue eo d64

, primeiro som da oitava aguda [ ... ]* 

4) Simbolos e denominagi)es dos acordes**: 
A maior parte dos simbolos apresentados, sao extraidos do livro Harmonia 
Funcional de H. J. Koellreutter ( pequenas adaptayi)es fizeram-se necessarias 
em virtude da analise ). 

T = tonica maior 
0 T = tonica menor 
T = tonica, primeira inversao ( a terr;a encontra-se no baixo) 
3 

Ta = anti-relativo da tonica maior 
0 Ta = anti-relativo da tonica menor 
Tr = relativo da tonica maior 
~r= relativo da tonica menor 
S = subdominante maior 
os = subdominante menor 

• HINDEMITH, P .. Treinamento Elementar Para Mtisicos, Sao Paulo ( Ricordi Brasileira ), 1970, p. 36 

** KOELLREUTTER, H. J .. Harmonia Funcional, Siio Paulo ( Ricordi Brasileira ), 1978, pp. 60- I 
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Sr = relativo da subdominante maior 
~ 5 = acorde de quinta e sexta acrescentada de subdominante 
D = dominante 
D7 = acorde de setima de dominante 
rjl = acorde de setima de dominante incompleto ( sem fundamental) 

-
0 0 = quinto grau menor 
( D7

) £ s 1 = dominante individual da S, em Iugar da qual segue a Sr 
Sr ( cadfmcia interrompida ) 

fP9 = acorde de nona de dominante incompleto ( sem fundamental) 
D6 

4 = acorde de quarta e sexta- apojaturas de dominante 

Do = dominante da dominante ( segunda dominante) 

Do = dominante da dominante com a te~ no baixo 
3 
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RESUMO 

0 presente trabalho tern como objeto de estudo as obras Ricercar a 
6 ( do Musikalisches Opfer ) de J. S. Bach e a orquestrac;So desta 
obra por Anton Webern que se intitula Fuga ( Ricercata) a 6 voci. 
0 Musikalisches Opfer ( Oferenda Musical) foi composto em 1747 
e a orquestrac;So por Webern data de 1934 - 1935. 
Atraves de uma analise comparada procura-se demonstrar quais 
sao os procedimentos utilizados pelo compositor ao explorar os 
recursos tecnicos do estilo contrapontistico e do orquestrador 
atraves da tecnica Klangfalbenmelodie e da serializac;So motfvico
tfmbrica. 
Estabelece-se assim uma correlac;So de elementos do passado 
barroco e do presente webemiano assegurados pelo principio de 
repetiqao que estabelece relac;:oes coerentes entre os elementos da 
obra. 
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INTRODUCAO 

A obra Musikalisches Opfer ( Oferenda Musical) de J. S. Bach foi dedicada ao 
Rei Frederico II (Prussia) em julho de 1747. 0 tema dado pelo Rei para que 
Bach improvisasse uma fuga recorre em toda a obra. Nela, o compositor 
explora as possibilidades tecnicas do estilo contrapontfstico. E interessante 
observar que Bach evidencia este procedimento no acr6stico localizado ao 
infcio da obra: Regis lussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta ( Tema 
dado pelo Rei eo restante desenvolvido a maneira canonica) 1

• 

A orquestragao do Ricercar a 6 de Bach realizada por A. Webem, data da 
primeira metade do seculo XX ( 1934-5 ). A grande importancia da mesma esta 
centrada principalmente no tratamento timbrico empregado e nos 
procedimentos utilizados. Webem emprega na Fuga ( Ricercata ) a 6 voci, a 
tecnica Klangfarbenmelodie 2 

( melodia de timbres ) 3 e uma serializac;ao 4 

motfvico - timbrica. Tais procedimentos utilizados pelo orquestrador sao 
inesperados, pois ele nao faz simplesmente uma orquestragao seguindo 
moldes barrocos, mas sim, representa historicamente o seu tempo, atraves das 
tecnicas utilizadas. 

Por intermedio de uma analise comparada procura-se identificar os 
procedimentos composicionais empregados por Bach e por Webem. 
Para uma melhor compreensao das obras em questao, no primeiro capitulo, 
faz-se uma investigagao a respeito do Ricercar a 6 de Bach, analisando as 
possibilidades quanto a macroforma e a microforma. E importante que se diga, 
que este capitulo esta baseado na Analysis of Ricercar a 6 5 de H. T. David. 
Outra questao que deve ser ressaltada e que alguns autores citam o Ricercar 
como sendo uma fuga, entre eles, Westrup e Harrison 6 e o proprio Webem, 
que intitula a obra de Fuga ( Ricercata ) a 6 voci. Assim, este trabalho baseia-se 
nesta proposigao. 
No segundo capitulo faz-se uma analise da orquestragao e investiga- se os 
procedimentos empregados por Webem, ou seja, a Klangfarbenmelodie e a 

1 KOEILREUTTER, H. J .. OferendaMusical de J. S. Bach ( artigo nao publicado? ) 
2 A Klangfarbenmelodie nao e criavlio de W ebern. Segundo Augusto de Campos ( Mrisica de lrrven¢o, 

Sao Paulo - Perspecriva- 1998, p. 253 ), o termo foi citado por Arnold Schoenberg no seu livro 
Harmonielehre ( Tratado de Harmonia ) quando da sua publicayao em 1911. Vide definiylio de 

Klangfarbenmelodie no gloss3:rio. 
3 KOELLREUTTER, H. J.. ''Novo Glossano": Termino/ogia de Uma Novo Estetica da MUsica, p. 31 

( nao publicado ) 
4 Ver o tratamento da serializa\'io dado a orquestraylio ( pp. 82 - 8 ), em que Webern serializa a linha 

melOdica do tema e do contratema atraves de rela\'fies motivico- timbricas. Vide o verbete sbie 
( definiyao de Paul Griffiths ) no glossitrio. 

5 DAVID, H. T .. J. S. Bach's Musical Offering- History, Interpretation, and Analysis, New York 

~Dover),© 1945, cap. 8, pp. 134-52 
WESTRUP, J. A. e HARRISON, F. Ll. The New College Encyclopedia of Music, New York ( W.W. 

Norton& Company Inc.), 1959?, p. 445. 
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serializa~ao principalmente. Neste momento, todas as linhas mel6dicas 
inseridas nas partes que comp6em a macroforma ( exposi~o , epis6dio etc. ) 
sao analisadas, observando a presenya de tais recursos tecnicos. Fez-se 
necessario criar certos termos para poder explicar alguns recursos utilizados 
por Webem e chega-se entao, ao instrumento condutor 7 e ao articulador 
timbrico 8

. Este capitulo e extenso e nao conclusivo. Ao termino de cada parte 
analisada faz-se pequenos resumos, com a finalidade de sintetizar em cada 
trecho, os aspectos principais trabalhados pelo orquestrador, mas, aspectos 
estes que nao sao pontuais, sao apontamentos. 
A partir destes dois capitulos iniciais pode-se chegar a sintese e conclusao no 
terceiro. 0 processo de trabalho constitui-se ate agora de procurar observar o 
tempo todo, quais sao as estrategias do compositor e do orquestrador e em 
todo o momento procura-se estabelecer relac;Oes entre os motivos, entre as 
linhas mel6dicas e entre as partes da macroforma, para poder verificar a 
coesao da obra. Observa- se assim que, estas relac;;:6es se estabelecem atraves 
da repeti~o, que podem ser ora identicas, ora semelhantes ou ate mesmo 
desenvolvidas. Lendo o livro 0 caminho para a musica nova 9 que trata das 
conferencias de Webern, encontra-se o conceito do principia de repetiqao 10 e 
ali esta o embasamento para a investiga~o que vinha-se fazendo ate entao. A 
partir deste principia, foi possivel chegar-se a sintese e a conclusao, 
comparando as estrategias utilizadas na composi~o de Bach e na 
orquestra~o de Webem. Faz- se isto entao, baseado nos escritos de Webern, 
onde averigua-se como o compositor e o como o orquestrador empregam tal 
principia para manter a unidade e a coerencia da obra. 

E necessario que se diga que esta disserta~o nao tern a pretensao de esgotar 
a investiga~o sobre a orquestra~o de A . Webem. Muito Ionge disto, esta e 
apenas uma leitura diante da qual abre-se urn campo vasto de questionamentos 
ainda a serem investigados 11

. 

Obs.: 
Cita¢es de autor, nome de obras e termos tecnicos ( em lingua estrangeira ), apresentam
se em italico. 
Palavras que constam do glossano apresentam-se em negrito 

7 
Vide pp. 82 - 3 e glossano 

8 Vide defini~o no glossano 
9 WEBERN, A .. 0 Caminho para a Mlisica Nova, Sao Paulo ( Novas Metas ), 1984. Tradu~: Carlos 

Kater. 
10 

WEBERN, p. 55. Webern cita este principia quando cementa a respeito do [ ... ] desenvolvimento 

historico das ideias e dos principios de apreensibilidode e coerencia ( pp. 50 - 5 ). 
11 Uma interessante referenda e a aruilise de C. Dahlbaus ( Analytical instrumentation: Bach's six-part 

ricercarasorchestrated by Anton Webem; University Press, 1990, pp. 181-91 ). 
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Numeros em italico ( caixa baixa; per ex.: i, ii, iii etc. ), correspondem a linha mel6dica ( ou 
voz ) a que pertencem. Este tipo de notac;ao, foi extraido des exemplos de H. T. David no 

seu livre J. S. Bach's Musical Offering 
12

. 

Os exemplos musicais da orquestrac;ao podem trazer compasses em branco, quando isto 
ocorre significa que naquele compasso, o referido instrumento faz parte de uma outra linha 
mel6dica ( vide primeiros violinos aos compasses 57 - 9 no exemplo 45, p. 83 ). 

12 DAVID, 1945 
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CAPiTULO 1 

RICERCAR A 6 de J. S. Bach 

1. 1 - Possibilidades guanto a macroforma. 

Segundo ai:Puns autores, como Westrup e Harrison 1, Hans Theodore David 2 e 
A . Webem , a p~ Ricercar a 6 e na realidade uma fuga4

. Consequentemente, 
a analise desta ~ baseia-se nesta proposi~o. 

A fuga, aceita como tecnica ( procedimento } composicional, nao apresenta urn 
plano formal pre- estabelecido. Kent W. Kennan, cita que [ ... ] somente a 
exposi~o de uma fuga procede de acordo com um plano formal fixo; o que 
acontece depois disso e ditado pela natureza do material musical e pelo gosto e 
imaginaqao do compositor[ ... ] 5 

E formada basicamente por sec;Qes, como cita Kennan: 

[ ... ]a estrutura do todo e geralmente secional, com 
cadencias marcando os finais de seqaes. 6 

Como nao apresenta urn plano formal fixo, a sua natureza e mais livre. 
Normal mente ap6s a exposi~o 7 

, podem ocorrer os epis6dios e os 
desenvolvimentos8

. Algumas fugas de Bach podem apresentar, alem de 
epis6dios e desenvolvimentos, uma especie de "exposi~o secundaria", na qual 

1 WESTRUP, J. A. eHARRISON, F. Ll.. The New College Encyclopedia of Music, New York ( W. W. 
Norton & Cqmpany Inc. }, 1959, p. 445. 
2 DAVID, cap. 8, p. 134. 
3 0 proprio Webern intitula a sua orquestra~o de Fuga ( Ricercata) a 6 voci. 
4 

Segundo a definiyiio de Roger BuJlivant ( The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London -
Macmillan, 1980, v. 7, p. 9 }, a fugae [ ... ] uma composiyiin, ou uma tecnica composicional, em que. 

contraponto imitativo envolvendo um tema principal e o mais importunte, ou mais caracteristico plano de 
extensiio formal. [ ... ] As fugas de Bach siio tao diversas em estrutura, que resistem a c/assifica¢o. 
5 KENNAN, K. W .. Counterpoint- Based on Eighteenth-Century Practice, Englewood Cliffs ( Prentice

Hall, Inc., 1972, p. 217) [ ... ]Only the exposition of a fugue proceeds according to a set formal plan; 

what happens qfter that is dictated by the nature of the musical material, and by the taste and imagination 

of the composer. 
6 KENNAN, p. 217 [ ... ]The structure of the whole is generally sectional, with cadences marking the ends 

of sections. 
7 

A exposi~o e a parte inicial da fuga, na qual todas as vozes ( independente do mimero e da tessitura das 
mesmas ) fazem sucessivamen1e a apresenta~o do tema. A primeira en1rada tematica e chamada de 

sujeito e deve estar na toualidade principal, a segunda, cbamada de resposta, encontra-se uma quinta 
acima ou uma quarta abaixo da anterior (Harrison e Westrup- p. 260- citam que, esta entrada pode estar 

[ ... ] algumas vezes, uma quarta acima ou uma quinta abaixo [ ... ] ). Sujeito e resposta, alternam-se na 

exposi~. 
8 

Segundo Ulrich Michels (Atlas de mitsica, Madrid- Alianza Editorial 1982, vol. 1, p. 117 }, o epis6dio 
e [ ... ] modulante ... e sem tema, mas com substdncia tematica ou contrapontistica [ .. .]. 0 
desenvolvimento, apresenta [ ... ] o tema novamente e par completo, [ ... ] deste modo altemam-se 
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fragmentos derivados do tema sao tratados imitativamente, em entradas 
sucessivas (nesta obra, normalmente em intervalos de quarta, quinta ou oitavas 
justas ), a maneira de uma exposigao. Estas entradas sao chamadas por Hans 
T. David, de elaborafoes tematicas: 9 

[ ... ]Bach, em muitas fugas. nao se satisfaz introduzindo 
simplesmente entradas ou grupos de entradas de um 
/ado, e epis6dios de outro, mas adiciona um terceiro 
tipo de tratamento contrapontistico, o qual e tao 
distinto de um como de outro. Parece aconse/havel 
em tais casos fazer distim;ao entre "epis6dios", que 
sao sempre de uma natureza transicional e empregam 
sequencias por uma extensao consideravel, e 
"elaborafoes tematicas~ que sao mais autonomas 
e podem ser construidas como grupos de entradas de 
material secundario. 10 

Algumas fugas podem tambem apresentar uma recapitular;ao. 11 Roger 
Sullivant , comenta, quanto ao uso da recapitulagao, que [ ... ] a repetir;ao de 
uma passagem ja e encontrada em Andrea Gabrieli e canzonas de Kerf/, e tem 
ser;Oes repetidas indicadas por sinais; mas a recapitular;Bo nunca tinha sido um 
plano importante da Fuga. Bach usa isto em quantidades variadas de repetir;ao 

constantemente na juga, partes do mais estrito contraponto tematico ( desenvolvimentos) com momentos 

mais livres ( epis6dios ). 0 ninnero des/as partes. sua extensiio. seu piano de tonalidades. etc., siio 

variizveis [ ... ]. 
Roger Sullivant ( The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 7, p.15 ) cita, que o epis6dio 

[ ... ] niio era mats do que uma passagem, que niio fa:zia parte da entrada do sujeito (a parte, as passagens 
ocasionais nas jugas de Buxtehude e Pachelbel ). Bach parece virtualmente ter inventada o epis6dio que 

desenvolve material da exposi~o. em um modo compartlvel, com aqueles posteriormente associados com 

a forma sonata[ ... ] 
9 Ver ElaborafOes tenuiticas I ( p. 43 ). 
10 DAVID, p. 140 [ ... )Bach, in m<my fugues, does not content himself with introducing simply entries or 
groups of entries on the one hand, and episodes on the other, but adds a third type of contrapuntal 

treatment which is as distinct from the one as from the other. It seems advisable to distinguish in such 
cases between "episodes", which are always of a transitional nature and employ sequences ta a 

considerable extent, and "thematic elaborations", which are more self-contained and may be built up as 

r.;oups of entries of secondary material. 
1 

Segundo Thomas Benjamin ( Counterpoint in the Style of J. S. Bach, New York - Schirmer Books, 

1986, pp. 266 -7 ), a recapituia.ao [ ... ] buscara um retorno para a harmonia da tonica, em a/gum Iugar 
depois da metode, frequemememe 213 uu '4 do caminho atraw3s da juga. Se este retorno para a tOnica e 

acompanhado por uma qfirma9iio ( exposi.ao) do sujeito ( e material do contrasujeito, se a/gum), entiio 

hti o que alguns escritores sobre juga, chamartam uma recapitula¢o. [ ... ] Nem achara frequente neste 

momenta, uma repeti¢o da exposiyao inteira, isto seria redundante. [ ... ]. A recapituia.ao encontra-se na 

se.ao final da fuga . 
Kennan ( p. 223 ), cita que o tenno recapitula¢o [ ... ] niio significa uma repeti¢o literal da exposi.ao, 

mas uma se¢o similar, na qual, o sujeito e o contra-sujeito, se a/gum, siio qfirmados novamente na 

tonalidade original, geralmente com vozes intercambiadas ou com alguma outra diferem;a... Se a juga, 

tem uma recapitula¢o completa, o ponto de retorno e provizvel cerca de 213 atraves do caminho. 
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de epis6dios com vozes intercambiadas, para recapitulaqao de uma passagem 
significative 

12
. 

Observa-se que o Ricercar e formado por sey()es ( exposigao, epis6dios, 
desenvolvimentos, elaboraf:oes tematicas etc. ) e, como comenta David, a 
ordem tonal e a cademcia 3 sao importantes referenciais para a analise das 
mesmas: 

[ ... ] 0 intricado mas ainda assim faci/mente 
compreensivel sistema de relaqaes entre 
as partes da forma e claramente evidenciado 
pelo desenho e orriem tonal das incisoes. 14 

Concluindo, o Ricercar visto como uma fuga, nao apresenta a sua macroforma 
tao claramente estabelecida. Assim, para esta analise, foram observadas duas 
hip6teses possfveis, nao se exclui entretanto que outras interpreta¢es possam 
vir a ocorrer. 
Antes de discorrer a respeito destas hip6teses e necessario dizer que foi 
utilizado como texto de referencia: Analysis of Ricercar a 6 de H. T. David ( pp. 
134 - 52 ) para o estudo da peya. 

1" HIP6TESE: baseada no tratamento formal utilizado por H. T. David na 
analise do Ricercar a 6 de J. S. Bach. 
Segue o texto de David e o diagrama montado a partir do mesmo. 

0 "Ricercar a 6" como um todo e uma das mais 
equi/ibradas e mais exatamente proporcionadas 
composiqoes ja concebidas. A primeira metade da forma 
e composta por uma exposigao contendo dois gropos de 
compassos de transiqao e uma entrada adicional; um 

12 THE NEW GROVE DIC110NARY OF MUSIC AND MUSICIANS, v. 7, p. 15 [ ... ] The repetition of a 
passage is fmmd as early as Andrea Gabrieli, and Kerll :s canzonas have repeated sections indicated by 
signs; but recapitulation had never been an important device of fugue. Bach used it in varying amounts, 
from the repetition of episodes with voices interchanged [ ... } to recapitulation of a substantial passage 
[ ... ]. 
13 Segundo David, as cadencias podem ser classificadas em principais ou secundarias. As cadencias 

principais, que sao mais amplas e desenvolvidas, marcam geralmente o final de uma seyiio. As cadencias 

secundarias, de menor amplitude e "forya", normalmente nao determinam a conclusiio de seylio. 

Outro aspecto relevante com rel~o as cadencias, e que etas podem ser referenciais importantes para a 

identifi~o e pontuayao das partes que comp1iem a macroforma. David comenta ( pag. 150 ) que v.irias 

cadencias estao correlacionadas na obra: [ ... ] assim as cadencias siio organizadas em pares simetricos, 
cada um, fo171U1lldo a co"ela¢o para o outro em uma se¢o distante, eratamente como as proprias 
se9aesformam co"ela>f5es simetricas mutuamente (vide exemplos: pp. 37 e 63; 42 e 65; 50 e 81; 53 e 

68 ). 
14 DAVID, p. 149 [ ... ] The intricate and yet easily apprehended system of relations between the parts of 
the form is sharply set into relief by the shape and tonal order of incision:.: 
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epis6dio em escrita compacta a seis vozes; uma 
elaboraqao imitative da seqao media do tema, e uma 
elaboraqao similar da abertura do tema. A segunda 
metade e similarmente composta por uma exposigao, 
que inclui dois grupos de compassos de transiqao, e 
entradas adicionais; uma recapitu!aqao do epis6dio em 
escrita compacta a seis vozes; uma elaboraqao 
imitative da seqao media do tema e uma elaboraqao 
imitative da abertura do tema. Assim, urn petfeito equilfbrio 
de material contrapontfstico e conseguido. A primeira 
metade contem uma maior extensao de entradas e de 
epis6dio; a segunda, compensa a perda pela introduqao 
de uma elaboraqao adicional da seqao media do tema, 
que simu/taneamente recapitula o primeiro contraponto 
introduzido na primeira metade. Esta elaboraqao adicional 
e estreitamente relacionada a uma previamente oferecida 
dentro da segunda metade, mais do que para a 
primeira de seu tipo; consequentemente, a recapitulaqao 
parece ser sustentada pelo ultimo terqo do movimento 
e nao pela segunda metade inteira 16 

15 DAVID, p. 149 [ ... ] The "Ricercar a 6" as a whole is one of the best balanced and most exactly 
proportioned compositions ever conceived The first half of the form is composed of an exposition 
containing two groups of transitional measures, and an additional entry; an episode in compact six-part 

writing; an imitative elaboration of the middle section of the theme, and a similar elaboration of the 
opening of the theme. The second half is similarly composed '!fan exposition including two groups of 
transitmy measures, and additional entries; a recapitulation of the episode in compact six-part writing; 

an imitative elaboration of the middle section of the theme, and an imitative elaboration of the opening of 

the theme. Thus a perfect equilibrium of contrapuntal material is achieved The first ha[f contains a 

greater length of entries and '!f episode; the second offsets the loss by introduction of em additional 
elaboration of the middle section of the theme , which simultaneously recapitulates the first counte;poinl 

introduced in the first half This additional elaboration is closely related to the one previously offered 
within the second half, more so than to the first of its type; accordingly, the recapitulation is felt to be 

carried by the last third of the movement rather than by the entire second half. 
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EL Tm.l 

(entrada temiitica adicfonaf) 

( entradas tem!iticas adiclonals } 

( efaborar;iio adicional da ser;.io 

media: cromatlca do tema) 

Flg. i· plano formal do Ricercara 6 de J. S. Bach, 

segundo H. T. David 
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• Exposi<;ao ( comp. 1 - 29 : 1' tempo ) 
. apresenta 6 entradas do tema 
. Dois grupos de Compassos de TransiqfJ.o 

( comp. 17- 19: inicio; 23- 25: infcio) 

• 
Epis6dio I ( comp. 29- 39) 
( escrita compacta a 6 vozes) 

0 

Elaborar;oes Temi!Jticas ( lmitativas ) 
. motivo derivado da 2a parte do tema 
( descendente cromatica; comp. 39: Ultimo tempo-
45: infcio) 
. motivo derivado da 1 a parte do tema 
( trfade arpejada asc,; comp. 45-48: inicio ) 

• 
Entrada Adicional 
DESENVOLVIMENTO I 
(entrada do tema em So! menor- resposta) 

( comp. 48- 52: 1' tempo) 

( Plano formal do Ricercar a 6 de Bach, 
segundo H. T. David ). 

Segunda Exposigao (camp. 66- 79: infcio) 
. apresenta 2 entradas do tema 
. Dois grupos de Compassos de Transigao 
( comp. 70- 73: infcio; 77- 79: infcio ), altemados 
com as duas entradas do tema."' 

Epis6dio II ( comp. 79-83; infcio) 
( Recapitulayao do Epis6dio I - escrita compacta a 
6 vozes ). 

Elaborar;oes Temi!Jticas ( lmitativas) 
. motivo derivado da 2a parte do tema 
( descendente cromatica; comp. 52: ~tempo-
58: inlcio) 

. motivo derivado da 1a parte do tema 
( trfade arpejada asc.; comp. 83- 86: infcio ) 

Entradas Adicionais 
. DESENVOLVIMENTO II 
(entrada do tema em Fa menor) 
( comp. 58- 62: 1' tempo ) 

. ULTIMA RESPOSTA TONAL 
( entrada do tema em Sol menor ) 
( comp. 86- 90: inicio) 

. CODA 
( entrada do tema em 06 menor- sujeito) 
(camp. 99-103) 

0 
=> Elaborag§o Adicional da Ser;iio Media 

( cromatica ) do Tema 
( recapitu!a elementos das E.T.II e do 1° contraponto) 

( comp. 90- 99: infcio ). 

Obs.: na presente analise, nota-se uma 3a entrada ( comp. 62-66: infcfo) de Compassos de Transigao (antes da Segunda 

Exposiqao ). Totalizam-se assim, tres grupos ao !nves de dais: urn, antes da Segunda ExposigfJ.o, e dois, durante a mesma. 
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E importante salientar que, embora tenha-se tornado como referenda a analise 
deste autor, algumas consideragoes sao necessaries. Observa-se neste 
trabalho que a pega nao se apresenta "dividida" simetricamente em duas 
metades, como pode vir a ser subentendido no texto de David, mas sim como 
sendo uma obra formada por segaes, que se apresentam continua e 
sucessivamente. 

Fig. 2: 121 hip6tese da macroforma ( Ricercar a 6 de Bach) segundo H. T. David 

• • 0 • 
Exposigao e Segunda Exposigao Epis6dios ElaborafOes temiiticas Oesenvolvimentos 

0 
0/tima Resposta Tonal Coda Compasses de Transir;8o 

MACROFORMA: 1• hip6tese 
1• SECAO 

A primeira se<;ao abrange a Exposiyao eo 1° Epis6dio. Compasses: 1 -39. 
- EXPOSICAO ( compasses 1 - 29: inicio ). Compasses de transiqao I e II ( camp. 17- 19: inicio; 
23- 25: inicio ). 
- 1° EPISODIO ( compasses 29-39 ). 

2• SECAO 

A segunda segao abrange Elaborat;oes tematicas I e Desenvolvimento I. Compasses: 39: 
ultimo tempo-_52: 1° tempo. 
- ELABORACOES TEMA TICAS /: 1 o motivo: cromatico descendente ( camp. 39: ultimo 

tempo- 45: inicio ) 
2° motivo: triade arpejada ascendantamente ( camp. 45 -
48: inicio) 

- DESENVOLVIMENTO I ( entrada tematica am sol manor; compasses 48 - 52: 1 o tempo ). 

Ao terminer o desanvolvimento I tarmina tambem, a primaira metade do movimento ( camp. i -
52: inicio ). Dasta forma observe-sa ate aqui, a ocorrencia de sais entradas do tame na 
exposiyao e mais uma entrada no desenvolvimento I, totalizando seta entradas nesta primeira 
metade. 

3• SECAO 

- ELABORACOES TEMATICAS II (compasses 52: 2° tempo- 58: inicio ). Apresenta um 
motivo principal ( cromatico descendente ), urn contramotivo diat6nico ascendente e um 
terceiro motivo. 
- DESENVOLVIMENTO II ( entrada tematica em fa manor; compasses 58 - 62: 1 • tempo ) 
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48 SECAO 

- COMPASSOS DE TRANS/GAO Ill ( compasses 62 - 66: inicie ) 

RECAP/TULACAO 
( compasses 66- 103 ) 

- SEGUNDA EXPOStt;AO 
16 

( compassos 66- 79: infcie ) 
. Entrada tematica ( sujeite ): mi bemel maier ( compasses 66- 70: infcie ) 
. Compassos de transiq§o IV ( compasses 70- 73: inicie ) 
. Entrada tematica ( resposta ): si be mel mener ( compasses 73 - 77: 1 • tempo ) 
. Compassos de transiq§o V ( compasses 77 - 79: inicie ) 
- EPISODIO II ( compasses 79 - 83: infcie ) 

s•SECAO 

- RECAPITULA9AO UVRE DAS ELABORAt;OES TEMATICAS 1: apresenta e 2" motivo 
( lrfade arpejada ascendenlemente das elaboras:oes tematicas I; compasses 83 - 86: inicio ) 
-ULTIMA RESPOSTA TONAL (lema em sol mener; comp. 86-90: inicie ). 

68 SECAO 

- ELABORAt;OES TEMATICAS Ill (compasses: 90-99: infcie ). 
-CODA ( sujeito: lema em d6 mener; compasses 99- 103 ). 

Outra questao relevante diz respeito a possibilidade da ocorrencia de uma 
segunda exposiqao ( comp. 66 - 79: infcio ). David considera que a mesma 
abre a recapitulaqao 17

, que abrange desde o compasso 66 ate o 1 03 ( final da 
obra ). E importante salientar que embora David tenha contirrnado a 
recapitula9Bo na sua analise, aqui este terrno nao deve ser entendido como tal 
no sentido estrito da palavra. Algumas raz5es: 
- Para se considerar uma recapitula9Bo no seu sentido estrito deveria ocorrer 
por volta de 2/3 da ~. urn retorno do tema na tonalidade principal ( d6 
menor ). Entretanto, a 18 entrada tematica da segunda exposiqao embora inicie 
no ultimo ter90 da obra, caminha para a relativa da tonalidade principal ( mi 
bemol maior ). 
- Nao ocorre na segunda exposiqao a entrada do contrasujeito, que deveria 
acompanhar as entradas tematicas. 
Embora nao ocorra uma recapitula9Bo seguindo estritamente a conceitua9Bo de 
Benjamim ou Kennan 18

, devem ser levados em considera9Bo varios aspectos 
que serao elencados abaixo e que levam a que considere-se uma hip6tese de 
recapitula9Bo e de uma segunda exposiqao: 
- A tonalidade da primeira entrada tematica, embora nao seja a da tonica, e a 
de sua relativa ( mi bemol maior ). 

16 DAVID, p. 143 
17 

DAVID, p. 143 
18 Veja nota n• 11 de rodape ( p. 19 ) 
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- Ap6s a entrada tematica no ambito de mi bemol maior, a proxima entrada 
tematica esta em si bemol menor, estabelecendo uma rela9Bo intervalar de uma 
quarta justa descendente com a entrada anterior. Comenta David: 

[ ... ]A entrada e dada a uma quarta abaixo da precedente- um 
interva/o tipico de exposir;oes fuga is [ ... ] 19 

Nota-se tambem urn aspecto interessante: as quatro ultimas entradas tematicas 
( ga a 12" ) apresentam-se de certa forma correlacionadas; a 78 e a 88 estao 
"soltas" ou seja, sem rela~5es intervalares. Observe: 

ENTRADA PARTE ENTRADA TEMATICA COMP. RELACOESINTERVALARES 

7" DES.! Sol menor 

8' DES. II F3.menor 

9' I' entrada Mi bemol maior 
tematica ( ilmbito ) 

( 2° ExposifiiO ) 

]()'- 2' entrada Si bemol meoor 
temlitica 

( 2" Exposif{io ) 

ll' Ultima resposta Sol meoor 
tonal ( ilmbito ) 

IT Coda Dii meoor 

48-52: 
!"tempo 

58-62: 

!"tempo 

66-70: ' 
inicio 

73-77: 

!"tempo 

86- 90: l inicio 

99- 103 

4' justa descendente 

5' justa descendente 

Sugere-se que algumas das partes que comp6em a macroforma ( a partir da 
recapitular;ao ) estao correlacionadas com o infcio da p~: 

• Duas entradas tematicas e dois compasses de transi9Bo ( segunda exposir;i(lo; 
comp. 66- 79: infcio ), relacionados com seis entradas tematicas e dois 
compassos de transir;ao ( 18 exposi9Bo; comp. 1-29: infcio) 
• Epis6dio II ( comp. 79 - 83: infcio ), relacionado com o epis6dio I ( comp. 29 -
39) 
• Recapitular;ao Livre das Elaborar;oes Tematicas I ( comp. 83 - 86: infcio -
neste caso trata-se apenas de uma lembran~ , pois somente aparece o 

19 DAVID, p. 144 
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segundo motivo: trfade arpejada ascendentemente e muito rapidamente ), 
relacionada com as elaborarr:;oes tematicas I (comp. 39: 4° tempo- 48: infcio ). 
• Elaborarr:;oes tematicas !II ( comp. 90 - 99: infcio ), que seria uma 
recapitulaqao das elaborarr:;oes tematicas II ( comp. 52- 58: inicio; apresenta o 
mesmo motivo cromatico descendente que eo principal nas duas elaborarr:;oes 
tematicas ). Embora a relac;:ao com as elaborarr:;oes tematicas II seja muito 
forte, as elaborar;oes tematicas Ill apresenta tambem urn motivo importante 
derivado do contraponto 1. Fragmentos imitativos derivados do primeiro 
contraponto, tambem vao ocorrer na coda. 

Algumas cadencias estao tambem relacionadas, sugerindo uma correlac;:ao 
entre as partes envolvidas: 

• Cadencia Secundana em Sol manor ( 28-29: inicio}-+ Cad. em Fa manor ( 78-79: inicio} 
( fecha a exposi<;:ao } ( fecha a segunda exposir;8o } 

Esta cadencia ( autentica imperfeita } ocorre ao final dos compasses de transir;ao V ( comp. 78 
- 79 } e e semelhante a mesma cadencia, ao final da ultima entrada tematica na exposi<;:ao 
( comp. 28- 29 } 

20 
Ela antecede os epis6dios I e II. Ver exemplo abaixo: 

6' entrada tematica -+ Cadencia autentica -+ Epis6dio I 
( final da exposiyao ) imperfeita 

Compassos de Transiciio V -+ Cadencia autentica -+ Epis6dio II 

(final da 2" exposiriio ) imperfeita 

• Cadencia em La bemol maier 21
( 81-83}-+ Cadencia em Mi bemol maier ( comp. 38- 39) 

(final do epis6dio II ) (final do epis6dio I ) 

• Cadencia "evasive"- David lembra que, [ ... ]a funr;§o de recapitular;ao da segunda exposir;ao e 
enfatizada por varies detalhes. A entrada do lema Real termina com cadencia evasive, similar 
aquela que abre o segundo grupo de compasses de transir;ao na propria exposi<;:ao ( camp. 70, 
ultima nota do tema harmonizada como a fundamental de urn acorde de dominante com setima, 
como no camp. 23) 

22
. 

[ ... ] 0 final da entrada em si bemol manor [ comp. 76 - 77: inicio ] e trans~ortado sobre uma 
cadencia evasive, similar aquela empregada no final da entrada precedente 

2 
. 

20 DAVID, p. 150 [ ... ]A secondary cadence in G minor closes the exposition; a secondmy cadence in F 

minor, of similar shape, the group of entries forming the first part qf the recapitulation [ ... ] 
21 DAVID, p. 145 [ ... ]Another broad cadence unfolds, in Ajlat major. It is the second cadence in a 

major key within the movement, concluding the recapitulation of the first episode at the end of four- fifths 
of the entire composition, just as the first cadence in a major key had concluded the first episode itself a1 

the end qf the second fifth ( meas. 82 - 83, corresponding to meas. 38- 39). 
22 DAVID, pp. 143-4 
23 DAVID, p. 144 
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2• HIPOTESE: Nessa proposir;ao, nao se considera a segunda exposir;ao 
( comp. 66 - 79: infcio ). Observa-se entao que a possibilidade da mesma 
( presente na 1• hip6tese) daria Iugar a alternancia de entradas tematicas 
( desenvolvimentos ) e compasses de transir:;ao. 
Desta maneira, nao ocorre uma recapitular;ao no sentido estrito da palavra, mas 
observa-se que algumas partes sao relembradas, como por exemplo: o epis6dio 
II ( comp. 79 - 83: infcio ) recapitulando o epis6dio I ( comp. 29 - 39 ); a 
recapitufar;ao livre das elabora~oes tematicas I ( comp. 83 - 86: inicio ) 
apresentando apenas uma pequena lembranr:;a do motivo triadico ascendente, 
presente tambem nas elaborar;oes tematicas I ( comp. 45 - 48: infcio ) e as 
elaborar;oes tematicas /If ( comp. 90 - 99: inicio ), relembrando as 
elaborar;oes tematicas If ( comp. 52- 58: infcio ). 

Fig. 3: 2'1 hip6tese da macroforma ( Ricercar a 6- Bach ) 

D 
ExposiQao Elabora(fOes tematicas Compassos de Transiqao Coda 

• • Epis6dios Desenvolvimentos 
0, 

Ultima Resposta T anal 

Conclui-se que, nao e possfvel saber exatamente o esquema formal concebido 
pelo compositor. 0 que se tern sao hip61eses possfveis a partir dos dados 
ana[isados. Cabe ao interprete a reflexao e a decisao de qual configura~o 
formal atendera melhor a sua concep~o, quanta a estrutura presente na per:;a. 
Este e um exemplo de que muitas vezes em arte, nao e tao simples tentar 
definir questoes pontualmenle; ha que aceitar-se que, inumeras vezes, existem 
possibilidades e estas sao oferecidas a decisao do interprete. 
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1. 2 - Microforma 

1.2.1 - CAMPO HARM6NICO 

1" SECAO 

EXPOSICAO: 

- Tonalidade principal: Cm 

- Tonalidade: 

EPIS6DIO 1: 

Gm 

Cm 

Gm 

Cm 
(Compassos de Transi~o
comp.11 -18; 2:>-24 ). 

Gm 
( Cadencia autentica imperfeita ) 

COMPASSOS 

1-5 

5 (ultimotempo)- 8 

9-13 

13 (llltimotempo)-17 (t•tempo) 

17-24 

25-29 ( 1°tempo) 

sequfmcia harmOnica 

[ 

Bb ( rela1iva da tonalidade anterior) 

_ Eb "Tr 

- quintas justas desc. 

29-30 

30 (final)- 39 

2" SECAO 

ELABORAC6ES TEMATICAS 1: 

- Can~ter transit6rio: 

( tonalidade principal ) 
(Quarts e sexta cadencial) 

Eb m ( inicio > 

Bb 
Cm 

29 

39 (ultimo tempo)- 48 ( inicio) 

45 
46 (final)- 47 



DESENVOLVIMENTO 1: 

Cm 48 

Ta 
T 

48 ( ultimo tempo: prepara,ao )- 52 

( tonalidade anterior: Eb ) 

oo 
( tonalidade principal ) 

{ Qualfa e se>ta cad~l) 

38 SECAO 

ELABORAC6ES TEMATICAS //: 

- Sequencia harm6nica: 

DESENVOLVIMENTO II: 

48 SECAO 

[t Eb 
Ab-Fm 
{ prepara,ao ) 

Fm Tr 
~ 

quintas justas 

descendentes 

{ tonalidade anterior: I>D ) 

os 
( tonalidade principal ) 

COMPASSOS DE TRANSICAO Ill: 
( caminhando para La bemol maier ) 

- Acordes de Transi~o: 

Quatro dominantes seguidas 

Bb7 

[ ~; J sequencia de quintas 

F7 

Sr Bbm 
r1-.1 Gmbs ,_, prepara~o para Ab 

Ta Cm 
T Ab ( carater passageiro ) -, 

' relas;Ao de 
quinta justa ascendente 

' 

30 

52-57 

57 

58-62 

62 ( 2" met ) - 64 ( 1' met) 

64-65 
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RECAPITULACAO: 

• SEGUNDA EXPOS/GAO: 

. TEMA (SUJEITO I em Eb Eb ' 
(ambito) 

rela@o de 

D 
~ 

( tonalidade anterior ) 

orr 
( tonalidade principal ) 

auinta justa ascendente 

' 

. COMPASSOS DE TRANSICAO IV: 

' ( Bbm) 
prepara.,ao p~ra Bbm 

. TEMA ( RESPOSTA) em Bbm : 

' 

66 (final)- 70 ( infcio) 

70- 73 ( inicio) 

Bbm ( V grau ascendente de Eb: 73 - 77 ( infcio ) 

esta entretanto, em menor) 

relac;ao ae 
QUinta justa ascendente 

' 
. COMPASSOS DE TRANS/GAO V: 
( final da Segunda Exposiqao ) : 

• EPIS6DIO II: 
( rec. do Epis6dio I ) 

Fm ( V grau ascendente de Bbm: 77-79 ( infcio) 

tonalidade anterior; 
carater passageiro ) 

0 S ( tonalidade principal ) 

Ab orr < tonalidacte anterior l 79 -83 < inrcio l 
0T a ( tonalidade principal ) 
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58 SECAO 

• RECAPITULACAO LIVRE DAS ELABORACDES TEMATICAS 1: 

Ab J 
Cm Ta ( tonalidade anterior) 

( carater passage~o ) 

.OLTIMA RESPOSTA TONAL: 

Cm ( prepara entrada para Gm ) 

83 

85 ( 4° tempo )-86 ( 3° 
tempo ) 

86 ( 4° tempo ) 

Gm 0 0 { tonalidade principal ) 86 { 4° tempo) - 90 { 1• 

68 SECAO 

• ELABORACDES TEMA TICAS Ill 

. 1• momenta: 

{ comp. 90-94: inlcio) 

. 2" memento: 
{ comp. 94- 99: inlcio) 

quintas descendentes 

Fm J { cadencia de engano ) qu1ntas descendentes 

Bb 
Fm 

Prepara~o para 06 menor 

tempo) 

90 - 99 ( inlcio ) 

97 { 4•tempo )- 98 

Obs.: Os acordes citados acima silo acordes de chegada, decorrentes de um modelo de encadeamento harmOnico, 
conduzido pelo motivo cromatico. Ex.: 
Eb/G - F#m"' /A - Bm"' ~ !:< ( compassos 90- 91 ) 
Esse modelo de encadeamento repete-se por urn ciclo de quintas justas descendentes 

Seguindo a sequencia pelo cick> das quintas justas descendentes, deveria- se alcanyar ap6s Mi bemol maior, o acorde 
de La bemol maior, mas por cadencia de engano, conduz-se ao Fa menor . 

• coDA: 

- Tonalidade principal: 
( sujeito: D6 menor ) { Ultimo acorde 

finaliza com terya 
de picardia: 06 maior) 
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1.2.2- ANALISE HARMONICA DAS PRINCIPAlS LINHAS MELODICAS E 
DAS PARTES QUE COMPOEM A MACROFORMA 

Neste trabalho a analise da linha mel6dica 24 restringe-se as mais importantes, 
como por exemplo, aquelas que apresentam o tema ou sao tratadas com 
fragmentos tematicos e aquelas que apresentam motivos importantes e que 
nao sao diretamente derivados do tema. 
Para facilitar a compreensao e analise de cada parte, foram observados os 
seguintes referenciais: 

abrang€mcia 
composigao 
tratamento harmonico 
modulagao 
cadencias ( somente as principais ) 
modelos semelhantes de cadencias. 

24 Na anitlise de cada linha mel6dica e dada a sua abrangencia ( inicio e fim ). Os contrapontos 
apresentados nem sempre possuem uma precisao absoluta com relat;;ao ao seu inicio ou term.ino, visto que 
se trata de urn fluxo continuo. 
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1.2.2.1 -1 8 SECAO: EXPOSICAO E EPISODIO I 

EXPOSICAO 

Abrangemcia: compasses 1 - 29: infcio. 

Comoosic§o: observa-se na exposic;Bo, seis entradas do tema ( Ricercar 
a 6 ). Apresenta tambem dois trechos de compassos de transir;ao ( vide 
compasses de 17- 19: infcio e 23-25: infcio ). 

Tratamento harmonico das entradas tematicas: alternam-se 
seis entradas tematicas: sujeito e resposta. 0 sujeito, tema principal da fuga25

, 

esta em d6 menor. 

1 

It ~% 1 J d J p1J 11J ,,,I tJ~tJIJ]tij)JY J IJ 
Ex. 1: primeira entrada tematica: sujeito ( tema em 06 menor ) 

A resposta
26

, nesta primeira s~ao da obra, encontra-se no ambito de sol 
menor. 

5 

''&~e& J r'r r '•-'~r,•r~r '¥&r't',JdJI~~Jr'r'Ju 
Ex. 2: segunda entrada tematica: resposta ( tema no ambito de Sol menor ) 

Ate a quarta entrada, a resposta apresenta-se uma quinta acima do sujeito. lsto 
nao ocorre na quinta e sexta entradas, nas quais sujeito e resposta atingem, 
respectivamente, os extremes da tessitura ( comp. 19 - sujeito na voz mais 
aguda e ao comp. 25- resposta, na voz mais grave ). 

A resposta apresenta-se como resposta tonal ao sujeito, ou seja, ocorrem no 
tema ( resposta ) algumas alterat;:Oes mel6dico - intervalares em func;Bo da 
harmonia 2

. 

2
' BENJAMIN, L Counterpoint in the Style of J. S. Bach, New York ( Schirmer Books), 1986, cap. 10, 

g- 219. 
6 Benjamin ( p. 224) faz tarnbem uma cit~o com relayao it conceituayao de resposta, definindo-a da 

seguinte maneira: [ ... ] Na exposiyiio ( se9ao de abertura) de umajuga, a segunda voz entra imitanda o 
sujeito uma quinta acima ( ou uma quarta abaixo) na tonalidade de dominante. Esta versiio do sujeito e 
chamada de resposta [ ... ] 
27 A resposta real ocorre, quando as rela<;Oes mel6dico-intervalares sao mantidas identicas its do sujeiUJ. 
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5 :2'*M 3'*m 

I' &6& J rrr lwJ t F illr qr lar &rt~~.J J lwJ;J J Fl F ~I J 
Ex. 3: resposta tonal 

Plano das Entradas: 

ENTRADAS TEMATICAS COMPASSO TESSITURA ( VOZ ) 

Sujeito 1 iii· 

Resposta 5 ii 

Sujeito 9 v 

Resposta 13 iv 

Sujeito 19 

Res pasta 25 vi 

Observa-se que a tonalidade de d6 menor permeia toda a exposi98o. 0 sujeito 
apresenta-se em d6 menor, ja a resposta, embora nao tenha uma modula98o 
preparat6ria, gira em torno de sol menor. Hans T. David observa que na 
exposi98o, a resposta abre em todas as tres apariqoes, sem uma sensivel, 
usando Si bemol ao inves de Si natural, que e caracteristica da escala de 06 
menor ascendente; uma vez que a resposta aparece em todas as instancias 
sem uma modulaqao preparat6ria para So/ menor, e duas vezes ate mesmo 
acima da tonica 06, parece mais uma variaqao modal, em vez de uma forma 
do min ante. 

28 

As apari<;Oes em sol menor na exposi98o ocorrem sem uma prepara98o por 
modula98o. Outra observa98o importante ( e tambem citada por H. T. David ) e 
que duas das tres apari<;Oes da resposta em sol menor tern cadencias 
deceptivas ( ou cadencias de engano ) ou seja, evitam a conclusao em sol 
menor (vide comp. 8- 9; 16- 17 ). A ultima entrada da resposta ( comp. 28-

28 DAVID, p. 136 [ ... ]In the exposition, the answer opens in all three appearances without a leading

tone. using Bb instead of the B ~ which is characteristic of the ascending C- minor scale: since the answer 
appears in all instances without a preparatory modulation to G minor and twice even above the tonic C, 

it appears as a modal variation rather than a dominant form. 
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29 ) apresenta uma cadencia "conclusiva· em sol menor. Esta cadencia, 
consequentemente, valoriza o fechamento da ultima entrada do tema 
( exposi~o) e auxilia tambem na prepara~o do epis6dio I, ao dirigir-se a mi 
bemol maior ( sol menor e anti-relativo dessa tonalidade ). 

ENTRADASTEMATICAS TONALIDADE COMPASSOS CADENCIA 

1•- SUJEITO Cm 1-5{inicio) 

2"- RESPOSTA Gm {ambfto) 5-9(inicio) De Engano ( comp. s- 9) 

3"- SUJE/TO Cm 9-13(inlcio) 

4•- RESPOSTA Gm {ambfto) 13-17 { inicio) De Engano ( comp. 16- 17) 

s•- SUJEITO Cm 19-23 (inlcio) 

6"- RESPOSTA Gm ( ambfto) 25 - 29 ( inlcio ) Autemtica lmperfeita 
( comp. 28- 29 ). 

Modelos de encadeamento harmonico: 
. Sequencia de quintas ( tres acordes seguidos por quintas descendentes ), 
sempre do segundo ( 2" metade ) para o terceiro compasso do tema. lsto 
ocorre em todas as entradas harmonizadas do tema presentes na obra. 

19 

sequencia 
de quintas 

1 § 1\ r r' r r ltir t r,•r ar 1'r 'r'it r"r r lyJ r rw r 1 r 
07 G7 C Cm 

Ex. 4: quinta entrada tematica e a sequencia de quintas 

A sequencia de quintas aparece nos seguintes compassos da exposi~o: 
6-7; 10-11; 14-15;20-21 e26-27. 

. E interessante notar que sempre depois do ultimo acorde da sequencia de 
quintas, ocorre urn acorde menor. 0 ultimo acorde da sequencia e o mesmo, 
porem urn em maior, o outro em menor. Exemplo: 
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Compasses 6 ( 28 met ) - 7: sequ~ncia de quintas 

0 mesmo ocorre nos seguintes compasses: 
10 ( 28 met) -11; 14 (28 met )-15; 20 (28 met)- 21; 26 (~met )-27. 

Cadencias: 
. Cadencia de engano: compasses 8 - 9 
. Cadencia de engano: compasses 16 - 17 ( inicio dos Compasses de 
Transiqao I ) 
. Cadencia de engano: compasses 18 - 19 ( final dos Compassos de Transiqao 
I) 
. Cadencia autentica imperfeita: compasses 28 - 29 ( final da exposi<;:ao ). 

Sintese: como ja foi dito, a segunda e a quarta entrada do tema evitam a 
conclusao na "tonica" do trecho ( sol menor ), com cadencias de engano 
( comp. 8 - 9 ; 16 - 17 ). Na sexta entrada ( ambito de sol menor ) isto nao 
ocorre, pois ela finaliza com uma cadencia autentica imperfeita ( comp. 28 -
29 ). Observa-se entao que a exposi<;:§o tende a afirmar a tonalidade principal 
( d6 menor ), ao passo que, na sexta entrada, todas as vozes ja fizeram a sua 
apari<;:§o do tema. lnicia-se ali o epis6dio I e com ele o inicio da expansao tonal. 

Modelos semelhantes de cadencias: 
Cadencia Secundaria 

29 
em Sol menor ( 28- 29: inicio ) "'* Cad. em Fa menor ( 78- 79: inicio ) 

( fecha a exposic;:iio ) ( fecha a segunda exposic;:iio ) 

Ah~m das entradas tematicas, pode-se verificar tambem na exposi<;:ao uma 
outra linha mel6dica importante: a do contratema ou primeiro contraponto ( C1 ). 
0 primeiro contraponto 30 acompanha ou sucede cada entrada tematica na 
exposi<;:ao, com exce<;:ao da ultima que nao o traz. 

5 

14 ~\ JJJ!JJ yJJ Flf+Or 1r 4JtJ UJ!JJ Y3Jtl IJ.:t;;J)JJJ I J 
Este contraponto acompanha a segunda entrada tematica 

Ex. 5: contratema ou primeiro contraponto 

29 Esta cadencia chamada de secunddria por David, corresponde a uma cadencia autentica imperfuita. 
30 DAVID, p. 138 . Este autor denomina o contratema de primeiro contraponto. 
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Sao observadas quatro entradas: 

ENTRADA voz COMPASSOS NOTA INICIAL RELA<;:OES 
INTERVALARES 

I' ( Cl ) iii 5-9 ( 1° tempo) do 
sol J 

s• Jt 
2' ( Cl ) ii 9 - 13 ( inicio ) 

dJ 
5' J-). 

3' ( Cl ) v l3 -17 ( inicio) 

dO] 8' J t 
4' (Cia) iv 19-22 

Ele somente aparece na exposic;8o e depois ao final da obra, atraves de 
motivos derivados do mesmo. Sao eles: o motivo derivado do contraponto 1 
nas elabora(foes tematicas Ill 31 

( ver pp. 69, 72- 6 ) e os fragmentos 
imitativos 32 que aparecem na coda ( ver pp. 78 - 9 ). 

90 

1 6 b% r r r' qJ tr r 1 J 
Ex. 6: motivo derivado do contraponto 1, segunda voz 

3"m. 4"' 1 2" u: 

Ex. 7: fragmentos imitativos derivados do primeiro contraponto, primeira voz 

31 DAVID, p. 147 [ ... ] Of the jour parts with which the elaboration opens, one, an inner voice, is 

insignificant. The top voice, however. introduces a new counterpoint of primary importance, a variation of 

the "staccato" opening of the first counterpoint ( ii, me as. 90, see the quotation form iii, meas. 5) [ ... ]. 
32 DAVID, p. 148 [ ... ] The last entry of subject (vi, meas. 99- 103) is accompanied in all parts and 
almost exclusively by figures derived from the opening of the first counterpoint [ ... ] 

38 



EPIS6DIO I 

Abrangemcia: compasses 29 - 39 ( 3° tempo ). 

Comoosicao e tratamento harmonica: trecho que apresenta 
principal mente, como caracterfstica imita¢es e sequencia harmonica. 
Desta maneira, a harmonia apresenta como caracterfstica principal o 
movimento, ou seja, o continuo buscar e atingir uma determinada tonalidade. 
Neste caso, somente sera confirmada ao final do epis6dio ( compasses 38-
39 ). A tonalidade a que se dirige o epis6dio I e a de mi bemol maior. 
Segundo H. T. David, no primeiro epis6dio [ ... } as vozes separam-se em dois 
grupos, um coro mais grave e um mais agudo. 3 

A linha mel6dica apresenta principal mente motivos com carater de imitayao ou 
pequenas sequencias. Observando-se as mudan!faS desses motivos ou 
sequencias no transcorrer da linha mel6dica, assim como o das progressoes 
harmonicas, dividiu-se este epis6dio em quatro mementos: 

• Primeiro momenta ( 29: 2° tempo- 31: 18 metade do 4° tempo). 
No coro mais grave, nota-se uma linha cromatica ascendente na quarta linha 
mel6dica, que e considerada condutora. Segundo H. T. David, [ ... } e uma 
inversao livre da segunda parlicula do tema Real. 

34 

29 

1 ';)l &\ r , t 'r r 11 1r 6l r 0 
Ex. 8: epis6dio I, quarta voz 

. 0 coro mais agudo apresenta um motivo diatonico descendente, com carater 
imitative que percorre as tres vozes. 

r r Iii 
Ex. 9: epis6dio I, motivo diatonico descendente 

Este motivo aparece quatro vezes { i, iii no compasso 29; ii e i no compasso 
30). 

33 DAVID, p. 139 [ ... ] The parts separate into two groups, a lower and a higher choir. 
34 DAVID, p. 139 [ ... ] The first episode. begirming quietly with no motion faster than that in quarter-
notes, is built over a dominating chromatic line, a free inversion of the second particle from the Royal 

theme. 
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. Utiliza-se a progressao harmonica: S ~ 0 7 ~ T ~ Tr 
3 3 3 

Essa progressao, apresenta-se duas vezes, atingindo primeiramente si bemol 
maior e em seguida mi bemol maior ( observa-se o caminho por quintas 
descendentes ) . 

• Segundo momento ( compassos 31: 28 metade do 4° tempo- 33: 18 metade 
do 3° tempo ). 
Este trecho do epis6dio I contrasta com o primeiro pela sua for98 ritmica. 
Utiliza-se de uma pequena sequencia com a celula rftmica ~J ( citada por H. 
T. David como modelo anapestico ). lnicialmente aparece na primeira e 
segunda vozes e posteriormente na terceira, quarta e quinta vozes35

. 

31 

16~b~. ~PI r u r U , .. 
Ex. 10: epis6dio I, primeira voz 

Esta celula caminha por graus conjuntos ate atingir o intervalo de ter9<3 
ascendente ( maior ou menor ). 
Outra sequencia interessante e derivada desta e apresentada pela quarta voz. 
Nota-se que a celula ritmica anapestica ( JJJ ) esta com seus valores 
ampliados ( ~ J J ) e a ter9<3 apresenta-se descendente, alcan9<3da por graus 
conjuntos. 

31 

1 ':;): &'& r r lgF r r 1 r 
Ex. 11: epis6dio I, quarta voz 

• Terceiro momento ( compassos 33: 28 metade- 36: 18 metade do 3° tempo). 
Apresenta nas linhas mel6dicas superiores ( coro mais agudo ) o motivo 
diat6nico descendente do primeiro momento e pode apresentar tambem carater 
imitative. Nota-se a sua ocorrencia em quatro entradas ( ii no comp. 33: 4° 
tempo; i no comp. 34: ~ tempo; ii no comp. 35: ~ tempo ). Duas outras 
entradas aparecem: 
. na terceira voz ( comp. 35: 3° tempo). Este motivo aparece como valor da 
primeira figura de nota mais alongado ( 0 ; ao inves de .J J ), auxiliando a 
entrada do mesmo motivo na primeira voz ( comp. 35: 4° tempo - 36 ) 
. na quarta voz ( comp. 36: 2° tempo ) ao terminar a conduc;:ao ascendente da 
linha mel6dica ( comp. 33- 36: 1° tempo). 

35 DAVID, p. 139 [ ... ]the anapaestic version of the rhythmic- pulse figure ( [JJ ) enters in the top voices 

[ ... ] 
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No coro mais grave, a quarta voz e tambem a condutora e a sua linha 
ascendentemente cromatica estende-se ate o compasso 34; a partir dos 
compasses 35- 36 ( 1a metade) ela continua ascendente, mas e diatonica . 
. lnicia-se com o acorde de 06 menor, seguido da progressao 
S --l- 0 7 

--l- T --l- Tr e, de urn encadeamento harmonico, visando a 
3 3 3 

subdominante ( Ia bemol maior ) da tonalidade desejada ( mi bemol maior ). Ao 
atingir a subdominante de mi bemol maior, inicia-se urn processo de 
confirmat;ao da tonalidade, que sera efetivado com uma cadlmcia de quarta e 
sexta ( compasses 38- 39 ) . 
• Quarto memento ( compasses 36 - 28 metade do 3° tempo - 39: 3° tempo ). 
A celula ritmica anapestics percorre as vozes, ora aparecendo em imitat;ao ( iii 
no comp. 36; i no comp. 37 ) e ora como ritmos complementares. Observa-se 
que esta celula tambem aparece aqui, com o intervale de ter9<3 alcan9<3do por 
graus con juntos e principal mente com urn movimento ascendente. 
Observa-se ap6s a linha mel6dica ascendente de predominancia cromatica, 
uma entrada do motivo diatonico descendente ( comp. 36: 2° tempo - 37: 18 

metade ) . 
. Como ja foi mencionado, a partir do compasso 36 inicia-se o processo de 

confirmat;ao da tonalidade do episodic I. A cadlmcia de quarta e sexta, vern 
a partir do compasso 38 e como diz H. T. David: [ ... ] uma amp/a cadencia em 
Mi bemol maior finaliza a sec;ao; esta e a primeira cadencia enfatizada 
completa e inteiramente dentro do movimento [ .. _f6 

Modelos de encadeamento: 

• S ~ Sr --l- D ~ T ( comp. 36 ): Mi bemol maior 
7 3 

S ~ Sr --l- 07 ~ T ( comp. 37 ): Mi bemol maior 
3 

• Sequencia Hamonica: 

. S ~ 07 ~ T ~ Tr ( comp. 29- 30 ): Si bemol maior 
3 3 3 

( comp. 30- 31; 33-34 ): Mi bemol maior 

• Sequencia de quintas (compasso 32 ): 

36 DAVID, pp. 139-40 [ ... ]The relative major is reached, and a broad cadence in E-flat major ends the 

section; this, the first complete and fully emphasized cadence within the movement[ ... ] 
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Cadencia: 

. Quarta e sexta cadencial ( comp. 38 - 39 ). Final do epis6dio I e da primeira 
se<;:ao. 
S ~ Sr ~ 0 7 ~ 06 

4 ~ 0 7 ~ T ( tonalidade de Mi bemol maior) 
3 

Modelos semelhantes de cadencia: 
Cadencia em Mi bemol maier ( comp. 38 - 39 ) -> Cadencia em Lii bemol maier ( 81 - 83 ) 

( final do Episodic I ) ( final do Epis6dio II ) 

Modulacao: por sequencia harmonica. 

Como ja foi dito, por tratar-se este epis6dio de um trecho de progress5es, 
possui uma caracteristica de movimento harmonico, no qual o ponto de 
chegada tonal vai ser definido e confirmado ao final do mesmo, atraves da 
cadencia ( mi bemol maior ). Sendo assim, as marca¢es das "modula¢es", 
nao as sao, no sentido estrito; trata-se na realidade de passagens por estas 
"tonalidades", fazem-se principalmente por cadencias de IV-V-I. Como cita 
H. T. David, utiliza-se, principalmente no encadeamento, a posigao fundamental 
e a primeira inversao dos acordes. 

Sintese: este epis6dio I e importante, pois encerra a primeira se<;:ao e liga a 
exposigao ao restante da obra. Observa-se que, a partir dele, inicia-se um 
processo de abertura ou expansao tonal. Ao mesmo tempo e um referencial de 
confirma<;:ao da tonalidade, pois relaciona-se com a tonalidade principal ( d6 
menor ), atraves da sua relativa ( mi bemol maior ). Abre caminho desta forma 
para a expansao tonal, a partir da segunda se<;:ao ( final do compasso 39 ). 
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1.2.2.2- 28 SECAO: ELABORACOES TEMATICAS IE DESENVOLVIMENTO I 

Abrangemcia: compasses 39 ( ultimo tempo) a 52 ( 1° tempo). 

Composic;:&o: Formada por elabora~oes tematicas I ( apresenta dois 
motivos derivados do tema; compasses 39: 4° tempo - 45: infcio; 45 - 48: 
infcio) e pelo desenvolvimento I (compasses 48- 52: 1° tempo). 

• Elaboracoes tematicas 1: como ja foi citado, apresenta dois motivos 
importantes derivados do tema . 
. Primeiro motivo ( comp. 39: 4° tempo - 45: inicio ) - deriva da segunda parte 
do tema ( descendente cromatica ), e e, como cita H. T. David: [ ... ] 
acompanhado e em geral seguido, por um motivo contrapontistico ( iv e iii, 
comp. 39 - 40) 

37 

39 

t 
f 

< 
~ I~ .f/1..~¥ ~ .... h.. ~ 

I : 

Ex. 12: elaborar;6es tematicas I, terceira e quarta vozes 

Observam-se cinco entradas do motivo tematico ( iv, ii, i, v e vi ) ate que se 
complete a entrada da sexta voz. As vozes sucedem-se em intervalos de 
oitavas ou quintas justas, dando a ideia de uma exposiqao secundaria, como 
observa H. T. David 38

. 

Desta forma, considera-se como uma exposiqao secundaria, pelos seguintes 
fatores: 
. motivo tematico ( derivado da segunda parte do tema: cromatica ) . 
. entradas imitativas e sucessivas, ate que se completem as entradas de todas 
as vozes ( 6 ). A imitagao oeorre principalmente em intervalos de oitavas ou 
quintas justas . 
. o motivo contrapontistico aparece normalmente acompanhando ou seguindo 
o motivo tematico. 

37 
DAVID. p. 140 [ ... ]The subject of this elaboration is achromatic motif, related to the 

middle part of the subject, accompanied and in general followed by a counterpoint motif ( iv and ii, meas. 

39- 40). 
38 

DAVID, p. 140 [ ... ]The parts reenter successively, mostly at the distance of an octave or fifth, in 

what may be called a secondary exposition - a thematic elaboration clearly set off against the preceding 

episode as we II as the following entry of the full theme. 
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. Segundo motivo ( compasses 45 - 48: infcio ). Derivado da primeira parte do 
tema ( trfade arpejada ), e [ ... ] acompanhado do inicio porum novo motivo 
contrapontistico (vi[ ... ], e i, no comp. 45) [ ... ],como observa H. T. David 39

. 

45 

I 

Ex. 13: 2° motivo eo novo motivo contrapontistico; sexta e primeira vozes 
respectivamente 

Traz inicialmente tres entradas completas, imitadas pelo intervale de quinta 
justa ascendente. As tres entradas ocorrem nas vi e i; v e iv, ii e iii vozes. No 
compasso 47 ( segunda metade ), o motivo aparece novamente, na vie i vozes 
(segundo David: [ ... ] prepara o retorno atual do tema Real) 

40
. 

E importante observar que as entradas deste pequeno motivo triadico sao urn 
prenuncio da entrada completa do tema, que faz a sua aparigao no infcio do 
compasso 48 e estende-se ate o compasso 52 ( 1° tempo). 

• Desenvolvimento I (compasses 48- 52: 1° tempo). 0 tema ( presente na 
quinta voz ), melodicamente, sugere sol menor, mas harmonicamente encontra
se em d6 menor. A partir do ultimo tempo do compasso 48, inicia-se a 
preparagao para a tonalidade de sol menor. Uma cadencia de quarta e sexta 

( comp. 51 - 52 ) confirma esta tonalidade. 0 desenvolvimento I "encerra" 
tambem a primeira metade da obra na tonalidade de sol menor ( V grau 
menor ), como tam bern observa H. T. David: 

[ ... ] 0 final da entrada e acompanhado pot uma cad€mcia 
incisive em So/ menor, a dominante, marcando o final da primeira 

metade da forma com alguma caracteristica de 
imitar;ao ( ii e iii no comp. 51) [ ... ]

41 

Observagao: a ultima entrada do tema na exposigao encontra-se tambem 
em sol menor; e interessante notar que o acorde seguinte e o de mi bemol 

39 DAVID, pp. 140- I [ ... ]As soon as the tonic ofB-:f/at major is reached, the opening broken triad of the 
Royal theme enters, accompanied from the beginning by a new counterpoint motif (vi [ ... ], and i in mea>. 

45) [ ... ] 
"'DAVID, p. 141 [ ... ]An additional entry of the triad in the bass (vi, again with i, in meas. 47) prepares 
the actual return of the Royal theme. 
41 DAVID, p. 141 [ ... ] The end of the entry is accompanied by an incisive cadence in G minor, the 
dominant, marking the end of the first half of the form with a characteristic bit of imitation ( ii and iii in 

meas. 51) [ ... ] 
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maior e abre o epis6dio I ( compassos 29: 1° e ~tempos). Ao concluir-se o 
desenvolvimento I, o proximo acorde e tambem o de mi bemol maior e abre a 
terceira sec;:ao ( compasso 52: 1° e 2° tempos). 

Tratamento harmonico das elaboracoes tematicas I e do desenvolvimento I 
presentes na segunda sec;:ao ( compassos 39 - 52 ). 

As elabora~oes tematicas I apresentam-se como um trecho transit6rio com 
relac;:ao ao aspecto harmonico; nao se observa uma modulac;:ao propriamente 
dita das passagens ( com excec;:ao de mi bemol menor, que e alcan<;ado por 
troca direta da tonalidade: por frase ( comp. 39: ultimo tempo ). Verifica-se 
tambem que em uma parte da analise realizada em elabora~oes tematicas I, 
as relag6es harmonicas ocorrem por quintas ora ascendentes e ora 
descendentes ( como por exemplo: comp. 42 - 43 e 45 - 46 ). 
• SiNTESE 
Carater transit6rio em elabora~oes tematicas I. Neste trecho, o primeiro 
motivo tematico ( 39 - 45: 1 o tempo ) inicia em mi bemol menor e conclui em si 
bemol maior ( que e tambem o ponto inicial do segundo motivo tematico ). A 
elaboragao harmonica do segundo motivo ( 45 - 48 ), embora inicie-se em si 
bemol maior, dirige-se por relag6es de quintas justas ascendentes a d6 menor, 
e que segundo H. T. David, tem uma [ ... ] harmonizar;ao de carater modal: 

Observe: 

[ ... ]As entradas da triade quebrada [ arpejada] sao 
sentidas como entradas deceptivas do proprio sujeito. 
E/as transportam uma modular;ao para Cm, em 
harmonizar;ao de carater modal 42 

COMPASSOS 45-46 

Quintas __ _ 

-Bb-_,.--:::Fm--" Cm--" Gm--" Cm 

Desenvolvimento I ( 48 - 52: 1° tempo ) - 7a entrada do tema ( 1a aparic;:ao, 
depois da exposic;:i3o ). 
Embora o tema comece com a nota sol e de a ideia de um sol menor, na 
realidade inicia-se em d6 menor. A preparac;:ao para sol menor tem o comego 
no ultimo tempo do compasso 48. A tonalidade e confirrnada por uma cadimcia 
de quarta e sexta ao final do desenvolvimento I ( comp. 51 - 52 ). Esta 
cadencia encerra tambem a primeira metade da obra. 

A pe<;a Ricercar a 6 contem na totalidade doze entradas do tema. Na 

42 DAVID, p. 141 [ ... ] The entries of the broken triad are felt as deceptive entries of the subject itself 

They carry a modulation toward C minor, in harmonization of modal character. 
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primeira metade da obra ( comp. 1 -52: 1° tempo), observa-se a utiliza9i'Jio de 
sete entradas ( seis na exposi9i'Jio e a setima encontra-se na 28 se9i'Jio ). 
As entradas tematicas na exposi9i'Jio apresentam a alternancia de sujeito e 
resposta, ou seja, alternarn-se o tema em d6 menor e sol menor. A setima 
entrada vern sob a forma de resposta (sol menor ). Essa e uma ocorrencia, que 
merece aten9i'Jio, pois ambas, sexta e setima entradas, apresentam-se como 
resposta ( sol menor ). A apresenta9i'Jio unusual dessas entradas, s~undo H. T. 
David, e utilizada por Bach como [ ... ] um meio de construr;;ao formal . 

[ ... ] Ao Iongo desta primeira metade, o sujeito aparece 
exclusivamente na tonica e dominante. Assim, a setima 
entrada ( comp. 48- 51 ) aparece em conexao 
intima com as seis entradas da exposir;;ao. 
Mas esta entrada e separada da precedente por 
longas extensoes de carater epis6dico; a/em disto, 
distingue-se das entradas da exposir;;ao pelo fato de 
oferecer uma forma de resposta seguindo outra forma 
de resposta- ao interromper pela primeira e Cmica vez a 
altemancia continua entre sujeito e resposta [ ... ] 
[ ... ]No curso de uma fuga, espera-se alternancia continua 

ou variar;;ao na apresentar;;ao do sujeito. 
Concordantemente, o sujeito nao pode aparecer duas vezes 
em sucessao na mesma altura ou na mesma voz sem indicar 
uma quebra. Algumas vezes, Bach usa tal repetir;;ao para 
enfatizar que passamos de uma ser;;ao da forma para a 
outra; Tovey, em seu "Companion to Bach's "The Art of 
Fugue~ London, 1931, p. 14, comenta sobre um "caso 
extremo" de tal "desrespeito deliberado para com uma 
norma, sobre a qual alguns teoristas do seculo XVIII eram 
muito rigidos". Aqui, e nitida a implicar;;ao de que passamos 
da primeira metade das entradas para a segunda. 
Em todos estes ca5os, Bach nao desconsidera 
simplesmente a velha e sensata regra, para ganhar maior 
liberdade de ar;;ao- ele usa a suspensao momentanea da 
regra como um meio de construr;;ao formal 44

. 

43 
DAVID, p. 136 [ ... ]Here. the implication is quite clearly that we have passed from the first half of 

entries to the second In all such cases, Bach does not simply disregard the sensible old rule in order to 
gain greater freedom of action - he uses the momentary suspension of the rule as a means of formal 
construction. 
44 

DAVID, pp. 135 - 6 [ ... ] Throughout this first half. the subject appears exclusively in tonic and 
dominant. The seventh entry ( meas. 48 - 51) thus is brought into close COTUJ£ction with the six entries of 
the exposition. But this entry is separated from the preceding ones by long stretches of episodic character; 
it is, moreover, set off against the entries of the exposition by the fact that it offers an answer form 

following another answer form - interrupting, far the first and only time, the continuous alternation 
between subject and answer otherwise strictly adhered to [ ... ]. We erpect continuous alternation or variety 
in the presentation of the subject in the course of a fugue. Accordingly the subject cannot appear twice in 
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PLANO TONAL: 

1a SE<;Ao ( Epis6dio I ) 2" SE<;Ao ( Elaborar;Oes tematicas I Desenvolvimento I ) 

Eb -> Ebm -> Bb-> em 
0Tr ____________________________________________ 

0
D 

"Tr 

(Cm) 

relay.Oes junto a tonalidade principal 

relayOes junto a tonalidade anterior 
Ta 
( Eb) 

Estabelecendo-se relay5es entre as tonalidades apresentadas ate o memento 
com a tonalidade principal ( levando-se em con~iderat;:ao principalmente as 
cadencias de quarta e sexta ), observa-se o seguinte: 

EXPOSI<;AO EPIS6DIO I ELABORA(:6ES TEMATICAS I DESENVOLVIMENTO I 

em -+ 
( ton. Principal ) 

Eb -> 
"Tr 

transiyao Gm 
Ta 

( ton. anterior ) 
'Q 

( ton. principal ) 

David cementa que, tomando-se a primeira nota de cada tonalidade, obtem-se 
o acorde de d6 menor ( tonalidade principal ). E interessante observar que a 
ultima tonalidade ( sol menor ) pontua a primeira metade da obra. 

Episodio 1 DesenvoMmento I 

~ ~ 
.. .. 

Tonalidade principal "Tr 00 (ton. principal) 

Ex. 14: acorde de d6 menor ( tonalidade principal), formado pela primeira nota de 
cada tonalidade das partes acima citadas 

• Tratamento harmonico: Plano geral ( detalhado) 

succession at the same pitch or in the same voice withaut indicating a break Sometimes Bach uses such 
repetition to emphasize that we have passed from one section of form to another; Tovey, in his 
"Companion to Bach's" "The Art of Fugue", London,J931, p. 14, comments upon an "extreme case" of 
such "deliberate contempt for a rule about which some eighteenth- century theorists were very strict". 
Here, the implication is quite clearly that we have passed from the first half of entries to the second In all 
such cases, Bach does not simply disregard the sensible old rule in order to gain greater freedom if 
action- he uses the momentary su,pension of the rule as a means of formal construction. 
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1• SECAO ( Epis. I ) 2• SECAO (Eiaboraq{Jes tematicas 1- Desenvolvimento I ) 

quintas asc. e desc. quintas ascendentes 

Eb ~Ebm ~ Bb ~em ~ 
(nWal) 

Elaboracoes tematicas 1: 1° motivo 

. lnicio em mi bemol menor ( comp. 39- 42 ): apresenta V grau menor . 

. Prepara~o para si bemol maior ( comp. 45 ): a partir do compasso 42 
( atraves da nota pedal si bemol e do acorde de si bemol menor ( ultimo 
tempo ), inicia-se urn processo de encadeamento para chegar a si bemol maior. 
Partindo-se de si bemol menor, observa-se urn caminho por quintas justas 
ascendentes ( relay6es por quintas ) e quintas justas descendentes ( sequencia 
de quintas ), nos compassos de numero 42 a 44: 18 metade. 
Comp. 42 - 44: 1 • metade 

RELA<;;OES POR QUit!TAS ASC. SEQU£NCIA DE QUINT AS DESC. 

Nota: 0 acorde de eo. pode funcionalmente serouvido como C 9 /E~ o mesmo ocorre como acorde de A0 /Eb que 

funcionalmente pode ser considerado como F
9
!Eb. Outra observay§o: e que urn acorde de dominante antecipa Fm. 

Na segunda metade do compasso 44, uma cadencia resolve em si bemol maior 
( compasso 45 ). Este acorde e significativo, pois indica o final do primeiro 
motivo tematico (como observa H. T. David) eo inicio do segundo motivo 
( triadico ) : 

[ ... ]A nova tonalidade, Si bemol maior, e enfatizada por 
uma cad{mcia passageira, aparentemente de menor 
importancia, marcando o final da elaborar;ao do motivo 
cromatico ( comp. 44 - 45) 45

. 

E interessante notar que ocorrem dois encadeamentos parecidos entre os 
compassos 43 - 45 ( primeiro tempo ). 0 primeiro, entretanto, resolve em si 
bemol menor eo segundo em si bemol maior. Observe: 
Compassos 43 - 45 

Fm ~ E"~ A0/Eb ~ Bbm/Db ~ Cm7( b5) ~ F7 ~ Bb ~ Fm 

Observe tambem que o acorde de fa menor aparece no inicio e tambem ao concluir os encadeamentos citados, dando 
uma sensa~o de equilibria para este trecho. 

45 DAVID, p. 140 [ ... ] The new tonality, B-:flat major, is emphasized by a passing cadence, apparently of 

minor importance, marking the end of the elaboration of the chromatic motif ( meas. 44- 45 ). 
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Elaboracoes tematicas 1: 2° motivo 
. Compassos: 45- 48 ( infcio ) . 
. lnlcio em si bemol maior ( comp. 45 ), seguido do acorde de fa menor. 0 
acorde de fa menor e importante, pois a partir dele inicia-se a prepara9iio para 
d6 menor, segundo H. T. David: [ ... ] de carater modal 40

. Esta prepara9iio 
ocorre por re/ar;;oes de quintas justas ascendentes: 
Compasses 45- 46 

relat;Oes por quintas ascendentes 

Bb--> Fm --> Cm --> Gm 

As relaQOes entre esses acordes por quintas estabelecem os acordes principais em d6 menor modal ( Fm -4 IV grau; 

Gm --'l> V grau ). A partir do compasso 47 mais precisamente, comec;a a se perceber as relat;()es entre estes acordes. 

Modelos de encadeamento: 
. Rela¢es por quintas ascendentes: compassos 42- 43 e 45- 46; 
. Sequencia de quintas: compassos 43 - 44; 
. Outro caso interessante, eo situado nos compassos 43-45 ( 1° tempo), que 
apresenta dois encadeamentos parecidos, onde o primeiro resolve em si bemol 
menor e o segundo, em si bemol maior: 
Compassos 43- 45 

Fm--> E0 --> A0 /Eb--> Bbm!Db--> Cm7( b5)--> F
7

--> Bb--> Fm 

. Sequencia de quintas ( tres acordes seguidos por quintas descendentes; 
comp. 49: 23 metade - 50 ): 
A

7 
--> 0

7 
--> G 

Nota pedal re __ 

"Ambiguidade": Algumas ocorrencias de elaborat;oes tematicas I, 

provocam uma certa sensa9iio de ambiguidade. Pensa-se que a mesma pode 
ser causada por notas ornamentais, que as vezes definem o acorde somente 
depois da sua ocorrencia ( comp. 41- 1• metade ), ora por alternancia de 
acordes maiores e menores, ou vice-versa ( comp. 44: 18 metade e comp. 45: 

1° tempo- Bbm --+ Bb ). 

E"--> N /Eb--> Bbm/D--> Cm7( b5) -->F
7
--> Bb 

ambiguidade 

Outro exemplo de alternancia de acordes menores e maiores pode ser 
observada no compasso 50: G/D --+ Gm/D. 

46 DAVID, p. 141 [ ... ] The entries of the broken triad are felt as deceptive entries of the subject itself 
They carry a modulation toward C minor, in harmonization of modal character. 
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Uma outra ocorrencia que causa uma certa ambiguidade e o carcflter modal 
( comp. 45 - 46 ) ap6s o encadeamento por rela¢es e sequencias de quintas 
justas. Nestes compassos, ha uma certa instabilidade quanto as fun¢es. 

Cadencia: 

. Autentica Perfeita ( comp. 44: ultimo tempo- 45 }: F7 
-+ Bb 

(ossa cadencia ocorre ao final do primeiro motivo temalico e inicio do segundo) [ 0
7 

-+ T ] 

. Quarta e sexta cadencia/ ( comp. 51 -52): Cm-+ Gm/0-+ 0
7

-+ Gm 

(Final da primeira metade da obra) 0 S -+ 0 0
6
4 -+ 0

7
-> "T 

Modelos semelhantes de cadencia: 
cadencia ao final da 1• metade do movimento em -> cadencia Final em do menor ( comp. 102 -103) 
sol menor ( comp. 51- 52: inicio ). 

Qbs,: na realidade, a cadencia final deveria concJuir em d6 menor, entretanto, por picardia conclui em d6 maior. 

Modulac6es: 

. 0 trecho das elabora~oes tematicas I, apresenta-se harmonicamente com 
um canater muito transit6rio. lnicialmente, ocorre uma pequena modula98o por 
troca direta da tonalidade ( por frase ) de mi bemol maior ( epis6dio I ), para 
mi bemol menor ( 2" se98o ). Esta modula98o tern carater bern passageiro 
( comp. 39: ultimo tempo- 42 ). 
0 que ocorre neste trecho das elabora~oes tematicas I e um movimento por 
rela¢es de quintas ascendentes e tambem por sequencias de quintas. Essas 
rela¢es e sequencias levam ao acorde de si bemol maior ( comp. 45 ) e a 
tonalidade de d6 menor ( carater modal }, ao final desta parte ( comp. 46- 47 ) . 
. 0 desenvolvimento I ( comp. 48 - 52 ) atinge por modula98o diatonica 
( carater passageiro ) a tonalidade de sol menor. A cadencia de quarta e sexta 
( compassos 51 -52: 1° tempo) confirma a tonalidade. 

Sintese: observa-se principalmente que as rela¢es por quintas justas 
permeiam grande parte dos encadeamentos em elabora~oes tematicas I . As 
entradas do segundo motivo tematico ( compassos 45 - 47 ) aparecem, 
utilizando-se de imita¢es em quintas. Quanto ao primeiro motivo, utiliza-se 
alem das imita¢es em quintas tambem quarta e oitavas justas . 
. Apresenta98o de sete entradas do tema na primeira metade da obra: a p~ 
contem na sua totalidade doze entradas tematicas. 
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1.2.2.3- 38 SECAO: ELABORACOES TEMATICAS II e DESENVOLVIMENTO 
II 

ELABORACOES TEMATICAS II 

Abrangemcia: compassos 52 ( 2° tempo ) - 58 ( inicio ) 

Composicao: este inicio de sec;:ao e considerado como elabora~oes 
tematicas II, pois apresenta urn motivo derivado do tema ( 28 parte: 
cromatica ), que e apresentado em imitac;:ao, principalmente, uma quinta abaixo 
ou uma quarta acima da entrada precedente. Este motivo e descendente. 

Ex. 15: elaborafoes tematicas II, motivo cromatico descendente 

0 motivo cromatico aparece seis vezes [ ... ] modulando mais rapidamente e 
mais definitivamente do que aquelas [ entradas ] da exposir;ao secundaria 
precedente. Assim, o paralelismo entre as ser;oes e sensivelmente reduzido 
atraves de variar;ao 47 

H. T. David, considera este trecho como uma exposic;:§o secundaria, similar 
aquela introduzida no inicio da segunda se<;:ao - [ ... ] um elemento de 
recapitular;ao que indica que a segunda metade do movimento foi alcanr;ada 48

. 

. Observa-se tambem urn contramotivo diat6nico ascendente, que aparece 
normalmente antecedendo o motivo cromatico ( com excec;:ao da primeira 
entrada). 

52 . ' 

Ex. 16: elabora~ tematicas If, motivo cromatico descendente e contramotivo 
diatonico ascendente na primeira e quarta vozes respectivamente 

47 DAVID, p. 142 [ ... ] The entries follaw each other mostly at the higher fourth or lawer fifth, modulating 
sooner and more definitely than those of the preceding secondary exposition. Thus, the parallelism 
between the sections is noticeably reduced by variation. 

""DAVID, p. 141 [ ... ]The third section (meas. 52-62) begins with a secondary erposition, similar to 
that introduced at the beginning of the second section -an element of recapitulation which indicates that 
the second half of the movement has been reached [ ... ] 
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. Segundo H. T. David, [ ... ] o terceiro motivo introduz senes de quatro 
calcheias, estabelecendo um novo nfvel de movimento ritmico ( ii, nos camp. 52 
-53, simultaneamente com as partes citadas acima) [ ... ] 49 

52 

I' ~h& TJ PRmr r IJ. ~fl:~]':SJ J I J 
Ex. 17 

Tratamento harmonico: 0 objetivo das elabora~aes tematicas II, 
e preparar a harmonia para o desenvolvimento II ( fa menor ). 
Este trecho apresenta uma sequencia harmonica, que caminha pelo circulo de 
quintas justas descendentes ( C~ F ~ Bb ~ Eb ~ Ab ) ate atingir Ia bemol 
maior, que e a relativa da proxima tonalidade do desenvolvimento II, ou seja, fa 
me nor ( ao final de cada motivo cromatica, atinge-se urn a determinada "tonica", 
que se encantra uma quinta abaixo ou uma quarta acima da "tonica" 
precedente ). 

Modelo de encadeamento harmonica: 

Observa-se que cada motivo cromatico descendente ( 1° motivo ) tern urn 
encadeamento harmonica padrao, que se dirige a uma resoluc;:8o. Esta 
resoluc;:8o canclui sempre na "tonica" ( harmonicamente falando: uma quinta 
abaixo do motivo cromatico anterior ), e e antecedida pelas subdominante e 
dominante. Exemplo: 

COMP. 53-55 

T ~ ~9 ~ S7- '~ T ~ w9 ~ ~7 ~ f ~ T 
(c) 

(C) (F) (F) (Bb) 
altera~iio cromatica mel6dica a/terafik> c:romatica mel6dica 

Modulag?es: 
. Sequencia harmonica que caminha por quintas justas descendentes ( D6 
maior, camp. 53; Fa maior, camp. 54; Si bemol maior, comp. 55; Mi bemol 
maior, camp. 56; La bemol maior, comp. 57 ). 

49 DAVID, p. 142 [ ... ]The third motif introduces series of jour eighth- notes, establishing a new kvel of 

rhythmic motion ( ii in meas. 52-53, simultaneously with the parts quoted above) [ ... ] 

52 



DESENVOL VI MENTO II 

Abrang€mcia: compasses 58-62 ( 1° tempo} 

Comoosicao: tema apresentado na terceira voz ( tonalidade de fa menor }. 

Modelo de encadeamento: 
. Sequencia de quintas: compasses 59 ( 28 metade}- 60 ( 1° tempo}. 

Cadencia: 
. os6

5 - D7- OT ( comp. 61-62 }. Encerra a terceira segao. 

Modelos semelhantes de cadencia: 
Cad?mcia em Fa menor ( 61 -62 ) -> Cadencia em Sol menor ( comp. 89-90) 
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1.2.2.4 - 4a SECAO: COMPASSOS DE TRANSJ(;AO Ill E INiCIO DA 
RECAPITULACAO: SEGUNDA EXPOS/CAD ( entrada tematica em mi 
bemol maior ou sujeito, compassos de transi~ao IV, entrada tematica em 
si bemol menor ou resposta, compassos de transi~ao V) E EPISODIO II 

COMPASSOS DE TRANSICAO Ill 

Abrangemcia: compassos de 62-66 ( inicio). 

Composi@o: apresenta fragmentos tematicos. Esses fragmentos sao 
importantes, pois atraves deles ocorre urn prenuncio da nova entrada do tema 
na segunda exposk;ao ( recapitulaqao 50

- comp. 66 ). Os fragmentos tematicos 
sao derivados da primeira parte do tema ( diat6nica ) . 
. Apresenta-se na primeira voz, descendentemente, e com os mesmos valores 
de duragao da primeira parte do tema ( em mini mas ). 

62 

11 &\ r r r I - r ' r J 
Ex. 18: compassos de transiqao Ill, motivo triadico descendente (em minimas ) na 
primeira voz 

. Na segunda e terceira vozes o mesmo fragmento aparece em imitagao com os 
valores de duragao diminuidos ( em seminimas ). 

Ex. 19: compassos de transiqao Ill, motivo triadico descendente (em seminimas) na 
segundavoz 

Ex. 20: compassos de transiqao Ill, motivo triadico descendente ( em seminimas ) na 
terceira voz 

. No baixo ( sexta voz ) o fragmento tematico ( com valores diminuidos ) ocorre 
tres vezes em seguida ( comp. 64- 65 ). 

50 DAVID, p. 143 [ ... ] The subject, moving calmly in strong contrast to the lively counterpoints, gives the 

impression of a new beginning. It seems to open a second exposition; tlms it recalls the opening of the 

movement itself and, for that very reason, is felt as the beginning of the recapitulation. 
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64 

w &\ J ,w J' J' ¥ J J I J r J J I &e<" 'j 
Ex. 21: compassos de transiqao Ill, motivo triadico descendente (em seminimas) na 
sexta voz 

Tratamento harmonico: trecho de transi9i3o entre o desenvolvimento 
II ( fa manor ) e a segunda exposigao da recapitulagao ( mi bemol maior ). Para 
tra9(3r o caminho de fa manor a mi bemol maior ( que se estabelece no comp. 
67 ) e utilizada uma passagem por Ia bemol maior. Este trecho ( como a propria 
defini9i3o sugere ) possui um carater de transite, de movimento harmonico. 
Consequentemente, nao ocorre a fixa9i3o de uma tonalidade. 

COMP. 62 ( 2• metade)- 66 

GOMP. DE TRANS/GAO 

Sequencia por 

quintas desc. rp7 [ T] 

Ta 

SEG. EXPOS/GAO 

T s T 
3 

Este trecho de compassos de transiqao vai se afastando da tonalidade de ta menor ( desenvotvimento II ) pelas 
dominantes com setima consecutivas e aproxima-se de Ia bemof maior ( relativa ) ao final do mesmo . 

. E importante observar que, a partir do final dos compasses de transigao Ill, ate 
os compasses de transir;ao V ( comp. 77 -79: inicio ), as tonalidades caminham 
por quintas justas ascendentes, sendo que duas delas. sao maiores e as outras 
duas menores. 

COMP. 66- 79 ( inicio ) 

Ab~Eb~ Bbm ~ Fm 

Modele de encadeamento: nos compasses de 62 a 64 ocorre uma 
sequencia de dominantes ( tres delas por quintas justas descendentes ) que 
visa atingir o acorde de si bemol manor ( relative da subdominante da proxima 
tonalidade: Ia bemol maior ). 
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COMP. 62 ( 2• met. ) -64 

Bb7-+ Eb
7 -+ Ab

7 -+ F7 -+ Bbm 

sequencia de quintas 

Modulaciio: ocorre inicialmente, o afastamento da tonalidade de fa menor, 
pela sequencia de quintas ( comp. 62: 28 met. - 63 ), que visa atingir o 
acorde de F

7 
no compasso 64 e iniciar prepara~o para Ia bemol maior. 
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INiCIO DA RECAPITULACAO 51
: SEGUNDA EXPOS/GAO E EPIS6DIO II 

[ ... ] 0 ultimo terr;o da forma ( comp. 66- 103) inicia com uma recapitulat;ao de 
estrutura excepcional 52

. 

David considera que a recapitular;ao inicia na segunda exposir;ao 53 
( comp. 66 

- 79 : inicio ) e estende-se ate o compasso 103. Compreende assim, as 
seguintes partes: 

Segunda exposir;ao ( primeira entrada tematica no ambito de mi bemol 
maior ou sujeito, compassos de transir;ao IV, segunda entrada tematica no 
ambito de si bemol menor ou resposta e compasses de transir;ao V) 

Epis6dio II 
Recapitulagao livre das elaborat;oes tematicas I 
Ultima resposta tonal 
Elaborat;oes tematicas Ill 
Coda 

Analisa-se nesta sec;:ao a segunda exposigao e o epis6dio II. 

51 Verpp.19-20e25-8 
52 DAVID, p. 143 [ ... ] The last third of the form ( meas. 66- 103) hegins with a recapitulation of 

exceptional strocture. 
53 DAVID, p. 143 [ ... ]The subject, moving calmly in strong contrast to the lively counterpoints, gives the 
impression of a new beginning. It seems to open a second exposition; thus it recalls the opening <if the 
movement itself and, for that very reason, is felt as the beginning of the recapitulation. 
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• SEGUNDA EXPOSI9AO ( comp. 66 - 79: infcio ) 

a) Entrada Tematica ( sujeito) 

- Abranq€mcia: compassos 66 a 70 ( inicio ). 

Composicao e tratamento harmonico: tema ( sujeito) 
apresentado na primeira voz. Embora o tema inicie com as notas : mi b - sol -
lab- d6- re ... (compassos 66- 67) que sugere inicialmente a tonalidade de mi 
bemol maior, o trecho tern um carater transit6rio ( ambito de mi bemol maior ). 

Observa-se na terceira voz uma referencia a primeira parte ( diatonica ) do 
tema ( compasso 66 ). Ela auxilia na condu9§o da propria entrada tematica 
( primeira voz ). 

66 

16 ~b& j j r ~r r J - I 
Ex. 22: terceira voz 

Modelos de encadeamento harmonico: 

. A sequencia de quintas ( que aparece sempre no mesmo ponto das entradas 
tematicas ), apresenta-se aqui expandida, com quatro acordes seguidos : 

COMP.67-68 

F7 ~ Bb 7 ~ Eb7 ~ Ab7 

Modulaciio: 

. Diatonica: mi bemol maior ( compassos 66: 28 metade- 67: 18 metade ). 
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b) Compassos de Transiqao IV 

Abranq€mcia: compassos 70- 73 ( infcio ). 

Comoosicao e tratamento harmonica: can:ilter transit6rio circula 
em dir~o a si bemol menor. 
Prepara a entrada do tema ( resposta ) em si bemol menor ( compassos 73 -
77: 1° tempo) . 

. lnicia com fragmento tematico apresentado nos compassos de transiqao Ill 
( trfade da primeira parte do tema, com os valores de duragao diminuidos ). 
Este fragmento aparece ora ascendente, ora descendentemente. 

70 

1 6 ~b,, r r r r 1 r r tr u 1 T r r 1 ~ 
Ex. 23: compassos de transiqao IV, fragmentos tematicos 

. Ao final dos compassos de transiqao aparece um fragmento da triade inicial do 
tema na quinta voz ( comp. 72: 2" metade ) prenunciando a entrada tematica 
( si bemol menor ). 

72 

F 
Ex. 24: quinta voz 

Este fragmento ja apareceu na sexta voz ( comp. 47: 2" metade ) antecedendo 
a setima entrada do tema ( como observa H. T. David ) 54

. 

Modelos de encadeamento: inicia praticamente com uma sequencia de 
dominantes seguidas ( comp. 70-71: 1" metade ). 

54 DAVID, p. 144 [ ... ]At the end of the transitional measures, afounh part enters (v, meas. 72) with a 
deceptive entry of the theme- opening, reminiscent of the deceptive entry preceding the seventh 
appearance of the theme ( cj vi, meas. 47 ). 
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c) Entrada Tematica ( resposta) 

Abrangencia: compasses 73-77 ( 1°tempo ). 

Composiciio: 0 tema apresenta-se em si bemol menor ( quarta voz ). Esta 
entrada tematica ( resposta ) encontra-se uma quarta abaixo da entrada 
tematica anterior ( sujeito ). A partir da relagao intervalar entre as duas entradas 
tematicas e tambem dos aspectos observados no t6pico recapitulaqao ( pp. 25 
- 7 ), admite-se a hip6tese de que se considere o trecho (a partir da primeira 
entrada ) como uma segunda exposiqao . 

. Com relagao aos contrapontos que acompanham o tema, lembra David: 

[ ... ] abundam em lembranqas de material previa mente 
utilizados 5s 

Verifica-se uma lembranga contrapontfstica na segunda voz: o motivo 
descendente cromatico ( ii, comp. 73- 74) acessora o tema num movimento 
contrario, [ ... ] relembrando o motivo cromatico elaborado na primeira exposiqao 
secundaria ( ii, comp. 73; cf. comp. 39 ff) 56

. 

73 

'' &bk r 'r I hr r &r 1 r p 
Ex. 25: segunda voz 

Este motivo antecipa a parte cromatica do tema, que sera apresentado na 
quarta voz no compasso seguinte ( comparar ii, comp. 73-74 com iv, comp. 
74 ). 

Tratamento harm6nico: 0 tema apresenta-se em si bemol menor. 
No infcio da entrada tematica ocorre urn pedal sobre a nota fa ( urn compasso 
inteiro e mais Y. de tempo ) o que provoca urn efeito suspensive. Alem disto, 
observa-se urn predomfnio de acordes com fungao de dominantes, contribuindo 
tambem para este efeito. 
Nota-se que o acorde de si bemol menor nao ocorre na posigao fundamental. 
Aparece em segunda inversao no comp. 73 ( inicio, com nota pedal: ta ) e em 
primeira no compasso 76 ( 2° tempo) . 
. Observa-se tambem uma intensificagao do ritmo harmonica ( comp. 74: ultimo 
tempo-75 ). 

"DAVID, p. 144 [ ... ] The counterpoints abound in reminiscences of material previously exploited 
56 DAVID, p. 144 [ ... ] The first measure is accompanied by a chromatic descent containing quarter-notes, 

recalling the chromatic motif elaborated in the first secondary exposition ( ii, meas. 7 3; if meas. 39 if). 
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. Ao final da entrada tematica ocorrem cademcias de engano ( comp. 76 e 76 -
77: inicio ). David menciona que a ultima e [ ... ] similar aquela empregada ao 
final da entrada precedente 57 

[ ... ] (compare Bb7, comp. 77 e Eb
7

, comp. 70, 
ambos no primeiro tempo e tambem ao final de cada entrada tematica ). 

Modelos de encadeamento harmonica: 

Sequencia de quintas: comp. 74 ( 28 met.- 75: inicio ). 

Cadencias: 
. Finalizagao da cadencia em si bemol menor: F7 -? BbmiF ( comp. 72 - 73: 

inicio ) . 
. Cadencias de engano: 
F7/C-? Gb/Bb ( comp. 76 ) 
Ab7/C-? Bb7/D ( comp. 76-77: inicio) 

57 DAVID, p. 144 [ ... ] The end of the entry in B-jlat minor is bridged over by an evasive cadence similar 

to that employed at the end of the preceding entry. 
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d) Compassos de Transiqao V 

Abrangemcia: compassos 77 - 79 ( inicio ). 

Comoosic?o: Os compassos de transir;ao V (fa menor ), servem de 
liga.;:8o ( prepara.;:8o harmonica ) entre a entrada tematica ( resposta: si bemol 
menor ) e o epis6dio II ( Ia bemol maior ) . 

. Outro aspecto estrutural importante com rela~o a este trecho, diz respeito ao 
balanceamento e configura.;:ao das partes que constituem a macroforma. Na 
primeira metade da obra tambem ocorrem dois grupos de compassos de 
transir;iio na exposi~o; aqui, na sugerida hip6tese de recapitular;ao ( David ), 
eles apresentam-se de uma maneira bern equilibrada ap6s as entradas 
tematicas ( ver comp. 66- 79: inicio ). 
Os compassos de transir;ao V concluem a segunda exposir;ao de uma maneira 
similar ( atraves de cadencia 58 

) a que ocorre na conclusao da exposi~o 
( primeira metade da obra ). Ver tratamento harmonica ( abaixo ) e os modelos 
semelhantes de cadencia ( p. 63 ) . 

. A segunda e terceira vozes principalmente, relembram o tratamento dado as 
vozes mais graves nos compassos de transir;ao Ill ( ver comp. 77- 78 e 62 -
65 ). 

[ ... ] Uma linha do baixo que primeiro ascende 
cromaticamente e entao descende diatonicamente, 
reforr;a um jogo de modelos de eolcheias, derivado 
novamente da transiqao depois da cad{!mcia de Fa 
menor (compare comp. 77- 78, vozes mais 
agudas, com comp. 62- 65) 59

. 

Tratamento harmonica: inicialmente ocorre uma prepara.;:8o que 
conduz a uma modula~o de carater transit6rio em fa menor . 

. A cadencia final ( autentica imperfeita, comp. 78 - 79: inicio ) e similar aquela 
apresentada na primeira metade da obra concluindo a exposi~o ( comp. 28 -
29 ). Ambas antecedem o epis6dio e correlacionadas concluem a exposi.;:8o 60 

e a segunda exposir;ao respectivamente. 

58 Ver p. 27 ( rodape fl0 20 ). 
59 DAVID, pp. 144- 5 [ ... ]A bass line, which first ascends chromatically and then descends diatnnically, 

supports a play of eighth- note potterns derived again from the transition qfter the F-minor cadence 

(compare meas. 77- 78, upper voices, with meas. 62- 65 ). 
60 DAVID, p. 145 [ ... ] The cadence itself is of secondary strength, an indication that it does not mark the 

conclusion of a section; it strongly recalls the secondary G-minor cadence concluding the exposition ( iv 

and vi, meas. 28 and 78, second half, are identical). 
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. Observa-se que, desde os compassos de transiqao Ill as tonalidades 
( com carater transit6rio ou nao ) caminham ate aqui por urn cfrculo de quintas 
justas ascendentes: 

COMP. TRANS. Ill TEMA (sujeito ) COMP. TRANS. /VTEMAC resposta l COMP. TRANS. V 
( comp. 62 66) ( comp. 66-70) ( comp. 70 73) ( comp. 73-77) ( comp. 77-79) 

Ab Eb transiyao para Bbm Bbm Fm 

rela<;ao por quintas ascendentes 

Observa-se entretanto, que embora as rela«;;es estabelecidas sejam por quintas ascendentes, etas diferem quanto ao 

modo: Ltl: bemol maior ~ Mi bemol maior.....,.. Si bemol menor.....,.. Fa menor. 

Modulacao: alteraqao cromatica mel6dica ( comp. 77: 18 metade) 

Cadencia: autentica imperfeita ( comp. 78 - 79: inicio } 
( final da segunda exposiqao ) 

Modelos semelhantes de cadencia: 

Cadencia Secundaria 
61 

em Sol menor ( 28-29: inicio ) ->Cad. em Fa menor ( 78- 79: inicio ) 
( fecha a exposi~o ) ( fecha o grupo de entradas tematicas da 

segunda exposiyao ) 

61 Esta cadencia denominada secundilria por David, corresponde a uma cadencia autentica imperfeita. 
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• EPISODIO II 

- Abrangencia: compasses 79 - 83 { inicio ) 

Comoosic&o: recapitula9§o do epis6dio I. Segundo H. T. David [ ... ] em 
nenhuma parte esta o carater recapitulat6rio de uma voz mais fortemente 
enfatizado 62

. 

Observa-se que este epis6dio e muito importante para confirmar a configura9§o 
das partes constituintes da macroforma na hip6tese de uma recapitulaqao da 
exposic;§o. Por isto aqui, comenta-se brevemente a respeito do tratamento das 
vozes e a sua rela9§o com o primeiro epis6dio. 
0 inicio do epis6dio II apresenta uma progressao harmonica similar ao do 
primeiro, ainda que ocorram pequenas alteraqoes no tratamento das vozes. 
Este trecho e {como o epis6dio 1: 1° e 3° momentos) escrito a seis vozes onde 
as tres primeiras { mais agudas ) possuem uma linha diat6nica descendente, 
enquanto que, as tres vozes mais graves fazem um movimento contrario 
{ ascendem ). David lembra que ~- .. ] nova mente o coro mais grave e conduzido 
por uma ascensao cromatica [ ... ] 3

. 

A linha mel6dica diat6nica { descendente ) das vozes mais agudas sucedem-se 
e relembram o motivo diat6nico descendente do primeiro epis6dio. Ele ocorre 
nas vozes agudas { 28

, 18 e 38 vozes respectivamente; ver comp. 79: ~tempo-
81: inicio ). Compare o motivo diat6nico descendente no epis6dio II e I 
respectivamente: 

11 F 
Ex. 26: epis6dio II, motivo diat6nico descendente, primeira voz 

29 

'' ~~\f rl?r rr I"' , r ~r r m r J d. 
Ex. 27: epis6dio I, motivo diat6nico descendente, primeira voz 

No segundo epis6dio o tratamento da quarta e quinta vozes diferem um pouco 
do epis6dio I no primeiro momento, mas aproxima-se mais do terceiro. Aqui, 
elas acessoram - se atraves de ritmos complementares ( colcheias ) e ocorrem 
em imitac;§o ( ver comp. 79- 81: inicio ). No epis6dio I ( 1° momento) a quinta 
e sexta vozes e que estao correlacionadas, conduzindo-se por terqas 
ascendentes ( ver comp. 29: ~ met - 31; 33: 28 met - 36: 1° tempo ). No 
terceiro momento entretanto, 48 e sa vozes auxiliam-se. 

62 DAVID, p. 145 [ ... ]Nowhere is the recapitulatory character of a part more strongly emphasized 
63 DAVID, p. 145 [ ... ]Again the lower choir is led by a chromatic ascent[ .. .]. 
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A sexta voz ascende diatonicamente ( comp. 79: 28 met. - 81: so tempo ) e 
entao descende ( comp. 81: 4° tempo- 82 ). 0 mesmo ocorre no epis6dio I 
( por exemplo: comp. 29- S2: 1° tempo; S2: 2° tempo- SS: 2° tempo ou comp. 
SS: ~ tempo - S6: so tempo ). 

Tratamento harmonico: infcio em fa menor, sucede progressao 
harmonica que conduzira no final a uma cadencia ampla em Ia bemol maior ( o 
primeiro epis6dio tambem termina com uma grande cadencia em mi bemol 
maior ). Comenta David: 

[ ... ] E a segunda cadencia em uma tonafidade maiordentro 
do movimento, concluindo a recapitular;ao do primeiro 
epis6dio ao final de quatro- quintos da composir;ao 
inteira, exatamente como a primeira cadencia na 
tonalidade maior tinha concluido o primeiro epis6dio ao 
final do segundo quinto ( comp. 82- 83, correspondendo 
ao comp. 38 - 39 ) 64 

Modelos de encadeamento harmonico: 
Embora o epis6dio II seja mais curto que o anterior ( quatro compassos ao 
inves de onze ) 65 a progressao harmonica inicia de forma similar: 

EPIS6DIO I 
( inicio ccmp. 29) 

Gm -" Eb/G- F
7
/A- Bb-" Gm/Bb -7 Cm 

EPIS6DIO II 
( inicio comp. 79) 

Fm -" Db/F- Eb
7
/G- Ab-" Fm/Ab-" Bbm 

Modulacao: diatonica ( compasso 81 ) 

Modelos semelhantes de cadencias: 
Cad€mcia em La bemol maior ( 81 - 83 ) -+ Cadencia em Mi bemol maior ( comp. 38- 39 ) 

( final do epis6dio II ) ( final do epis6dio I ) 

64 DAVID, p. 145 [ ... ] It is the second cadence in a major key within the movement, concluding the 
recapitulation of the first episode at the end of four- fifih5 of the entire composition, just as the first 
cadence in a major key had concluded the first episode itself at the end of the second fifth ( meas. 82 - 83, 

co"esponding to meas. 38- 39 ). 
65 DAVID, p. 145 [ ... ] The recapitulation, however, is much more concise than the original episode ( 4 

measures as against I I). 
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1.2.2.5 - sa SECAO: RECAPITULA{:AO LIVRE DAS ELABORA{:OES 
TEMATICASI E ULTIMA RESPOSTA TONAL 

RECAPITULACAO LIVRE DAS ELABORACOES TEMATICAS I 

Abrangencia: compassos 83 - 86 ( infcio ) 

Comoosicao: a recapitulac;ao livre das elaborac;oes tematicas I, 
sucede o epis6dio II da mesma maneira que as elaborac;oes tematicas I 
( primeira metade do movimento ) sucede o epis6dio I. 
Este trecho de recapitula~o nao traz os dois motivos derivados do tema que 
sao apresentados na primeira elaboraqao tematica. Somente observa-se a 
ocorrencia do segundo motivo ( trfade arpejada; comp. 45 - 48: infcio ) na 
quinta e quarta vozes respectivamente. 

83 

Ele apresenta apenas duas entradas iniciais que sao imitadas em quintas justas 
ascendentes. Nas elaborac;oes tematicas I observa-se a ocorrencia de tres 
entradas iniciais e mais uma quarta ao final ( na sexta voz ), prenunciando a 
proxima entrada tematica ( ver compassos 45 - 48: inicio ). Esta entrada ao 
final e aqui na recapitulaqao eliminada 66

. 

0 motivo contrapontistico que acompanha o segundo motivo nas elaborac;oes 

tematicas I e aqui substituido 67
. 

83 

Ex. 29: recapitulayao livre das elaboraf6es tematicas I, motivo contrapontistico, 
segunda e terceira vozes 

66 DAVID, p. 145 [ ... ] Only two appearances of the motif are given at the beginning; and the 
conpicuous appearance at the end, which has already returned (see meas. 72 ), is eliminated The 
recapitulation, therefore, seems less weighty than the original elaboration, although both are of the same 

length. 
67 

DAVID, p. 146 [ ... ] The new counterpoint motif is related to the one with which the triad was 
previously associated ( ii and iii, meas. 83; see i, meas. 45; also ii, 19 and 58, and v, 59 ). The 
counterpoint motif contains the dactylic pulse rhythm, but its more restrained motion soon gives way to 

renewed eighth-notes runs. 
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Ex. 30: elabora~es tematicas I, novo motivo contrapontfstico, primeira voz 

. Observa-se que o motivo triadico arpejado ( ascendente ou descendente, com 
valores de dura9i3o igual a minima ou reduzidos ) aparece varias vezes como 
prenuncio da entrada tematica em varias partes da obra. Neste caso, prenuncia 
a entrada da ultima resposta tonal ( comp. 86- 90: infcio ). Ver outros exemplos 
do motivo triadico nos seguintes compasses: 45 - 47 antecedendo o 
desenvolvimento I, 62- 65 antecedendo a entrada tematica ( sujeito) em mi 
bemol maior, 70 - 72 antecedendo a entrada tematica ( resposta ) em si bemol 
me nor. 

Tratamento harmonica: esta recapitulayao apresenta-se em Ia 
bemol maior e ao final inicia cademcia para d6 menor ( comp. 85: 4° tempo ) de 
carater passageiro. 

Modulac?o: diatonica ( carater passageiro; comp. 85: 4° tempo- 86 ). 
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ULTIMA RESPOSTA TONAL 

- Abrangemcia: compasses 86 - 90 ( infcio ) 

Composic§o e tratamento harm6nico: H. T. David cita que[ ... ] A segao 
continua com a entrada da ultima resposta tonal do sujeito ( ii, comp. 86-
89) 68_ 

0 tema apresenta-se na segunda voz e sugere melodicamente ao infcio a 
tonalidade de sol maier ( sol, si, d6, mib ... comp. 86 ), mas na realidade esta 
sob o acorde de setima de dominante da tonalidade de d6 menor. Ao infcio 
deste trecho efetiva-se uma modula9§o de carater transit6rio em d6 menor 
( comp. 86: 3° tempo ) e em seguida, inicia-se o processo modulat6rio para a 
tonalidade de sol menor que sera ao final, confirmada per cad€mcia ( comp. 89 
- 90: infcio ). 

Modelos de encadeamento: 
Sequencia de quintas ( comp. 87: 2° met. - 88: 1° tempo). 

Modulacao: finalizando modula9§o diat6nica para d6 menor 
( transit6ria; comp. 86: 3° tempo ) 
. lniciando processo de modula9§o diat6nica para sol menor ( comp. 86: 
4° tempo). 

- Cadencia: 0 S6s- 0
7

-
0T ( comp. 89- 90 ). Semelhante a cadencia 

em fa menor ( comp. 61-62) 69
. Final da sa se9§o. 

Modelos semelhantes de cadencias: 
Cademcia em Sol menor ( comp. 89- 90 ) -+ Cademcia em Fa menor ( comp. 61 - 62 ) 

68 DAVID, p. !46 [ ... ]The section contirmeswith the last tonal-answer entry of the subject (ii, meas. 86-

89 ). 
69 

DAVID, p. 146 [ ... ] The end of the entry is emphasized by a condensed cadence in G minor, which 

strongly recalls the first cadence in F minor ( meas. 89 - 90, cj. 61 - 62) - this second G- minor cadence 

corresponds to the first F-minor cadence exactly as the second F-minor cadence corresponded to the first 

G-minor cadence. 
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1.2.2.6- sa SECAO: ELABORACOES TEMATICAS Ill E CODA 

ELABORACOES TEMATICAS Ill 

Abrang€mcia: compassos 90- 99 ( inicio ). 

Comoosici:io: Carater imitativo. 
Este trecho recapitula elementos mais pr6ximos das elaboraf;Oes tematicas II 
do que das elabora~oes tematicas 1 70 

Esta afirmayao deve-se ao fato de tal elaborayao apresentar dois motivos 
utilizados nas elaboraf;oes tematicas II: o motivo cromatico e o motivo 
diatonico. Esta parte da obra funciona tambem como uma recapitulayao de 
materiais derivados nao s6 da segunda metade da PE¥3, mas tambem da 
primeira, atraves da introduyao de urn motivo importante derivado do 
contraponto 1 

71
. 

90 

14 ,\ r r r,,,J tr r 1 J 
Ex. 31: elaborat;6es tematicas Ill, motivo derivado do C1, segunda voz 

J J 
Ex. 32: exposi<;ao, contraponto 1, terceira voz 

As elabora~oes tematicas Ill apresenta os seguintes motivos: 
motivo cromatico descendente ( principal ) apresentado inicialmente na 

terceira voz: 

90 

!§ ~\ j ,J ,J I qJ 
Ex. 33: elaborat;6es tematicas Ill, motivo cromatico descendente, terceira voz 

70 DAVID, p. 146 [ ... ] tJms the second and third elaborations are more closely related to each other than 
to the first. 
71 DAVID, p. 147 [ ... ] The top voice, however, introduces a new counterpoint of primary importance, a 
variation of the "staccato " opening of the first counterpoint ( ii, meas. 90, see the quotation from iii, 
meas. 5, ex. 32) [. . .} The counterpoint was gradually dissolved in the course of the exposition; it was, in a 
wcy, replaced by the dactylic pulsation which it had itself introduced Now the beginning of the 
counterpoint returns, in a form containing the dactylic rhythm as well. Thus a recapitulation of 
conspicuous material from the exposition is effected without literal quotation- a striking structural detail 
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. motivo diat6nico apresentado inicialmente na quinta voz: 
90 

!?=&\ 1 r I r r I r 
Ex. 34: elaborat;oes tematicas Ill, motivo diatonico, quinta voz 

. um motivo derivado do contraponto 1 apresentado inicialmente na segunda 
voz: 

90 

'*~hb r r hJtrr 1 J 
Ex. 35: elaborat;oes tematicas Ill, motivo derivado do C1, segunda voz 

. um motivo de importancia secundaria apresentada na quarta voz n 
90 

Ws&& dlftitrfjl f -
Ex. 36: elaborat;oes tematicas Ill, quarta voz 

Esta parte da obra apresenta dois momentos com relat;:ao ao tratamento das 
entradas imitativas do motivo cromatico ( principalmente ) e tambem, quanto ao 
seu aspecto harm6nico. 
0 motivo cromatico conduz um mesmo modelo de encadeamento harm6nico 
por quase toda a extensao do trecho. No primeiro momento 73 

( comp. 90 - 94: 
infcio) este modelo de encadeamento caminha porum ciclo de quintas justas 
descendentes e no segundo 74 

( comp. 94 - 99: infcio ) ocorrem algumas 
altera9i)es. 
No final da elaborayao ( comp. 97 - 98 ) somente o motivo derivado do 
contraponto 1 faz as suas ultimas duas apari9i)es. 

• Motivo cromatico descendente: e a terceira vez dentro da peya que [ ... ] o 
motivo cromatico e realizado em imitar;ao [ ... ] 75

( nas outras elabora¢es ele 
tambem aparece ). Este motivo apresenta um total de sete entradas. As cinco 
primeiras altemam-se em imita9i)es de quartas justas ascendentes e quintas 

72 DAVID, p. 147 [ ... ] Of the four parts with which the elaboration opens, one, an inner voice, is 
insignificant 
73 Verpp. 75-6 
74 Verpp. 75-6 
75 DAVID, p. 146 [ ... ]For the third time, the chromatic motif is worked outin imitation ( meas. 90 JJ., see 
meas. 39 jJ. and 52 jJ. ). It returns in the shape it was given in its second elaboration, at the beginning of 
the third section, and is accompanied by the diatonic counterpoint associated with it in that section [. _ .] 
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justas descendentes. A partir da quinta entrada ele ascende diatonicamente na 
mesma voz (vi, comp. 94-97: 18 met. do 1° tempo) 76

. 

PLANO DAS ENJRADAS DO MOUVO CROMrlTICO 

ENTRAP AS COMPASSOS YQZ NOTA INICIAL INTERVALO DE IMITACAO 

I' 90-91 iii sol 

J 
quarta justa ascendente 

2' 91-92 ii d6 

] quinta justa descendente 

3' 92-93 v fu 

] 
quarta justa ascendente 

4' 93-94 iv sib 

miJ 

quinta justa descendente 

5' 94-95 vi 

fa J 
segunda maior ascendente 

6' 95 96 vi 

SOJ 
segunda maior ascendente 

96-97 vi 

Obs.: as entradas do motivo cromatico sucedem-se ininterruptamente e sao acompanbadas pelo 

motivo derivado dn contraponto I. 

0 motivo cromatico, como ja foi dito, conduz urn modelo de encadeamento 
harmonico que se estende do compasso 90 - 97 ( infcio }, abrangendo quase 
totalmente os dois momentos da elaborac;ao. Este modelo de encadeamento 
centra-se sobre as quatro notas do motivo cromatico. A primeira nota do 
motivo varia as vezes a fun9§o, mas as tres seguintes nao. A segunda, a 
terceira e a quarta apresentam-se sobre acordes de quintas justas 
descendentes ( sequencia de quintas }, e a ultima, funciona como resolu9§o das 
anteriores ( ocorrem duas excec;Oes: final da quinta e setima entradas ). Ver a 
seguir o exemplo na primeira e segunda entradas do motivo cromatico: 

76 E interessante observar que o procedimento de repetiyao de urn motivo na mesma voz ao final de uma 
parte ja foi empregado por Bach ao final dos compassos de transi¢o III ( comp. 64 - 65 ). Nesse trecho 
de transiyao e tambem a voz mais grave que conduz o motivo e o repete por tres vezes, como no caso 
desta elabora¢o tematica. Estes elementos significativos, enfatizados pela repetiyao imediata, 
prenunciam a entrada de materiais importantes como por ex. o tema ( ver vi comp. 64- 65 e i, comp. 66 ) 
ou o motivo derivado do CJ ( ver vi, comp. 94 97 ). 
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Ex. 37: elaborat;Oes tematicas Ill, 1° momento, motivo cromatico, terceira e segunda 
vozes respectivamente 

Observa-se no primeiro memento da elaboraqao tematica, que este modelo de 
encadeamento do motivo cromatico vai sucedendo-se por urn ciclo de quintas 
justas descendentes ( observar no exemplo acima que o primeiro 
encadeamento resolve em d6 maior e o segundo em fa maior; ver pp. 75 - 6 ). 
No segundo momento prossegue o mesmo modelo de encadeamento, mas nao 
estritamente por ciclo de quintas ( ver 2° momento, pp. 75 - 6 ). 
0 motivo cromatico encerra as suas entradas no infcio do compasso 97. 

• 0 motivo diat6nico aparece apenas duas vezes acompanhando o motivo 
cromatico. Segundo David [ ... ] e o suficiente para estabelecer uma clara relaqao 
entre as elaborayi)es ( comp. 90 ff. e 52 ff.) [ ... ] 77 

Ver as duas entradas deste motivo na quinta e na quarta vozes 
respectivamente ( comp. 90- 91 e comp. 91: metade do 4° tempo- 92 ). 

Como ocorre nas elaboraf;oes tematicas II, aqui o motivo diat6nico 
acompanha tambem as entradas do motivo cromatico. As rela96es de distancia 
( espayamento ) entre as entradas do motivo cromatico e do diat6nico na 
segunda elabora9iio sao em geral simetricas. Neste caso, observa-se na 
segunda entrada do motivo diat6nico urn desprendimento com rela9iio ao 
espayamento ( ver v e iii, comp. 90; ii e iv, comp. 91 ) . 

• Motivo derivado do Contraponto 1: como ja foi dito, o motivo deriva do 
contraponto 1 ( primeira metade da obra ). Apresenta nove entradas, sete 
acompanhando o motivo cromatico ( comp. 90 - 97: infcio ) e mais duas 
antecedendo a coda ( comp. 97 - 98 ). 
E urn contraponto importante acompanhando sempre o motivo cromatico ( com 
ex~o das duas ultimas entradas em que ele aparece sozinho ), embora a 
rela9iio entre o espayamento dos dois motivos nao seja estrita. Por exemplo: 
na primeira entrada o contraponto entra Y2 tempo antes do motivo cromatico 
( ver ii e iii, comp. 90 ), na segunda, o motivo cromatico antecede o contraponto 
de Y2 tempo { ii e iii , comp. 91 ) e na quarta entrada o contraponto distancia 
mais do motivo cromatico: 1 tempo e Y2 ( iv e iii, comp. 93 ). 

David comenta que Bach apresenta tam bern no Ricercar a 3, urn motivo 

77 DAVID, pp. 147- 8 [ ... ] The diatonic counterpoint to the chromatic motif appears only twice, just 

often enough to establish a clear relation between its elaborations ( meas. 90 ff. and 52 ff.) [ ... ] 
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derivado do primeiro contraponto em um epis6dio ( no ultimo quarto da forma ) 
e que abandonou este motivo [ ... ] antes dele alcanqar o sujeito novamente, e 
portanto, o retorno do motivo contrapontistico visto quase acidental 78

. No 
Ricercar a 6 Bach utiliza tambem um motivo derivado do primeiro contraponto, 
mas com uma diferenc;:a: ele se estende ate alcanc;:ar o sujeito e se reune ao 
mesmo ao final da obra ( coda ), atraves dos fragmentos imitativos derivados do 
C1 79_ 

Comparando o tratamento dado pelo compositor ao motivo derivado do 
primeiro ·contraponto nos Ricercar a 3 e a 6, David cita que, no Ricercar a 3 
Bach oferece na verdade uma lembranc;:a de tal contraponto ( mais do que urn 
elemento de recapitulagao ). No Ricercar a 6 [ ... ] reunindo o motivo 
contrapontistico como sujeito [ ... ] o compositor transforma o que era [ ... ] uma 
invenqao casual em um plano artistico 80

• • 

78 DAVID, p. 147 [ ... ]In the Ricercar a 3, Bach introduced the opening motif of his first conterpoint as 
material for an episode in the last quarter of the form and thus achieved an impression of recapitulation 
without actually offering more than a reminiscence ( cf meas. 10 and 161 .IJ.; see also above, p. 109 ). In 
the improvised fugue , however, Bach abandoned the counterpoint motif before he reached the subject 

a;_ain, and therefore the return of the counterpoint motif seems almost accidental. 
7 Verpp. 78-9 
80 DAVID, p. 147 [ ... ]In the Ricercar a 6 Bach deliberately employs the same device- once having taken 
up the counterpoint motif again, he retains it ( as will be seen ) up to the very end of the composition, 
reuniting the counterpoint motif with the subject and thus turning a casual invention into an artistic 

device. 
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P!dNO DAS ENTRADAS DO MOTJVO DERIVADO DO 
CONTRAPONTO 1 

ENTRADAS COMPASSOS voz NOTA INICJAL 

I' 90-91 ii ~ 

Z' 91-92 iii mib 

3' 92-93 m 

4' 93-94 iii Ia natural 

5' 94-95 v lab 

6' 95-96 tv d6 

7' 96 i e iii ~em 

8' 97-98 . vi( principal ) m 
v ( auxilia na 

cooduyiio) 

. vozes agudas 

distribuem o 
contraponto. 

9' 97-98 m 

Obs.: nas duas entradas finais o motivo aparece inicialmente na sexta voz (com a quinta 
acessorando- o; comp. 97: met do 1°tempo) e em seguida na primeira voz ( comp. 97: 
met do quarto tempo- 98 ). 

Tratamento harmonico: a ultima resposta tona/finaliza com cadencia em sol 
menor; o que se pretende agora e alcan<;ar a tonalidade de fa menor ao final 

das elabora~oes tematicas Ill ( comp. 97: 4° tempo ) e preparar a proxima 
tonalidade: d6 menor ( coda ). 

Esta elaborar;ao e composta por entradas imitativas ( principalmente do motivo 
cromatico e do motivo derivado do contraponto 1 que percorrem praticamente 
toda a elaboragao ). 
0 motivo cromatico ( principal ) conduz um modele de encadeamento 
harrnonico que se repete e se estende ate o compasso 97 ( 18 met. do 1° 
tempo ). A partir do compasso 97 o motivo derivado do contraponto 1 aparece 
duas vezes sem o motivo cromatico, finalizando o trecho. 
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Observa-se que as e/aborar;oes tematicas Ill apresenta dois momentos com 
rela98o ao tratamento das entradas imitativas e o seu aspecto harm6nico . 

. Primeiro momento ( comp. 90: met. do 1° tempo - 94: infcio ): o motivo 
cromatico ( principal ) e imitado altemadamente nas varias vozes por intervalos 
de quarta justa ascendente e quinta justa descendente. Apresenta -se quatro 
entradas do motivo cromatico. 
Ele conduz urn modelo de encadeamento harmonico que caminha por quintas 
justas descendentes. Ver a seguir, o ultimo acorde de cada modelo de 
encadeamento do motivo cromatico: 

COMP. 90- 94 ( inicio l 

C ( camp. 91: 1° tempo ) --* E ( camp. 92: 1° tempo ) --* Bb ( camp. 93: 1° tempo ) --7 Eb 
( camp. 94: 1° tempo ) 

Assim, no primeiro momento das elaborar;oes tematicas segue-se por um 
ciclo de quintas justas descendentes ate alcan9ar o acorde de mi bemol maior . 

. Segundo momento: o motivo cromatico aparece tres vezes em seguida na 
sexta voz ascendendo por graus da escala diatonica ( comp. 94 - 97: infcio ). 
Apresenta tambem ( finalizando as elaborar;oes tematicas, comp. 97 - 98 ), 
mais duas entradas do motivo derivado do contraponto 1 ( sem o motivo 
cromatico ). 
Harmonicamente procura-se preparar a entrada de fa menor. 0 modelo de 
encadeamento prossegue, mas nao estritamente seguindo o ciclo das quintas 
justas descendentes. 0 objetivo e atingir a tonalidade de fa menor que e 
preparada ao final da ultima entrada cromatica ( comp. 96 - 97: 1° tempo ) e 
confirmada ao final da oitava entrada do motivo derivado do contraponto 1 
( comp. 97: 4° tempo ). A ultima entrada deste motivo ( i, comp. 97: met. do 4° 
tempo - 98 ) prepara a tonalidade da coda ( d6 menor ). 

COMP. 90-98 

1° MOMENTO 2° MOMENTO 

quintas descendentes quinta desc. 

C --7 F --7 Bb --7 Eb --7 Fm --7 Bb/D --7 Fm --7 prepara~o para a Coda ( Cm ). 
(cad. de engano ) 

Ap6s o acorde de mi bemol maior { comp. 94: 1° tempo ) o modelo de encadeamento prossegue e pela condlJ93o 
normal deveria ir para La bemol maior, entretanto, por cadencia de engano dirigi-se a fa menor ( comp. 95: Z" tempo ). 
Retoma o modelo de encadeamento conduzindo agora a uma quinta justa descendente de ta menor, ou seja, si bemol 
maior ( comp. 96) e outro encadeamento conduzindo agora para fa menor ( comp. 97: 1° tempo). 

E interessante observar que, a partir do instante em que vai ocorrer esta interrupyao no ciclo das quintas, percebe-se 
attera~o no tratamento das vozes. No compasso 93 ( 2B metade ) a primeira voz entra com grupos de quatro 

semicolcheias, concluindo o fraseado no llltimo acorde do ciclo ininterrupto { mi bemol maier ). 
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ELABORACOES TEMATICAS Ill E 0 CAMPO HARM6NICO 

-1• MOMENTO-

COMP. ENTRADAS ELAB.IM/TATIVAS ACORDEDECHEGADA RELACOES 
90-91 1" motivo cromatico D6maior 

J 91-92 2" motivo cromatico Fa maior 

Si bemol maior J 
quinta justa descendente 

92-93 3" motivo cromatico 

93-94 4" motivo cromatico Mi bemol maior J 
- :ZO MOMENTO -

94-95 5" motivo cromatico Fa menor ] 
( cadencia de engano ) 

quinta justa descendente 
95-96 s• motivo cromatico Si bemol maior 

96-97 7" motivo cromatico Fa menor 
( ultima entrada ) 

97-98 a• motivo derivado do Fa menor 
contraponto 1 ( vi) ( confirma~ao ) 

97-98 ga motivo derivado do preparayao 

contraponto 1 1 i J para D6 menor 

Cbs.: Desde a primeira ate a Mtima entrada o motivo derivado do contraponto 1 acompanha o motivo cromatico. A 
partir da oftava e nona entradas, o motivo derivado do contraponto 1 entra sozinho. 

Modelo de encadeamento: pode ser observado que, o modelo de 
encadeamento ( sequencia de quintas ) conduzido pelo motivo cromatico e um 
reaproveitamento de fragmento mel6dico-harm6nico derivado do tema. Em 
todas as apari9(ies harmonizadas do tema, Bach utiliza-se de quintas 
descendentes na sec;§o cromatica ( sempre da 28 metade do segundo 
compasso para o primeiro tempo do terceiro compasso do tema ). 

19 

sequencia 
de quintas 

1' &b& r r' r r lar t r,•nr 1'r 
1tltt r&r r l§rJ r rw r 1 r-

Ex. 38: quinta entrada tematica e a sequencia de quintas 
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Modulacao: sequencia harmonica por quintas justas descendentes. 

Cad€mcia: cadencia de engano ( comp. 94: 4° tempo- 95: inicio }. 
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CODA 

Abrangencia: compasses 99 - 1 03. 

Comoosici:io: A ultima entrada tematica e apresentada na sexta voz em 
d6 menor ( tonalidade principal ). As outras vozes ( primeira a quinta ) 
apresentam principal mente fragmentos derivados do primeiro contraponto 
( contraponto 1 ) com carater imitative. 
David comenta que[ ... ] os vestigios do primeiro contraponto sao reunidos com 
o proprio sujeito com o qual ele tinha originalmente aparecido e que [ ... ] o 
contraponto em totalidade nunca retoma [ ... ] 81 

Estes fragmentos ( chamados por David de figuras ) 82 possuem como 
caracteristica principal dois intervalos seguidos em movimento contrario. 
0 primeiro intervale pode apresentar uma segunda ou uma terc;:a ( maior ou 
menor ) e o segundo intervale, uma quarta ou uma quinta justa. 

2'm.J- 4' Jt 2'm.J-
-------

99 

I?: ~'b t r F Gtr r 
Ex. 39: coda, fragmentos imitativos derivados do C1, quinta voz 

3'm.J- 4' Jt 2'Mt 

E r 
Ex. 40: coda, fragmentos imitativos derivados do C1, primeira voz 

81 DAVID, p. 148 [ ... ] Thus the remnants of the first counterpoint are reunited with the subject itself with 
which it had originally appeared The counterpoint in its entirety never returns, but the contrapuntal 
treatment accorded here to its opening motif far outshines the importance the counterpoint possessed 
when it first appeared 

. 
82 DAVID, p. 148 [ ... ] The last entry of the subject (vi, meas. 99- 103) is accompanied in all ports and 
almost exclusively by figures derived from the opening of the first counterpoint. Under a slowly falling 
top voice the motif is tossed from one port to another in continuous imitation which makes use of 
inversion as well as variation. 
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2'm.J. 5' rt 2"M.J. 
-------

99 

It i\ * J I J F o~ 

Ex. 41: fragmentos imitativos derivados do C1, segunda voz 

Pode ocorrer tambem uma varia~o quanto ao movimento: 

b& 
Ex. 42: fragmentos imitativos derivados do C1, quarta voz 

Estes fragmentos apresentam oito entradas imitativas. 

ENTRADAS DOS FRAGMENTOS DERNADOS DO CONTRAPONTO 1 

ENTRADAS COMPASSOS voz NOTA INICIAL INTERVALO 

1. 99 v lab 

] quinta justa asc. 

2• 99 iv mib 

J ottava justa asc. 

3" 99-100 mib 

] quinta jusla desc. 

4" 99-100 ii lab 

si natural J 
setima diminuta desc. 

s• 100 v 

J segunda menor asc. 

s• 100- 101 iv d6 

] segunda maior desc. 

7• 101 v sib 

] quarta justa asc. 

a• 101 iii mib 
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H. T. David comenta a respeito da possibilidade de Bach ter "assinado" 
musical mente o seu nome[ ... ] imediatamente antes da cad€mcia final (no comp. 
101) [ ... J distribuidas entre as duas vozes ( ii e i) [ ... ] 83

. 

101 

r 'T 
B A C H 

Ex. 43: segunda e primeira vozes 

Tratamento harmonico: a tonalidade de d6 menor ja come9<3 a ser 
prenunciada no ultimo tempo do compasso 97, atraves da entrada de fa menor. 
0 tema entra em d6 menor ( comp. 99 ) sem uma modula98o efetiva. A 
confirma98o da tonalidade ocorre ao comp. 99 ( 4° tempo) ao compasso 100 
( primeira metade ) por cadencia. A obra finaliza em d6 maior ( terr;a de 
picardia) 84

. 

Modele de encadeamento: 
Sequencia de quintas: comp. 100 ( 3° tempo) ao 101 ( 1° tempo). 

Modulacao: 
. Diat6nica: d6 menor ( comp. 99: 4° tempo- 100: 1° met) 

Cadencia final: Quarta e Sexta Cadencial ( comp. 102-103 ): 
•S- D6

4- D7
- T ( picardia ). 

Similar a cadencia que encerra a primeira metade da pe9<3 ( desenvolvimento I; 
comp. 51 -52: infcio ). 

David comenta tambem que, [ ... J a cad€mcia final recapitula a curta imitar;ao que 
enfatiza a cad{mcia ao final da primeira metade ( iv e v, comp. 102- 103; ver ii 
e iii, comp. 51 - 52) 85

. 

83 
DAVID, p. !48 [ ... ]Immediately before the final cadence (in meas. 101 ), there are heard the notes 

Bb. A, C. B 4 . which, in German nomenclature, spell out the name BACH. They are distributed between 

two voices ( ii and i ), but displayed conspicuously enough to make it at least possible that Bach 
deliberately included them at the end of the work as a kind of signature. 
84 WESTRUP, J. A. e HARRISON, F.LL The New College Encyclopedia Of Music, New York ( W. W. 
Norton), 1959, p. 658. [ ... ] TU!l'Ce de Picardie, Fr. Lit. "Picardy third". A major third used in the final 

chard of a composition in the minor mode. Before the Iff" cent. a final chord almost invariably had no 

third; in the 16" cent. it became usual to have a major third in the last chord, whatever the mode. The 

earliest recorded use of the term is in J J Rousseau's Dictionary of 1764. 
85 

DAVID, p. 148 [ ... ] The final cadence recapitulates the short imitation which emphasized the cadence 

at the endofthefirst half(ivandv, meas. 102-103; see ii and iii, meas. 51-52)[ ... ] 
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Modelos semelhantes de cadencias 
86

: 

Cadencia Final em 06 menor (camp. 102-103) ~ Cadencia ao final da 1' metade do movimento em 
Sol menor (camp. 51 -52: inicio ). 

Obs.: na realidade, a cadencia final deveria conc!uir em d6 menor, entretanto, por picardia conclui em d6 maier. 

86 Todas as cadencias correlacionadas citadas nesta amilise foram mencionadas por David no seu livro: J 

S. Bach's Musical Offering ( pp. 149 - 50 ). 
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CAPiTULO 2 

FUGA ( RICERCA T A) A 6 VOCI, n° 2 do Musikalisches Opfer de 
J. S. Bach - orquestra~ao de A . Webern 

2.1 -A tecnica Klanqfarbenmelodie e a serializacao motivico
timbrica. 

A pe<;;a Ricercar a 6 que integra a obra Musikalisches Opfer de J. S. Bach foi 
orquestrada por Anton Webern em 1934 - 5. 

0 orquestrador serve-se da seguinte instrumenta<;;ao: 
Madeiras: Flauta, Oboe, Corne Ingles, clarineta ( si bemol ), clarone e fagote 
Metais: trompa (Fa), trompete ( D6) e trombone 
Percussao: trmpanos 
Cordas: Violino, viola, violoncelo, contrabaixo e harpa. 

0 observado nesta analise e que Webern emprega como procedimentos para a 
sua orquestra<;;ao a tecnica Klangfarbenmelodie e uma serializa«§ao motivico
timbrica. Verifica -se tambem que, em determinados mementos ele utiliza o que 
foi chamado neste estudo de instrumentos condutores. 
As linhas mel6dicas que se utilizam dos instrumentos condutores diferenciam
se das que empregam a tecnica Klangfarbenmelodie. Como ja foi 
mencionado, uma tradw;:ao para esta tecnica e melodia de timbres 1 

, o que 
equivale dizer, que uma de suas aplica<;;6es e o tratamento de maneira a 
distribuir a linha mel6dica entre varios instrumentos. Segue um exemplo da 
aplica<;;ao da mesma na primeira entrada tematica realizada por Webern . 

• • • Trombone Trompa Trompete 

Nota-se a presem;a de tres instrumentos compondo o tema; entretanto urn quarto ( harpa ), tambem aparece como 

articuiador timbrico 
2
. Este ocorre na segunda e terceira partes do tema ( ver p. 86) 

1 KOELLREUTTER H. L "Novo glossario": Tenninologia de uma nova estetica da ;misica p. 31 ( niio 

publicado) 
2 Para definl((ao de tal conceito ver gioss:irlo 
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Com rela9ao aos instrumentos condutores, a linha mel6dica e transportada na 
sua totalidade por um unico instrumento, ou seja, nao ocorre uma divisao 
tfmbrica em motives. 

Pos. 

l. Gg 

57 (wlt.Dpf) -- _l_,_ -- ';;r' 
: 

I 

p cwm:. ~(wlt.Dp) mf'< 

"'" q~ 
mp 

Ex. 45: episodic I, 1• memento, quarta linha mel6dica 

As vezes dois ou mais instrumentos podem tambem ser os condutores. 

66 (mitDpf.) 

Vlc. 
: 

f dim. (mit Dpf. ) "'" 

Kbs. 
: 

f 
Ex. 46: epis6dio I, terceiro momento, sexta linha mel6dica 

Quanto a serializat:;ao pode se dizer que ela e empregada por Webern em 
linhas mel6dicas importantes, como por exemplo: o tema, o primeiro 
contraponto ( contratema ) etc. Para exemplificar o seu tratamento utiliza-se o 
tema. Antes porem de explica-lo, e necessario dizer que o tema foi dividido em 
tres partes: 

1' parte ( dia!Onioa ) 2' parte ( croroatica) 3' parte ( diatonioa) 

I' b
1

'& j J I J J JJ l [ii,II,J lijJ ~tJ J&J~JJlJ w J I j 
Ex. 47: tema: tres partes 

Webern distribui entao esta linha mel6dica em trechos menores: celulas ou 
motives e os serializa timbristicamente 3

: 

3 Paul Griffiths no The New Grove Dictionary of Music and Musicians ( vol. 20, p. 276) cita que Webern 

emprega ill! Musikalisches Opfer [ ... ] a tecnica de separar;iio motivica [ .. .]. 
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I; A I 

Ex. 48: tema 

Sao quatro os instrumentos envolvidos na compos1gao tematica. Cada 
instrumento apresenta mais de um motivo ou celulas especfficas de entrada, 
ou seja, possuem uma ordem previamente estabelecida. 
A serializa!(ao consiste no seguinte procedimento: 
. o instrumento que entra em primeiro Iugar ( 1" parte diatonica ) vai ser sempre 
responsavel por dois trechos previa mente fixados: a primeira parte inteira 
( diatonica ) e o final da segunda parte ( cromatica ): 

1 if"'-dpf. 

Hr. 
F !j.;tdpf p~ 1=- p •::> 

p= 

Pos. 
.""idpf ~ ii 

z,-....., 
=- -r- ;p<::. 

1'1 
1'.1:'~ ::=::::=- p= F-

.... 
~-.> 

Hrf. 

p 

Ex. 49: o tema e a serializa~,tao 
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. o instrumento que entra em segundo Iugar vai ser responsavel por tres 
trechos: inicio da segunda parte ( cromatica ), aproximadamente a metade da 
segunda parte ( cromatica ) e o inicio da terceira parte ( diat6nica ): 

1 ,.wtdp£ 

Hr. 
F ii" dpf. p: F=- p '>-

p~ 

.d!>f .... .ji. .P': :;... ~ IP:P 
Pas. 

11 
PP---=:::::: :;::::::- P= F-

Hrl'. ~ :::. ~ 

,> lPP 

p 

Ex. 50: o tema e a serializac;;ao 

. o instrumento que entra em terceiro Iugar e responsavel por duas entradas: 
quase no inicio da segunda parte ( cromatica ) e no final da terceira parte 
( diat6nica ): 

1 l'f""-dpf. 

Hr. 
F 

Ptdpf p '>- :P= 

~iil!f: = .ji-.(i. .P': ;:,_ 
..1':""'"' 

;p':!:. 
Pos. 

I '-T :;::::::- p -:·o F-

Hrf. - -
.> pp 

p 

Ex. 51: o lema e a serializac;;ao 
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. 0 articuiador timbrico aparece em dois mementos: aproximadamente na 
metade da se9ao cromatice e ao final da terceira parte ( diat6nice ): 

1 ..mit d¢. 

Hr. 
F 

Rn""· ~ '>- ;;:;::;,.,. p p 

Trp. 

Pos. 
.""l.¥ .,;;. ii- 'z>': ~ -r-- ~~~ 

_, 
~ I ~ 

p= ~ 

Hrf. • [;p-
.> 

p 

Ex. 52: o tema e a seriali:za~ao 

Comparar a seguir, a serializae<ao nas duas primeiras entradas tematicas ( ver 
tambem o gn!lfico das mesmas na p. 350 ) 

Nos exemplos abaixo, as entradas do primeiro instrumento sao simbolizadas 
pela cor azul, do segundo pela cor vermelho e do terceiro pela cor vermelho 
escuro. 0 azul claro simboliza o articulador timbrico. 

1 -~""-""'· ~ 

Hr. 
F 

~dpf. p ~ 
I '>-

w . 

p p= 

Trp. : 

·~ 4.""' .,;;. .p.. p--...., ;,_ 
~ 

-
- pp 

Pos, ., 

" 
pp ~ P= ~ 

- -::= 
"-

,.. pp-
Hrf. 

: 

p 

Ex. 53: primeira entrada tematica 
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Fl. 

Ob. 

Kl. 
B 

Htf. 

9 
I -

' pp-=:::::: ::::=-

p~ 

• p-;_ F=-
' 

. . 

Ex. 54: segunda entrada tematica 

' ' 
~-

p 
' 

~ 
~ iP 

I 
p >- P=-

7 :. __ 
> pp 
' 

p 

Ap6s a analise pode ser averiguado que, das doze entradas tematicas, onze 
estao serializadas observando este mesmo principia. Webern reserva para a 
ultima um efeito surpresa. lnstrumentos condutores ( ao inves da serializa!(ao ) 
transportam o tema ( ver pp. 329- 30 e 353 ). 
Enquanto o orquestrador reserva a tecnica Klangfarbenmelodie e a 
serializacao principalmente para vozes de importancia, outras mais 
secundarias sao tratadas por instrumentos condutores ou ainda pela tecnica 
Klangfarbenmelodie. 
Alem de linhas mel6dicas significativas, Webern pode serializar tambem 
motivos importantes, como por exemplo, o motivo cromatico descendente 
que e derivado da se9ao cromatica do tema ( elaborar;oes tem<Wcas Ill, 1° 
momenta, comp. 179- 187 ). Eles apresentam quatro entradas e sao sempre 
feitos por instrumentos pertencentes a familia dos metais. As articula96es, a 
dinamica e o efeito ( com surdina ) tambem encontram-se serializados. 

Hr. 

!i (mil.Dpf.) 

f lUff If I F -
F 

I .. 
f 

Ex. 55: elaborar;oes tematicas Ill, motivo cromatico descendente, iii 

181 (-Dpf.) 

Ttp I' " f 
f 'r 

~ 
I 

I J 
Ex. 56: elabcmu:;oes tematicas Ill, motivo cromatico descendente, ii 
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Verifica-se assim que a serializau;ao e reservada as linhas mel6dicas 
relevantes, ou em alguns casos a motivos importantes. 
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2. 2 - A orguestracao 

0 trabalho agora apresentado, segue a mesma ordem das partes constituintes 
da macroforma no Ricercar a 6 de J. S. Bach. Sao analisadas as linhas 
mel6dicas de cada parte, averiguando-se os procedimentos utilizados por 
Webern. Ao final de cada trecho, seguem breves comentarios a respeito do 
tratamento dado pelo orquestrador. 
No diagrama que abre cada parte procura-se demonstrar tais procedimentos. 

2.2.1- EXPOSICAO 
Na exposi~ao ocorrem seis entradas tematicas, quatro entradas do contratema

4 

e os contrapontos que podem ocorrer acompanhando as entradas tematicas ou 
tambem integrando os dois compasses de transiqao. 
Segue abaixo, o diagrama da exposi~ao e o tratamento dado para as linhas 
mel6dicas. 

Comp. 1 9 17 25 

i 

Fig. 4: exposic;:ao 5 

II 
Tema 

( serializa~o e tecnica Klangfarbenmelodie ) 

lnstrumento condutor 
( contraponto ) 

D 

4 David chama o contratema de prime ira contraponto 
5 0 diagrama nao segue nenhuma escala. 

C.T.I C.T.ll 

33 37 45 49 

II 
Contratema ou primeiro contraponto 
( praticamente serializado; 
emprega tambem a Klangfarbenmefodie) 

T ecnica Klangfarbenmelodie 

( contrapontos) 
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2. 2. 1. 1- Entradas tematicas: 

Primeira: 

Hr. 
F 

Pos. 

Sehr maj3ig 

1 

.mkl~ 

I ~~ 

poco robato 

p F;:-,., 

~:p_ 
p~ 

> 

ij 
p '> 

?: 
-~ 

p.;:::: 

,:> 

p 

Ex. 57: exposi<;:ao, primeira entrada tematica 

poco aifsrgando 

Pw> 

::.::: 
pp 

~ 

~::: 

Entrada Voz Compassos lnstrumentos Articuladoras 
Timbricos 

1• 
( sujeito) 

Exposiyiio 

Efeitos 

.com surdina 

( trompa, 

trompete e 

trombone) 

. harmOnica 
( harpa) 

1-8 

Dinimica 

pp,p 
< > 

tromp a 
trompete 
trombone 
harpa 

Andamento e/ ou 
Varia~oes 

. sehr maj3ig 

( J= ca60) 
. poco rubato 
. poco allargando 

. harpa ( comp. 5: 1a met do 2° 

tempo com trompa; 8, com trompete ) 

. trompa {camp. 6; 2a met do 1° 

tempo com trombone ). 

Procedimentos 

. Seriaiizae;ao motivico

timbrica; 
. T ecnica K/angfarbenme/odie 

Combinat;:6es timbrfsticas utilizadas: familia dos metais ( com surdina ) e 
harpe ( articulador timbrico ). 
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Segunda: 

FL 

Ob. 

Kl. 
B 

9 n 1 

~~ 
I 

~ 

I 

~ 
: 

-

pp~ :;:::::> 

poco rubato 

' 

·-
p~ 

p-·- ,;._ 
" 

p:; =- p > 

! 

~-

Ex. 58: exposi«f<1io, segunda entrada tematica 

Entrada Voz Compasses lnstrumentos 

2" ii 9-16 Flauta 
( resposta) Oboe 
Exposiyao Clarinete 

Harpa 

Efeito Din&mica Andamentos eJ ou 
Variac;;aes 

hannOnico pp, p . tempo 

( harpa) < > . poco rubato 
. poco a//argando 

poco sllargando 

"'"-1=-
' 

pp ....,.,_ 

i>> 
' 

pP 

Articuladores 
Timbricos 

. harpa ( comp. 13: t• met do 2" 

tempo com clarinete; 16, com oboe) 

. clarinete ( comp. 14: za met. do 1° 
tempo com flauta ) 

Procedimentos 

. Serializaqao motivico-

timbrica; 
. T ecnica K/angfarbenmelodie 

. Apresenta dinamica, articulac;:5es e variac;:Oes de andamento exatamente 
iguais a da primeira entrada tematica. Com rela<;:ao ao andamento, o poco 
rubato encontra-se no inlcio da parte cromatica e o poco allargando ao final da 
parte cromatica e na segunda parte diatonica . 
. Observa-se urn contraste tlmbrico com rela<;:ao a entrada anterior: 

1• entrada: familia dos metais + harpa ( articulador) 
2" entrada: familia das madeiras + harpa ( articulador ). 
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Terceira: 

Bskl. 

B 

Fg. 

Pos. 

tempo 

17 

. 

: 

~Dpf. 

0) 

: 

' 

~ -
~ pp-< 

poco rubato poco slfargando 

~~ ';;. -Ill~ 
..... 

P_::::, ~I 

p 1>- p pL P> 

p I:PP 

.. 
' Ex. 59: exposiyao, terceira entrada tematica 

Entrada Voz Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

38 v 
( sujeito) 
Exposi9iio 

Efeitos 

. com surdina 

(trombone) 

. ham6nico 
( harpa) 

17-24 

Dina mica 

pp,p 

< > 

Clarone 
Fagote 
Trombone 
Harpa 

Andamentos e/ou 
Varia~Oes 

. tempo 

. poco rubato 
. poco a//argando 

. harpa ( comp. 21: 18 metade 

do ~tempo com trombone; 

24, com fagote) 

. trombone { comp. 22: 28 

meta de do 1° tempo com 

clarone) 

Procedimentos 

. Serializa9iio motivico

timblica; 
. T ecnica Klangfarbenmelodie 

. A dinamica, as articula<,Xies e o andamento sao os mesmos das duas entradas 
tematicas anteriores . 
. Verifica-se tambem um contraste tfmbrico com rela~o a entrada tematica 
anterior: clarone, fagote e trombone sucedem as madeiras ( flauta, oboe e 
clarinete ). 
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Quarta entrada: 
tempo poco rubato poco ritenuto 

25 
I 

E.H. 

P.l'~ 
-_, 
>- llf~ p~ !~ 

BsKl. 
B 

Hr. 
F 

Hif. 

"' tJ 

O)o:!m<Dp( 

: 

-

mf':;::. 

p. P-

-

p:..> P' 

}>">:::. ~ 1'~ 

'!I' - -

0 

> p 

Ex. 60: exposit;ao. quarta entrada tematica 

Entrada 

4" 
( resposta) 
Exposiyao 

Efeitos 

. sem surdina 

( trompa) 

. harmOnico 
( harpa) 

Voz 

iv 

Din3mica 

pp, p, mp 

< > 

Compasses lnstrumentos Articuladores 

Timbricos 

25-32 Come Ingles 
Clarone 
Trompa 
Harpa 

Andamento eJ ou 

VariaQOeS 

. harpa ( comp. 29: P met. 

do 2° tempo com trompa; 

32, com ctarone ) 

. -trompa ( comp. 30: za met. 
do 1° tempo com corne 
ingl€s) 

Procedimentos 

. tempo 

. poco rubalo 

. Serializac;;3o motivico

timbrica; 
. poco ritenuto . Tecnica 

Klangfarbenmelodie 

. Ocorre uma pequena alterayao de dinamica: mezzo piano ao inves de piano 
( compasses 28: 2° tempo- 29: 1 o tempo ) e piano no Iugar de pianissimo 
( compasso 32 ). 
A harpa e enfatizada na sua primeira entrada com o sforzato ( compasso 29 ). 
0 poco allargando da Iugar ao poco ritenuto ( que antecede os primeiros 
compassos de transiqao ). Assim, a partir da quarta entrada ocorrem pequenas 
altera¢es de dinamica, articula¢es e andamentos. 
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Quinta entrada: 

Ob. 

KJ. 
B 

Trp. 

fuf 

3? 

' 

(~Dpi) 

' 

~ 

1'-< 

" 
~ 

: 

.,.l4. 

> 

poco rubato 

- ·- > -
-mp;: 
~~ 1' > 

"1>c 

mp > -
I 

""p::::;:::: 

if 

Ex. 61: exposi~o. quinta entrada tematica 

poco allargando--

.--.. 

1'> 

1' 

,! 

1' 

Entrada Voz Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

s• 
( sujeito) 

Exposiyao 

Efeitos 

com surdina 

( trompete ) 

37-44 Oboe 
Clarinete 

Trompete 
Harp a 

Din3.mica Andamento e/ ou 
Varia~6es 

p,mp 

< > 
. tempo 

. poco rubato 

. poco allargando 

. harpa ( comp. 41: 1a met do 

2° tempo com oboe e 44, 

com clarlnete } 

. oboe ( comp. 42: 2a met do 
1° tempo com trompete ). 

Procedimentos 

. Serializa~o motivico

timbrica; 

. recnica 
~angfanbenrne/odie 

. De uma forma geral, a dinamica sofre altera~o: o pianissimo da Iugar ao 
piano e o piano cede Iugar ao mezzo piano ). Esta altera~o e de certa forma 
natural, pois esta e a quinta entrada e apresenta assim, urn numero maier de 
linhas mel6dicas ( cinco ) e consequentemente urn maier numero de 
instrumentos envolvidos no tratamento das vozes. 
. As variac;:Oes de andamento sao iguais as das tres primeiras entradas 
tematicas. As articulac;:oes sao mantidas ( exce~o na harpa que traz urn 
sforzato ao compasso 41 ). 
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Sexta entrada: 

Bokl. 
B 

tempo 

49. 

~~ 

poco rubato poco ritenuto -

~"!!" I~-
;~ .:!"! 

P-< >- -~ F!f:;:::; !! 
Fg. 

: 

~8:. ,. -
m/' >-

Hzf. 
: 

(Mitl)pf.) arco 'If 
Vlc. : 

(Mit])p() pi:. 

' 
18f- > 'P~ . 

!Cbs. . 
- ' r- -ft!! p 

Ex. 62: exposiyao, sexta entrada tematica 

Entrada 

s• 
( resposta) 
Exposi~iio 

Efeitos 

com surdina 

( violoncelos e 

contrabaixos ) 

Voz 

vi 

Dina mica 

p,mf 

< > 

Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

49-56 Clarone 
Fagote 
Violoncelos 
Contrabaixos 
Harpa 

. harpa ( comp. 53: 1' 
metade do ~tempo e 56 

com fagote 

. contrabaixo ( comp. 49 -

51:1 8 metade do 1°tempo, 
com clarone; 53: 1 a metade 
do :ZO tempo com fagote; 
54: 2' metade do 1 • tempo 
-55: 18 met do 1° tempo 
com clarone ) 
. fagote ( comp. 54: 2' met. 
do 1° tempo, com clarone ) 

Andamento e/ ou 
Variac;6es 

Procedimentos 

. tempo 

. poco rubato 

. poco rttenuto 

. Serializac;lio motivico

timbrica ( com pequena 

attera\)iio ) 
.Tecnica 
Klangfarbenmelodie 

. Apresenta pequenas altera¢es de dinamica. As articula~5es permanecem 
( sforzato na harpa, comp. 53: 13 metade do 2° tempo ). Nota-se uma 
informayao nesta sexta entrada tematica: o aparecimento de urn novo 
articulador timbrico ( o contrabaixo ). Ele aparece auxiliando timbristicamente 
o instrumento que faz a 13 parte diat6nica ( comp. 49- 51: 1° tempo ), o final da 
parte cromatica ( comp. 54 - 55: 13 metade do 1° tempo ) e tambem e 
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articulador juntamente com a harpa na sua primeira entrada ( comp. 53 }. 
Quanto as varia¢es de andamento, ocorre o poco ritenuto ao inves do poco 
allargando. E a segunda vez que isto acontece. Ja ocorreu inicialmente ao final 
da quarta entrada tematica ( comp. 31 - 32 } antecedendo os primeiros 
compassos de transit;ao e agora, aparece ao final da exposigao ( comp. 55 -
56}. 
Apresenta uma informagao com relagao a serializa~ao motivico- timbrica. Os 
instrumentos que fazem a segunda e a terceira aparigao no tema realizam ao 
final uma troca timbrica de seus motivos ( comp. 55 - 56 ). 0 segundo 
instrumento a fazer a aparigao ( em todas as entradas tematicas } deveria 
aparecer em tres momentos: no inicio e aproximadamente na metade da 2" 
parte ( cromatica ) e no inicio da sa parte ( diatonica ) onde se encontra a 
novidade. 0 3° motivo feito pelo fagote ( segundo instrumento a fazer a 
aparit;ao no tema } aparece no final da 38 parte diatonica ( comp. 56 ) e nao no 
inicio ( comp. 55}. Observa-se que, o motivo feito pelo celo ( comp. 55} deveria 
estar com o fagote e vice-versa. 
Como esta altera<;ao encontra-se bern ao final do tema ( nos ultimos dois 
compassos } e o instrumento que faz a primeira aparigao ( clarone; assim como 
a harpa, que e o articulador } mantem a serializa~ao motivico- timbrica igual a 
das outras cinco entradas, acredita-se que esta ocorrencia nao desarticula a 
ideia da serializa~ao que vinha sendo empregada ate o momenta. Pensa-se 
que, deve ser entendida como uma novidade, mas sem consequ€mcias 
estruturais significativas. Uma informagao reservada para o final da exposigao. 

Tratamento dado para as seis primeiras entradas tematicas na exposicao 

. Com relagao a aparigao das seis entradas tematicas presentes na exposigao, 
pode ser percebido que, as articulaCf5es dos motivos permanecem iguais. Nas 
tres primeiras entradas tematicas a dinamica e serializada 6

, ou seja, possuem 
no decorrer das linhas mel6dicas as mesmas nuances, localizadas nos mesmos 
pontos. A partir da quarta entrada vao ocorrer ou altera¢es naturais 
( devido ao proprio aumento do numero de vozes envolvidas no trecho } ou que 
dependem do contexto onde estao inseridas. De certa forma, o padrao de 
dinamica utilizado na construgao tematica nao e alterado substancialmente. A 
dinamica sofre pequenas alterat;oes. 
. As varia¢es de andamento ocorrem sempre no mesmo ponto do tema 
sofrendo pequenas altera¢es. Com relagao as 1a, 28

, 38 e sa entradas, estas 
ocorrem no inicio da segunda parte ( cromatica } com o poco rubato e na 
terceira ( diat6nica } com o poco allargando. Na quarta e sexta entradas ao 
inves do poco allargando ( terceira parte diatonica } ocorre a substituigao por 
poco ritenuto. E importante observar que o mesmo prepara a entrada de 
determinados trechos, como por exemplo, os compassos de transit;ao I e o 

6 Ver o verbete serializa\'io no glossario. 
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primeiro epis6dio ( ver compasses 31 - 33 e 55 - 57 respectivamente ). 
Verifica-se que o andamento e praticamente serializado nestas seis entradas 
tematicas e sofrem pequenas variac;:Oes passando de poco allargando para 
poco ritenuto . 
. A ultima nota do tema e tamoom nas tres primeiras entradas a primeira nota 
do contraponto 1. Na quarta, quinta e sexta entradas esta ultima nota tamoom 
inicia outros contrapontos. Nos dois casos, o infcio da nova linha mel6dica e 
sempre feito pela familia das cordas ( por ex.: 18 entrada do C1, comp. 9, 
segundos violinos e 2a entrada do C1, violas, comp. 17 ). 
. As seis entradas tematicas encontram-se serializadas motlvica e 
timbristicamente e com as mesmas articula<;oes. A dinamica e as varia<;Oes de 
andamento observam urn padrao . 
. Emprego da tecnica Klangfarbenmelodie . 

. Da quarta para a decima primeira entrada tematica a harpa sempre apresenta 
urn sforzato na sua primeira entrada. 
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2.2.1.2 - Contrapontos 

a) Contratema ou primeiro contraponto7
: acompanha ou sucede as entradas 

tematicas da exposi9ao. Embora verifiquem - se seis entradas tematicas, 
ocorrem apenas quatro entradas do primeiro contraponto na exposi~o. 

Primeira entrada: 

tempo· poco rub. poco aliarg.---t•empo 

Hr. 

.p;r.Dpf. )o]o - b ,...., ;;.;:-

F 

2Gg 
~ ...... _. ....,_ ..:>'- p~ ~ p I~ p'C 

pp < Solo~ 
~...11'~ pi:. . 

• Br. 

- -

Ex. 63: primeira entrada do contratema na exposiyao 

Entrada Voz Compassos 

1" iii 9-17 
( C1 ) 

Efeitos 

. tutti x solo 

( violino II) 

. solo 
(viola) 

. com surdina 
( violino, viola e 
trompa) 

( 1• met. ) 

Din& mica 

pp,p 

< > 

lnstrumentos 

violino II ( tutti e solo ) 

viola ( solo ) 

Andamento e/ou 
Varia giles 

. tempo ( sehr 

mlifig) 
. poco rubato 
. poco al/arg. 

. Acompanha a segunda entrada tematica. 

7 Ver pp. 37- 8 
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Articuladores 
Timbricos 

. violino II ( comp. 10-
24 met. do 2<' tempo, 
com viola; comp. 17 
comtrompa) 

. viola ( comp. 12 -2" 
met do 1°tempo, com 
violino II) 

Procedimentos 

. Serializagao 

motiviCO- timbrica 

. Tecnica 
Klsngfarbenme/od/e 



. 0 contraponto e conduzido pela famflia das cordas ( violino e viola ), pois a 
trompa somente entra na ultima nota ( comp. 17 }. Percebe-se uma busca de 
efeitos tfmbricos, pois embora os segundos violinos iniciem o trecho, quem faz 
o ponto culminante e a viola solo ( ver por ex. comp. 9 - 12 }. Observa-se 
tambem, urn contraste com rela98o a altemancia de solos e tutti ( segundos 
violinos e viola sucedem-se ). 

Segunda entrada: 

tempo poco rub. poco allargando--- tempo 

I ~..::: ::--.. 
17 (~Dp() SOLO 

l.Gg 

p -=:::: - ::::::> ;- p ::: F=--ALLE a'CO 

L:-I ,..._ 
'""' 

,.,. 
Br. 

""'- Dpf. :iF'-< > p I :::::=- p ~I 

Ex. 64: segunda entrada do contratema na exposiyao 

Entrada Voz Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

Omamento 

z• 
( C1) 

if 17-25 
( 1' tempo) 

Efeitos Oinamica 

. solo pp, p 

( violino ) < > 
. tutti 
(violas) 
. com surdina 
(violas) 
. sem surdina 
( 1' violino ) 
. glissando 
( 1° violino) 

1' violino (solo) . viola ( comp. 18, 2' met glissando 
violas do ~tempo com 1° violino ) 

Andamento e/ou 
Varia..,Oes 

. tempo 

. poco rubato 

. poco a//argando 

. 1° violino ( comp. 20, ~ 
met. do 1° tempo com violas ) 

Procedimentos 

. Serializa..,a_o motivico

timbrica 
. Tecnica 

HJangfarbenmelodie 

. Acompanha a terceira entrada tematica . 

. Nota-se pequenas altera¢es na linha mel6dica ( comp. 23 - 25 ) . 

. Tambem aqui, pode ser notado a presenc;:a das cordas conduzindo o 
contraponto ( primeiro violino e violas ). 
. Percebe- se contrastes de tutti e solos, assim como dos efeitos: com e sem 
surdina ( violas e primeiro violino respectivamente ) . 
. A 18 e 2" entradas trazem a serializa<;ao motivico- timbrica. 
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Observar a alternancia dos instrumentos envolvidos na 2" entrada e comparar 
com a primeira ( ver p. 98 e tambem, pp. 104- 5 ). 
Ocorre tambem uma serializa~;ao com rela98o aos efeitos de tutti e solo nas 
duas entradas. 0 instrumento que inicia o contraponto ( primeiro motivo ) entra 
com o naipe complete, o que faz o segundo motivo entra em solo e assim por 
diante ( esta alternancia ocorre quase ate o final das duas entradas ). 
. As varia98o de andamento encontram-se serializadas, a dinamica e as 
articula¢es tambem ( salvo o final da segunda entrada: comp. 23 - 25, onde 
ocorre uma alterayao na linha mel6dica ) . 
. De uma certa maneira pode-se considerar as duas primeiras entradas como 
que invertidas motivico e timbristicamente, pois, ambas empregam violinos e 
violas. Na segunda entrada, os timbres e os motivos (com rela98o a primeira) 
apresentam-se trocados ( comparar as duas entradas: pp. 98 - 9; ver tambem 
pp. 104- 5 ). A seguir, exemplo do inicio das duas entradas: 

1• ENTRADA 
205 violinos ( com surdina ) 
viola ( com surdina ) 

2•ENTRADA 
violas ( com surdina ) 
1° violino ( sem surd ina ) 

A Linica diferen~a entre elas e com relacao ao efeito: na 1a entrada os dois instrumentos aparecem com surdina; na 
segunda, o primeiro violino est:a sem surdina. 
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Terceira entrada: 

tempo poco rub. poco rit.----t-empo 

25 (-Dpt) 
.2>. ;{ ~ 

: - -
Pas. 

p ==:::: 1:=- p P=- p p 
ALLE (Wt Dpf. ) _,_,.._ 

c.- '"' - .-.. . . 
_"''IIII' I ' '] 

pp 

Ex. 65: terceira entrada do contratema na exposic;:8o 

Entrada Voz Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

3• v 25-33 trombone . violoncelo ( comp. 26, 2" 

( C1) ( 1° tempo) violoncelos met. do ~tempo com 
trombone) 

. trombone ( comp. 28, 2" 
met. do 1° tempo com 
violoncelo ) 

Efeitos Dina mica Andamento e/ou Procedimentos 
Variagoas 

. com surdina pp,p . tempo . Serializagao motivico -

(trombone e < > . poco rubato timbrica 

violoncelos ) . poco rit. . Tecnica 
Klangfarbenmelodle 

. Acompanha a quarta entrada tematica . 

. Um instrumento da famflia das cordas e outro dos metais transportam a linha . 

. Verifica-se a serializa!;ao motfvico - tfmbrica . 

. Ocorrem pequenas altera9(les das articula9(les ( comparar comp. 27 - 28, 
onde observa-se um legato envolvendo todo o motivo, com o legato dos comp. 
11 - 12; tenuto ao inves de pizz. podem ser encontrados nos comp. 29 - 30 e 
13-14) . 
. Nota-se tambem pequenas varia9(les de dinamica ( comparar o diminuendo no 
celo aos comp. 28 - 29, com os segundos violinos nos comp. 12 - 13; observar 
tambem o trombone nos comp. 31-32, com a viola nos comp. 15-16 ) . 
. Quanto ao andamento, o poco allarg. e substituido pelo poco rit .. 
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Quarta entrada: 

poco rub. poco a/larg.-

37 (mjtl>p() 

Pos. 
: 

1r 
p;:. t-

Pk. : 

(mjt])pf,) IP-=-

p '- :_-to::-- ~ p• --..:...::_<::.: 
-<:::::: s .l~ ~ 

2.Gg 

""!"-(mjtl>p() pi!!"~ !': "!" != ""',lj p p 

Ex. 66: quarta entrada do contratema na exposiyao 

Entrada Voz Compasses lnstrumentos 

48 iv 37-44 1"" violinos 
( C 1 a ) ( infcio ) ( menos o solista ) 

2os viotinos 
trombone 
timpano 

Articuladores Ornamentos 
Timbricos 

. 2"" violinos ( comp. 38, 2" trillo 
met. do ~tempo com 1 os 

violinos; comp. 43 com 

timpano) 

. 1os violinos ( comp. 40, 2a 

met. do 1° tempo com r 
violinos) 

Efeitos Dinilmica Andamento e/ou 
Variaq6es 

Procedimentos 

. com surdina 
( primeiros e 

segundos violinos ) 

p < > . tempo 

. poco rubato 
. poco al/arg. 

. Tecnica 
Klangfarbenmelodie 

. Este contraponto acompanha a quinta entrada tematica . 

. Apresenta-se melodicamente alterado, por isto nesta analise denomina-se de 
C1a . 
. Predominio de instrumentos pertencentes a familia das cordas ( trombone e 
timpano somente entram ao final ). E interessante observar que Webem coloca 
dois instrumentos de cordas em quase toda a extensao deste contraponto na 
exposi9iio. Acredita-se que e para diminuir o nfvel de infonna9iio timbrica e dar 
homogeneidade ao contraponto; ao mesmo tempo, serve com isto, para 
ressaltar o colorido tfmbrico do tema. 
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. Nao se observa aqui a serializacao, embora ocorra um padrao semelhante ao 
das entradas anteriores: sao dois os instrumentos envolvidos e eles alternam-se 

na condu\f8o do contraponto . 
. Altera96es das articula96es podem ser verificadas ( comparar comp. 40 - 41 
nos segundos violinos, com 12-13 tambem nos segundos violinos ). 
As varia9ao de andamento permanecem iguais. 
A dinamica traz pequenas altera96es: p ao inves de pp e p ( comparar a quarta 
e primeira entradas nap. 102 e p. 98 respectivamente ). 
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Tratamento dado as entradas do contratema ou primeiro contraponto na 
exposicao 

A exposic;:ao apresenta quatro entradas do primeiro contraponto. Ocorrem 
algumas alterac;:oes mel6dicas ao final do segundo ( comp. 23- 25 ) e na ultima 
entrada ( C1 a; esta e a que apresenla uma maior variagao da melodia, embora 
a relagao com o primeiro contraponto possa ainda ser percebida ). Como o 
tema, este contraponto e distribufdo em motives e esta serializado ate onde e 
possivel, devido as alterac;:oes mel6dicas. Assim, consideram-se as !res 
primeiras entradas serializadas, sendo que a quarta, embora apresente um 
padri.io parecido, ni.io traz estritamente falando, uma serializa(flio ( ver pp. 102 
- 3 ). De maneira geral, utilizam-se dois instrumentos na serializacao: 
1• entrada: violino II e viola (a trompa faz somente a ultima nota) 
2a entrada: 1° violino e violas 
3• entrada: violoncelos e trombone 
48 entrada: 1 as violinos e 2°5 violinos ( tfmpano e trombone entram somente ao 
final ). 

Compare a seguir as duas primeiras entradas do primeiro contraponto e a 
serializacao motfvico- tfmbrica. As cores azul, vermelho e vinho simbolizam os 
instrumentos envolvidos no tratamento pela tecnica Klangfarbenmelodie e 
pela serializacao. 

9 (mit J)pf. ) 

mit J)pf. :PP 

Ex. 67: primeira entrada do contratema na exposi<;ao 

17 ( olm> J)pf ) SOLO -, 
~ ~ 

pm. 

"" "'" 
' ' 

- ' !.Gg 

1' -=:::::: -p- !::L 1' :;: F=-ALLE mo - 1'- ,...=-

I -~ '"" b<i ~ . 
~: ' -- ' ' ' : 

> 1' 

Br. 

mit J)pf. J>1' -< 
Ex. 68: segunda entrada do contratema na exposi<;ao 
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Os efeitos de tutti e solo tambem estao serializados nas duas primeiras 
entradas ( ver pp. 99-100 e p. 104 ). 
Observa-se no primeiro contraponto, um predominio timbrico da familia das 
cordas. A maioria das entradas possuem dois instrumentos de cordas, com 
exce~o da terceira ( que apresenta alem do violoncelo, o trombone ). Nota -se 
entao urn predominio das cordas. Acredita-se que este e urn dado importante, 
pois como ja foi dito, e uma maneira de diminuir a informa~o timbrica no 
primeiro contraponto. Este acompanha o tema, que tambem emprega a tecnica 
K/angfarbenmelodie, sendo quatro os instrumentos que o compoem. Assim, o 
tema apresenta urn alto indice de informa~o timbrica e este contraponto, 
mesmo empregando a tecnica K/angfarbenmelodie reduz urn pouco o nfvel 
de informa~o, pois traz de maneira geral, instrumentos pertencentes a uma 
mesma famflia. 
Este tratamento dado ao primeiro contraponto traz tambem uma 
homogeneidade para esta linha mel6dica. Dois elementos importantes: tema e 
o primeiro contraponto ( contratema ) empregam a serializat;ao e a tecnica 
K/angfarbenmelodie, mas com tratamento timbrico diferenciado. De maneira 
geral, pode-se dizer que: as cordas sao reservadas mais para o primeiro 
contraponto enquanto que, madeiras e metais para o tema ( ver pp. 344 - 5 ). 
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b) Terceira linha mel6dica na terceira entrada tematica 

Hr. 
F 

2.Gg. 

VIc. 

tempo 

17 (mJtl:>pf.) 

(mJtl>p( lALI.E pm 

I 

~ 
pji !! 

mJtl:>pf. 

: 

pocorubato poco allargando--tempo 

-
p .:::::>-

I!: ~ 

t>p 
orco ... pm. 

r~ ~~~ ! SOLO 
"'•......-:; pm. 

~ 

p :::::=- p p <::::::>-

Ex. 69: exposic;:So: terceira voz na terceira entrada tematica 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

iH 17-25 trompa . violoncelo ( comp. 20: t• met 
( 3' ent. tern. ) { inicio) 2os violinos do 1°tempo e 21, com trompa; 

violoncelo comp. 23: za met do 1°tempo 

com :t"' violinos ) . 
. 205 violinos ( comp. 24:1a met 

do 1° tempo com trompa ) 

Efeitos Dinamica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia~aes 

. com surdina pp,p . tempo . Tecnica 

(trompa, 2~ < > . poco rubato KJangfarbenmelodie 

violinos e . poco al/arg. 
violoncelo ) 

. solo 
( violoncelo ) 

. tutti 
( :t"' violinos l 

Observa-se na apanc;ao da terceira voz ( terceira entrada tematica ) o 
emprego da tecnica Klangfarbenmelodie. Sao tres os instrumentos que 
transportam a linha mel6dica ( dois da familia das cordas e urn dos metais ) . 
. Pode ser verificada uma maior variedade tfmbrica e trabalhos de articulac;:8o 
contrastantes ( com relac;:8o as entradas dos primeiros contrapontos ). 
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c) Quarta entrada tematica: 

Segunda linha mel6dica na quarta entrada tematica: 

Fl. 

Ob. 

Kl. 
B 

tempo 

25 
I 

I 

,... 

~ :· 

poco rub. 

r ,-,.h. 

p <; 

poco rft. ----tempo 

p-

h .... 

f> 1>< > 
..--

~ 
p < ::::::=

Ex. 70: exposi9f!o: segunda voz na quarta entrada tematica 

Entrada 

ii 
( 4' ent. tern ) 

Efeitos 

Compasses 

25-33 
( 1' tempo) 

Dinamica 

pp,p 

< > 

lnstrumentos 

Flauta 

Oboe 
Clarineta 

Andamento e/ou 
Variac;Cies 

. tempo 

. poco robato 

. poco rft. 

Articuladores 
Timbricos 

. Clarineta ( comp. 31: 2' met. do 

1° tempo com oboe ) 

. Oboe ( comp. 32: 2' met. do 1' 
tempo com flauta ) 

Procedimentos 

. Tecnica 

Klsngfarbenme/odie 

A tecnica Klangfarbenmelodie traz tres instrumentos da famflia das madeiras 
para a sua composi98o. 
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Terceira linha mel6dica na quarta entrada tematica: 

tempo 

25 

poco rub. poco rft.----t·empo 

Fg. 
.L ,...., ...... I~ L 

PP"'" _;: :> P--= - .:;::::;:»-
-~""" ) 

'· 

.-J- - ?:;;. SOLO 
.,c-.. 

.c ,.. AI.I.Epm. 
_L 

Br. 

-( DpL) P5 p -=> p"-J 

Ex. 71: exposi98o: terceira voz na quarta entrada tematica 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

iii 25-33 fagote . viola ( comp. 25: 2' met do 
( 4' ent. tern. ) ( inlcio) trompete ZO tempo com fagote ) 

viola ( solo e tutti) . trompete ( comp. 28: 2' met 
do .20 tempo com viola ) 

Efeitos Dinimica Andamento elou Procedimentos 
Variag6es 

. com surdina pp,p . tempo . Tecnica 

( trompete e < > . poco rubato Klangfarbenmelodle 
viola) . poco rit. 

Tres instrumentos compoem a tecnica Klangfarbenmelodie ( madeira, metal e 
corda ). 

Do observado ate entao verifica-se que os tres contrapontos anteriormente 
citados, empregam tres instrumentos para tecer a linha mel6dica. Em ambos 
nao ocorre a serializa~o, somente o emprego da tecnica 
Klangfarbenmelodie. 
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d) Compassos de transicao I ( apresenta-se ap6s a quarta entrada tematica ): 

Terceira linha mel6dica: 

tempo 

33 SOL 0 ( obm Dpf. ) 

1.og I' b\ $ J UJ 8} 14£ 1) I J. iJ 14!f I 
p - -=::: ::::::=- -< .:::=- ~ 

Ex. 72: exposi9iio: terceira voz nos compasses de transit;:ao I 

Entrada Compasses 

iii 33-37 
( C.T.I) 

Efeitos Dinamica 

. sem surdina p < > 

lnstrumentos 

1 • violino ( solo ) 

Articuladores 
Timbricos 

Andamento e/ou Procedimentos 
Variag<>es 

. tempo . lnstrumento 
condutor 

. 0 tratamento dado a esta voz difere das entradas anteriores. Nao se emprega 
a tecnica Klangfarbenmelodie e sim, urn. instrumento condutor 8 E a 
primeira vez que urn unico instrumento faz a melodia inteira, sem se utilizar da 
tecnica Klangfarbenmelodie . 

. Apresenta uma celula com oitavas empregadas em imitac;:clio ( primeiro na 38 e 
em seguida na 28 voz; comp. 33 e 34 respectivamente ). Veja a seguir, a celula 
imitativa na terceira linha mel6dica: 

Ex.:73 

8 Verpp. 82-3 
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Quarta linha mel6dica: 

tempo 

33 pm. 

2.Gg 

Vlc. 

p -==::::> -c:;::: = 
Ex. 7 4: exposic;:8o: quarta voz nos compasses de transit;ao I 

Entrada 

iv 
( C.T.I) 

Efeitos 

. com surdina 
( 2r:IS violinos e 
violoncelo ) 

Compassos 

33-36 

DinBmica 

p < > 

lnstrumentos 

2os violinos 
violoncelo ( solo ) 

Andamento e/ou 
Variag6es 

. tempo 

Articuladores 
Timbricos 

. 2os violinos ( comp. 33: 2' met. do 

1°tempo e 34: ,2& met do 1° tempo 

com violoncelo ) 

Procedimentos 

. Tecnica 

Klangfarbenmelodie 

. Sao dois os instrumentos que compoem a linha ( 2°5 violinos e violoncelo ). 

. Pode ser observada uma sequencia por quartas nos comp. 33 - 34 e sao 
tratadas motivico e timbristicamente da mesma forma. 
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Quinta linha mel6dica : 

tempo 

33 (W.Dpf.) 

-
Pos. 

p -=--:::::::: ::::> 
1¥' 1¥' 

Pk. : 

pp 

Ex. 75: exposi9flo: quinta voz nos compasses de transiqao I 

Entrada Compassos lnstrumentos Omamento Articuladores 
Timbricos 

v 33-36 trombone trilla . trombone ( comp. 35: 1' met. do 

( C.T.I) timpano 1 o tempo com timpano ) 

Efeitos Dina mica Andamento e/ou Procedimentos 
Variaq6es 

. com surdina pp,p . tempo . Tecnica 

(trombone) < > Klangfarbenmelodie 

Sao dois os instrumentos utilizados no tratamento mel6dico pela tecnica 
K/angfarbenmelodie. Observa-se que o tfmpano faz as duas ultima notas do 
contraponto; assim, ele e utilizado como um recurso para se compor a melodia 
ao final da frase. 
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Segunda linha mel6dica: 

Fl. 

Kl 
B 

34 

p-

' 

p -=:::::::::: ::::>-

<:::::::: 

Ex. 76: exposiyao: segunda voz nos compasses de transiqi!io I 

Entrada 

;; 
( C.T.I) 

Efeitos 

Compassos 

34-37 
( 1' tempo) 

Oinamica 

p < > 

lnstrumentos 

flauta 
clarineta 

Andamento e/ou 
Varia~6es 

. tempo 

Articuladores 
Timbricos 

Procedimentos 

. Tecnica 
K/angfarbenmelodie 

. A segunda voz dos compassos de transir;ao -1 emprega dois instrumentos para 
a composi98o da tecnica Klangfarbenmelodie ( familia das madeiras ) . 
. 0 infCiO da Segunda VOZ traz a celula imitativa: 

Esta celula imita a mesma apresentada no compasso anterior (camp. 33, iii) 

Ex.:77 
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Tratamento dado aos compasses de transicao I 

Como ja foi dito, ap6s a quarta entrada tematica ocorrem os compasses de 
transir;ao. Apresentam-se em quatro linhas mel6dicas e utilizam-se da tecnica 
K/angfarbenmelodie e de instrumento condutor ( e a primeira ocorrencia do 
mesmo; ver C.T.I, iii; p. 109). 
Verifica-se o emprego da tecnica K/angfarbenmelodie nas segunda, quarta e 
quinta vozes. A terceira traz apenas o instrumento condutor ( 1° violino ). 
. Nas vozes medias: terceira e quarta empregam- se instrumentos de uma 
mesma familia ( 1° violino na terceira, 2°5 violinos e violoncelo na quarta ). 
Pensa- se que o objetivo e formar um amalgama tfmbrico ( como ocorre na 
entrada dos primeiros contrapontos ). As linhas mel6dicas das extremidades 
trazem a flauta e a clarineta na segunda voz e trombone e tlmpano na quinta . 
. Observa-se a ocorrencia de celulas imitativas na terceira e segunda vozes 
respectivamente: 

Kl 
B 

I.Gg. 

33 

SOLO 
1
( ohne Dpf. ) 

=it - -===::::::::: 
p 

Ex.: 78 

-.... .., 

p -
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e) Quinta entrada tematica: 

Terceira linha mel6dica na quinta entrada tematica 

E.H. 

Hr. 
B 

J.Gg 

2.Gg 

Br. 

37 
I 

~ 
(obbel)pt:) 

~ 
SOLO(obbel)pt: 

-<:.::: 
I =-

~ 
U'l;t.)- P"-..:... ( 

(mitllpf) 

poco rub. poco a/Jargando-tempo 

'""" 

p -
fo- I:> ~-< 

f='". 
pm. 

p< >< >- ~-

~~- .... 
~ 

p 

Ex. 79: exposiyao: terceira voz na quinta entrada tematica 

Entrada 

iii 
( 5" ent. tern. ) 

Efeitos 

. com surdina 
( r violinos e 

violas) 

. sem surdina 
( trompa e 
1° violino) 

Compassos 

37-46 
( 1' tempo) 

Dinllmica 

p < > 

lnstrumentos 

comeingles 
trompa 
1° violino ( solo ) 

2os violinos 

violas ( menos o solista ) 

Andamento e/ou 
Varia¢es 

. tempo 
. poco rubato 
. poco allarg. 

Articuladores 
Timbricos 

Procedimentos 

. Tecnica 
Klangfarbenmelodie 

>-

Sao cinco os instrumentos que integram a tecnica Klangfarbenmelodie, 

entretanto, observa-se que quem conduz a linha por uma extensao maior e o 
primeiro violino. Os segundos violinos entram rapidamente e talvez possam ser 
considerados como uma extensao timbrica do primeiro. A diferent;:a entre eles 
concentra-se no peso ( o primeiro e solista e os segundos violinos entram com 
o naipe completo ), no efeito ( sem e com surdina ) e nas articulag6es ( legatos 
e pizzicato respectivamente ). Come ingles, trompa e violas tambem entram 
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brevemente. Assim, conclui - se que o predomfnio tfmbrico do trecho pertence a 
familia das cordas . 
. lnicialmente este contraponto dobra urn trecho da linha como C1a ( comparar 
comp. 37, iii e iv; ver pp. 102 ). Apresentam semelhanya tfmbrica com relagao 
aos instrumentos empregados. A quarta voz ( C1a ) timbricamente e bern 
homogenea, pois primeiros e segundos violinos estao praticamente completes 
( entram todos os 1os violinos com excegao do solista ) e com surdina e 
direcionam praticamente toda a linha ( trombone e tfmpano entram ao final ). A 
terceira voz apresenta tambem urn predomfnio das cordas ( come ingles e 
trompa entram ao final ) entretanto, difere com relagao ao "peso" e efeitos: 
primeiro violino ( sem surdina ) e solista e os segundos violinos ( com surdina ) 
aparecem completes. Enquanto que a quarta entrada do primeiro contraponto 
( C1a ) alterna mais os instrumentos predominantes ( primeiros e segundos 
violinos ) a terceira e praticamente conduzida pelo primeiro violino ( violas e 
segundos violinos entram brevemente ). 
Verifica-se que terceira e quarta vozes sao timbristicamente mais homog€meas. 
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Segunda linha mel6dica na quinta entrada tematica: 

poco rub. poco al/argando-- tempo 

-FL 

p<.> 'IBI! ~ 
p- ft.><.::::: > 

SOLO (:'""' Dpt:) .reo 
...::----. ' ' 

~ 
-~ >- - ..!!!"' 

""t_ "'""' 

Br. 

mp P< ~ p < ::::=- p 

Ex. 80: exposiyao: segunda voz na quinta entrada tematica 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
1imbricos 

if 37-45 flauta . Flauta ( comp. 38: 2' met. do 

( 5' ent. tern. ) ( inicio ) viola ( solo ) 2Dtempo e 41: 18 met. do 2<' 
tempo com viola ) 

. Viola (camp. 38: 2' met do 
1° tempo, 40: 18 met do :20 
tempo e 44: 18 met do 1° 
tempo com ftauta ) 

Efeitos Dina mica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia~aes 

. sem surdina mp,p . tempo . Tecnica 

(viola ) < > . poco rubato K/angfarbenmelodie 
. poco al/arg . 

. Sao dois os instrumentos que integram a tecnica K/angfarbenmelodie. A viola 
( solo ) e utilizada por uma extensao maior do que a flauta. 
. Webem emprega urn tipo de articulagao sonora no segundo compasso, 
parecida com o da quarta voz nos compassos de transir;ao I ( dois primeiros 
compassos; ver p. 110 ). Nos trechos referidos ( em ambas as vozes ) 
praticamente e urn instrumento que direciona a linha e o outro entra 
rapidamente para fazer a articulagao timbrica ). Uma das raz5es para a 
utilizagao deste recurso parecido nas duas linhas mel6dicas pode talvez ser 
justificada pelo fato de que ambos os motivos possuem uma certa semelhanya 
quanto ao uso caracteristico do intervalo de quarta. 
. A segunda linha mel6dica equilibra mais do que a terceira a utilizagao da 
alternancia entre os instrumentos. Observa-se que tanto uma quanto outra, 
embora utilizem - se da tecnica Klangfarbenme/odie sao conduzidas por uma 
extensao maior por instrumentos de cordas ( comparar pp. 114 e 116 ); o 
mesmo ocorre com o C1a ( quarta voz desta mesma entrada; ver p. 102 ). 
Desta maneira, averigua- se que ocorre urn predominio timbrico da familia das 
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cordas nas 28
, 38 e 48 linhas rnel6dicas da quinta entrada ternatica. Nota-se 

assirn, a busca de urn arnalgarna tfrnbrico nas vozes interrnediarias. 

Quinta linha rnel6dica na quinta entrada ternatica: 

Bskl. 

B 

Fg. 

Hr. 

F 

Vlc. 

31 

~ 
. . 

olme Dpf.) 

(mit Dpf. v.!-. 

poco rub. poco allargando 

. 

..ip ;::> • i.,;,. ' p ~ :::::=:=-

"" 
"if ::::>-

•. t"ioo-
;;t 

~ 
I > p 

Ex. 81: exposi«;:ao: quinta voz na quinta entrada tematica 

Entrada 

v 
( 5' ent tern. ) 

Efeitos 

_ com surdina 

( violoncelos ) 

. sem surdina 
( trompa) 
. gestopfet 
( trompa) 

Compassos 

37-45 

Dinimica 

mp,p 

< > 

lnstrumentos 

clarone 
fagote 
trompa 
violoncelos 

Andamento e/ou 
Variac;aes 

. tempo 

. poco rubato 
. poco allarg. 

Articuladores 
Timbricos 

. Clarone ( comp. 40: 2" met do 1• 

tempo com trompa ) 

. Violoncelos ( comp. 40 e 41: 2" 

met. do 1° tempo com trompa ) 

. Fagote ( comp. 41: 2" met do 1• 
tempo com trompa ) 

Procedimentos 

. Tecnica 

K/angfarbenmelodie 

Madeiras, rnetais e cordas cornpoern neste contraponto a tecnica 
Klangfarbenmelodie. 
. Enquanto que na segunda, terceira e quarta linhas rnel6dicas da quinta 
entrada ternatica ocorre o predorninio tirnbrico das cordas, na quinta voz, 
ernbora o violoncelo apareya urn pouco rnais, a linha rnel6dica e distribuida de 
rnaneira rnais equilibrada entre os instrurnentos. 
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Tratamento das linhas mel6dicas que acompanham a quinta entrada tematica 

Pode-se dizer que, verifica-se uma predominancia das cordas nas linhas 
mel6dicas intermediarias ( 2", 3a e 4a; ver p. 116 ). Com relayao as vozes 
extremas ( 1 a e sa ) observa-se que nao ocorre necessariamente uma 
predominancia timbrica: a primeira voz emprega a serializayao e as multicores 
da tecnica Klangfarbenmelodie na composiyao tematica. Embora a quinta voz 
traga urn instrumento de corda ( violoncelo ), a linha e distribuida de maneira 
mais equilibrada entre os quatro instrumentos que comp6em a tecnica 
Klangfarbenmelodie. 
Urn procedimento semelhante ocorre nos compasses de transiqao I com 
relayao as vozes centrais e as extremidades ( ver p. 113 ). 
E importante lembrar que, embora ocorra uma predominancia timbrica, tanto a 
segunda, quanto a terceira e a quarta vozes utilizam-se da tecnica 
Klangfarbenmelodie. 

Tratamento do contratema e dos contrapontos ( ate a quinta entrada tematica ) 

No contratema ( ou primeiro contraponto } emprega-se a serializayao 
( ate onde e possivel, ver p. 104 } e a tecnica Klangfarbenmelodie. Nos 
contrapontos analisados ate agora ( quinta entrada tematica ) verifica-se a 
utilizayao da tecnica Klangfarbenmelodie e de instrumento condutor ( ver p. 
109 ). 
Pode ser observado que tanto os compassos de transir;ao I, quanto os demais 
contrapontos apresentam em geral, uma predominancia timbrica da familia das 
cordas nas vozes intermediarias, enquanto as extremidades variam mais a sua 
combinayao timbrica. lsto sugere uma certa homogeneidade nas vozes 
intemas; pensa- se que, com o objetivo de diminuir a informayao timbrica e 
assim, ressaltar mais o tema e as suas cores. 
Tambem podem ser verificados contrastes atraves de efeitos, por exemplo: 

com surdina e sem surdina (vera 2" entrada do C1, pp. 99 e 100) 
altemancia de naipe complete e de solo instrumental ( ver 18 e 2" entradas 
do primeiro contraponto; pp. 98- 100 ). 
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f) Compassos de transicao II: 

Primeira linha mel6dica: 

Fl 

l.Gg 

tempo 

45 

SOLO (
1
'""" Dj£) 

~ ...... 
p-=::::::::::_ 

-
-<:::::: 

poco a/largando>------ttempo 

....-.. ,--., 

p -<:: 'S:=-
- ..,..., 

> mp>- p 

Ex. 82: exposigao: primeira voz nos compasses de transiyao II 

Entrada Compasses 

i 45-50 
( C.T.II) 

Efeitos Dinimica 

. sem surdina mp,p 

( 1°viotino) < > 

lnstrumentos 

flauta 
1 • violino ( solo ) 

Andamento e/ou 
Variagaes 

. tempo 

. poco al/arg. 

Articuladores 
Timbricos 

Procedimentos 

. Tecnica 

KJangfarbenmelodie 

:=-

. Esta linha mel6dica sucede a quinta entrada tematica ( ver comp. 37 - 44; p. 
94 ). 
. Como nos compassos de transigao I sao dois os instrumentos que fazem a 
linha mel6dica mais aguda. Clarineta e flauta integram os primeiros compassos 
de transir;ao, flauta e primeiro violino, o segundo. Ambos possuem em comum a 
flauta. 
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Segunda linha mel6dica: 

tempo poco allargand'o-----t•empo 

45 
I • 

Ob. 

P< p-< --I 

ER. 

p -=::::::::. ::::;::::::::.. 

Kl. 

B 

Trp. 

,::;" 

(-Dpf.) 
p-=:::; ' 

-
r 

P<>
Ex. 83: exposi~o: segunda voz nos compasses de transi!(ilo II 

Entrada Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

ii 45-49 oboe . Clarineta ( comp. 46: 1• mel 

( C.T.II) ( inicio) comeingles do 1°tempo com come ing~) 

clarineta . Trompete ( comp. 48: 1• mel 

trompete do 2" tempo com oboe ) 

Efeitos Dimimica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia9oes 

. com surdina p< > . tempo . Tecnica 
( trompete) . poco al/arg. Klangfarbenmelodie 

. Este contraponto e a continua9&o mel6dica da segunda voz na quinta entrada 
tematica ( ver comp. 37- 45: inicio; p. 116 ). 
. Predominio de instrumentos da familia das madeiras na composi9&o da 
K/angfarbenmelodie. 
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Terceira linha mel6dica: 

Hr. 
F 

Br. 

tempo 

45 ( """" Dp( ) 

ALLE (-Dp.) 

• 

poco allargandlo----tempo 

p<.:: ,.. I 
p 

pi:!:L 

-= 

' p 

Ex. 84: exposigao: terceira voz nos compassos de transiqao II 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

iii 45-50 trompa _ Violas ( comp. 50: 121 met. 

( C.T.II) ( 1' metade) violas do 1° tempo com trompa) 

Efeitos Dinamica Andamento e/ou Procedimentos 
Variac;Cies 

. com surdina p< > . tempo . Tecnica 

(violas) . poco a//a~g. Klangfarbenmelodie 

. sem surdina 
( trompa) 

. Esta linha mel6dica sucede a terceira voz da quinta entrada tematica ( comp. 
37-46: 1° tempo, p. 114 ) . 
. A tecnica Klangfarbenmelodie e composta por urn instrumento da familia dos 
metais e outro das cordas. Nos compassos de transir;ao I, a terceira voz e feita 
somente por urn instrumento de corda ( primeiro violino; ver p. 109) aqui, alem 
das violas ocorre a trompa. 
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Quarta linha mel6dica: 

poco allarg. -------tempo 

44 

Pk. 

l.Gg 

m.-. 

2.Gg 

. . 
(-D¢)pizL 

I 

~!! 

(nm'f) p 

-p 

.... 

"::'" ...--
p -=:::::> 

poco allargando----

pp 

' -q·~ 

'111:' ~ 

y '--" 

Ex. 85: exposi98o: quarta voz nos compasses de transiqao II 

Entrada Compasses 

iv 44-48 
(C.T.II) 

Efeitos Dinamica 

. com surdina mp, p, pp 

( 1"" e 2"" < > 
violinos) 

lnstrumentos 

105 violinos 
( menos o solista ) 
206 violinos 
timpano 

Andamento e/ou 
Variac;6es 

. tempo 

. poco al/atg. 

Articuladores 
Timbricos 

Procedimentos 

Ornamento 

trillo 

. Tecnica 

Klangfarbenme/odie 

. Esta voz sucede a linha mel6dica do C1a ( ver p. 102 ). 

. Sao praticamente dois os instrumentos que conduzem o contraponto: 
primeiros e segundos violinos ( o timpano somente entra ao final ). Sao os 
mesmos instrumentos empregados na conduc;:8o do C1a ( com excec;:ao do 
trombone que aqui nao aparece; comparar os dois contrapontos nos comp. 37 -
44: inicio e comp. 44 - 48; ver p. 102 ) . 
. Como nos compassos de transiqao I, aqui tambem a quarta linha mel6dica tern 
a predominancia dos instrumentos de cordas . 
. 0 timpano apresenta - se com urn trillo, mas nao necessariamente com efeito 
ornamental, pois esta nota faz o final da linha mel6dica na quarta voz. Este 
recurso utilizado no timpano e tambem encontrado na quinta voz dos 
compassos de transir;ao I e no C1a ( ver pp. 102 e 111 ). 
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Quinta linha mel6dica: 

Poco ailarg. 

44 

Fg. 
: 

-----tempo 

p -<:: -> 
(mitDp() 

. 
Pos. 

. 

poco allargand'o-----f,empo 

.... 

p-<. > p 

....... 

' P<> p-<.> 
Ex. 86: exposigao: quinta voz nos compasses de transiqao II 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

v 44-49 fagote . Fagote ( comp. 45 e 47 na 1' met 
( C.T.II) trombone do 2fJ tempo com trombone ) 

. trombone ( comp. 46: 1 a met do 
do ~tempo com fagote ) 

Efeitos Dinllmica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia~iles 

. com surdina p < > . tempo . Tecnica 
(trombone) . poco a/larg. KJangfarbenmelodie 

. 0 fagote ja havia aparecido na quinta voz da quinta entrada tematica ( linha 
mel6dica antecedente ). Nos compassos de transir;l!io I pode ser observado 
que a quinta voz emprega dois instrumentos conduzindo o contraponto. 0 
mesmo ocorre aqui, onde trombone e fagote comp6em a linha. Verifica-se que 
o trombone e empregado na quinta voz dos compassos de transiq§o I e II. 

123 



Tratamento dado aos compassos de transicao II 

. Nesta parte da obra observa-se uma predominancia de dois instrumentos para 
compor a linha mel6dica ( com exce9Eio da segunda voz que apresenta quatro e 
da quarta, que na ultima nota da linha acrescenta urn terceiro: o timpano ). 
. Nos compassos de transir;ao I e II a quarta voz traz como predominante, os 
instrumentos pertencentes a familia das cordas ( nos compassos de transir;ao II 
esta voz possui a mesma combina9Eio tfmbrica da linha mel6dica antecedente, 
ou seja, o C1a; ver p. 122 ). 
A segunda voz ( compassos de transir;ao II ) tern como familia predominante as 
madeiras ( ver p. 120 ). 
Linhas mel6dicas extremas apresentam dois instrumentos, tanto nos 
compassos de transir;ao I como nos compassos de 'transir;ao 1/. Comparar: 
- flauta e clarineta, C.T. I, comp. 34 - 37 (1° tempo ), ii; flauta e primeiro 

violino, C.T.II, comp. 45-50, i ( ver pp. 112 e 119) 
- trombone e timpano, C.T.I, comp. 33 - 36, v; fagote e trombone, C.T.II, 

comp. 44 - 49, v ( ver pp. 111 e 123 ). 
Nas vozes extremas dos dois compassos de transir;ao, a flauta e o trombone 
repetem-se enquanto instrumentos integrantes da K/angfarbenmelodie. Ver. 
- flauta: C.T.I, iie nos C.T.II, i( pp. 112 e 119) 
- trombone: C.T.I e II, v ( pp. 111 e 123 ). 
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g) Sexta entrada tematica: 

T erceira linha mel6dica da sexta entrada tematica: 

Hr. 

F 

2.Gg 

pocorubato 

51 ( oibr..t>pt) 

~ 

~~ 
(nrii.Dpf.) 

I 

poco rit.-----tempo, ffiej]ender 

p p 

:::"1!;7 ~· ~~ 
p< 1Cf/' ::::::==- p :>- P.<:::>-

Ex. 87: exposit;:ao: terceira voz na sexta entrada tematica 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

iii 51-57 trompa 

( 6' ent. tern. ) zos violinos 

Efeitos Dinimica Andamento elou Procedimentos 
Varia~iies 

_ sem surdina mf,p . poco rubato _ Tecrtica 

( trompa) < > .poco lit Klangfarbenmelodie 

. com surdina 
( zos viounos ) 

. Este contraponto e feito em sua maier parte pelos segundos violinos; a trompa 
entra muito rapidamente. Ele continua a terceira voz dos compasses de 
transic;ao II que era feito pelas violas e pela trompa ( ver p. 121 ). 
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Quarta linha mel6dica da sexta entrada tematica: 

Poco allargando----t<empo 

48 

poco rub. poco tit.----t•empo, 

E.H. 

Hr. 
F 

Pk. 

I 

olw Dp[) 

11' 

: 

pp 

"P' 

P-< 
11' 11' 

• 

p 
lt• ~ 

,, 
~~1'<111 

p !<> 
''1"'· 

I''> p~ ~ =-

Ex. 88: exposiyao: quarta voz na sexta entrada tematica 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores Omamento 
Timbricos 

iv 48-57 ccme ingles . Come ingles ( comp. 51: trillo 
( 6" ent. tern. ) ( inlcio) trompa 13 met. do 1° tempo com 

timpano trompa e 53: 13 met do 
~tempo com trompa ) 

Efeitos Din& mica Andamento e/ou Procedimentos 
Variagaes 

. sem surdina p,pp . poco a//arg . . Tecnica 

( trompa) < > . poco rubato Klangfarbenmelodie 
. tempo 

:: 

. Este contraponto continua a quarta voz dos compassos de transit;ao II ( ver p. 
122 ). 
. Apresenta inicialmente tres instrumentos na composi<;ao da tecnica 
K/angfarbenmelodie. 0 timpano aparece nos tres compassos iniciais e o 
restante da linha mel6dica e distribuido entre o come ingles e a trompa. 
Este contraponto, assim como a segunda voz, apresenta urn instrumento da 
familia das madeiras e outro da familia dos metais ( excetuando-se o timpano 
na quarta voz ). 
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Segunda linha mel6dica na sexta entrada tematica: 

Poco a//argand'o----tempo 

48 
I 

Ob. 

P< > 
~""'"' D¢,) 

Trp. 
I I 

poco rub. poco rlt----'t·empo, 

~ 
;""' p I~ 

~ ::::::=-

P<>- p<:::::::>-

Ex. 89: exposigao: segunda voz na sexta entrada tematica 

Entrada 

ii 
{ 6' ent tern.) 

Efeitos 

. com surdina 
{ trompete) 

Compasses lnstrumentos 

48-57 oboe 

{ inicio ) trompete 

Dinamica Andamento e/ou 
Varia~ 

p < > . poco a/larg . 

. poco rubato 
. poco rit . 
. tempo 

Articuladores 
Timbricos 

. Oboe ( ccmp. 49: 1' met do Z' 

tempo e 52:1 3 met. do 1°tempo 

ccm trompe1e ) 
. trompete { ccmp. 51e 56 na 1' 

1 a met do 1° tempo com oboe ) 

Procedimentos 

. Tecnica 

K/angtarbenmelodie 

. Esta linha mel6dica e continua\(8o da segunda voz dos compasses de 
transiqao II. Verifica-se aqui, a ocorrencia de dois instrumentos derivados desta: 
oboe e trompete ( ver p. 120 ). 
. Este contraponto apresenta-se dividido em motivos, altemando dois 
instrumentos: 0 oboe e 0 trompete. lnstrumentos pertencentes a famflia das 
madeiras e dos metais. A utiliza\(8o destas familias ocorre tambem na quarta 
linha mel6dica ( ver p. 126 }. 
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Primeira linha mel6dica na sexta entrada tematica: 

Poco al/argando ---Jtempo 

48 

Fl. 

SOLO (ohle DjL) 
I ,.._ 

LGg ~ 

p< 

poco rub, 

> P< 

' 

L I 
p-=:::> 

poco rit. --~·empo, 

_;:;:>-
p I 

... ,. 
~ .. , ' I 

Ex. 90: exposi9ik>: primeira voz na sexta entrada tematica 

Entrada 

i 
( 6' ent. tem. ) 

Efeitos 

. sem surdina 

( 1° violino) 

Compassos 

48-57 
{ inlcio) 

Dinlimica 

mf, mp, P 

< > 

lnstrumentos 

flauta 
1 • violino ( solo ) 

Andamento e/ou 
Variac;C>es 

. poco al/arg. 

. poco rubato 
. poco rit . 
. tempo 

Articuladores 
Timbricos 

. 1° Violino ( comp. 50 e 52 na 1' met 
do :20 tempo com flauta ) 

. flau1a ( comp. 51: 1' met. do zo 
tempo com 1° violino ) 

Procedimentos 

. Tecnica 

Klangfarbenmelodie 

. Este contraponto da continuidade a primeira voz dos compasses de transiqae 
II ( ver p. 119 ). Os instrumentos envolvidos nestas duas primeiras vozes ( dos 
compasses de transiqae II e da sexta entrada tematica ) sao os mesmos: flauta 
e primeire violino. 
. Esta linha tem urn tipo de distribuic;So motivico - Umbrica semelhante ao 
tratamento dado a segunda voz ( p. 127 ) que baseiam-se em graus conjuntos 
descendentes e dois instrumentos altemam a linha mel6dica. A primeira e a 
segunda vozes da sexta entrada tematica caminham harmonicamente formando 
intervalos descendentes de ter9<i maior ou menor ( comparar i e ii, comp. 49 -
52 aproximadamente ). Observar tambem a semelhan9<i quanto a dimimica e 
as suas variac;:Oes. 
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Quinta linha mel6dica na sexta entrada tematica: 

Poco allargando ---itempo 

Fg. 

Pos. 

Br. 

p 
(m1Dp() 

poco rub. poco rit.----tempo, 

Ex. 91: exposigao: quinta voz na sexta entrada tematica 

Entrada 

v 
( 6' ent tern.) 

Efeitos 

. com surdina 
(trombone e 

violas) 

Compasses 

48-57 
( inicio) 

Dina mica 

p < > 

lnstrumentos 

fagote 
trombone 
violas 

Andamento e/ou 
Variagiies 

. poco allary . 
. poco robato 
. poco rit. 

Articuladores 
Timbricos 

Procedimentos 

. Tecnica 
Klangtarbenmelodie 

. Esta voz e melodicamente uma continuagao da quinta nos compassos de 
transir;ao II ( ver p. 123; fagote e trombone ja foram utilizados aqui ). 
. Como a quarta voz da sexta entrada tematica, esta apresenta tambem 
inicialmente tres instrumentos. 0 fagote s6 aparece nos dois primeiros 
compassos, depois a linha e conduzida pelo trombone e pela viola. 
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Tratamento dado aos contrapontos que acompanham a sexta entrada tematica 

. Utilizam-se da tecnica Klangfarbenmelodie e apresentam de uma forma 
geral, uma predominancia de dois instrumentos ( a quarta e a quinta linhas 
mel6dicas apresentam ao inicio um terceiro ). 
. 0 orquestrador mantem em algumas vozes instrumentos ja empregados em 
linhas mel6dicas diretamente antecedentes. Por exemplo: 

Os instrumentos da primeira voz ( flauta e primeiro violino ) sao iguais aos 
da mesma voz nos compassos de transiqao II ( linha mel6dica antecedente; ver 
p. 128 ). 

A terceira voz dos compassos de transiqao II e da sexta entrada tematica 
apresentam a seguinte instrumenta98o: um metal ( trompa ) e outro de 
cordas (violas ou segundos violinos; ver pp. 121 e 125 ). 

A primeira e a segunda vozes, apresentam uma distribui9Sio motfvico -
tfmbrica semelhante de suas linhas mel6dicas ( ver p. 128 ) . 
. Ao final da exposi9Sio os primeiros violinos ( todos menos o solista ) concluem 
com um acorde que pode ser considerado um articulador timbrico da 
segunda, terceira e quarta vozes da sexta entrada tematica: 

-

p 

Cada nota do violino I§ considerada urn articuladorUmbrico e corresponde a uma determinada voz. Assim no exemplo 
ac:ima, pode-se verificar ( do grave para o agudo) o articulador da quarta, da segunda e da terceira vozes. 

Ex.: 92 
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2.2.2 - EPISODIO I 

Este epis6dio e dividido em quatro momentos, observando-se ( alem de outros 
fatores ) 9 as entradas de um motivo importante ( diatonico descendente ) com 
carater imitative. De uma maneira geral, o motivo ocorre nas tres vozes agudas 
(com excegao de uma entrada na quarta voz: comp. 71 - 73: infcio; p. 159 ), 
no primeiro e no terceiro mementos desta parte 10 

Segue o diagrama com os quatro mementos do primeiro epis6dio e o 
tratamento dado para as seis linhas mel6dicas. 

mementos: 1° 
compassos: 57 

Fig. 5: episodic 1 
11 

20 
62 

serializaqao do motivo diatOnico descendente 

instrumento ( s ) condutor ( es ) 

9 Verpp. 39 
10 Ver pp. 39-41 

0 

40 
72 

tecnica Klangfarbenmelodie 

11 Vertambem procedimentos utilizados no episodic l nas pp. 163-6 
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a) Primeiro memento do epis6dio 1: 

Primeira linha mel6dica: 

Kl. 
B 

Trp. 

tempo, fliejJender 

51 

F 

• P-= 

(mit Dpi,) 

-;!>-

- --,. ---
I 

tnp-<. :::=-

• mp -=--=- _:::::;;,- tip ~- -
(mit Dpi ) pi:Jz. 

I -
2.Gg 

" p 

• = infcio do motivo diat6nico descendente 

Ex. 93: epis6dio I ( 1° mom. ), i 

Entrada 

i 
( ep. I : P mom.) 

Efeitos 

. com surdina 

( trompete e 

2"" violinos} 

Compasses 

57-62 

Dinimica 

mf, mp,p 

< > 

lnstrumentos 

clarineta 
trompete 
205 violinos 

Andamento elou 
VariaQoes 

. tempo, fliej]ender 

' mp mf 

Articuladores 
Timbricos 

-

. 2°5 vio!inos ( comp. 58- 62 com 
trompete) 

. Trompete ( comp. 60: 13 met do 
2° tempo com clarineta ) 

Procedimentos 

. Serializa,.ao do 

motivo diat6nico desc. 

. Tecnica 
Klangfari:Jenmelodie 

Apresenta o motive diat6nico descendente 12 
. Esta distribuido entre dais 

instrumentos ( clarineta e trompete ) e mais o articulador timbrico ( o naipe 
dos segundos violinos ). Emprega articula<;Oes definidas. 

l
2 Ver p. 39 
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Segunda linha mel6dica: 

tempo, ffiej)ender 

51 

~ L • ' 
Ob. 

~ mp ..!..> (alm>Dpf.) -· 
Hr. 
F ~ 

so~o ( .- Dpf. ) 

LGg 

(mitDJ£) pm. ZP-<:::. -> 
Br. 

+ = infcio do motivo diatOnico descendente 

Ex. 94: epis6dio I ( 1 • mom. ), ii 

Entrada Compassos lnstrumentos 

ii 57-62 oboe 
( ep. I : 1° mom. ) trompa 

1 • violino ( solo ) 

Violas 

mp >-

-

mp 

Articuladores 
Timbricos 

. 1° violino ( comp. 59: 1a met. do .20 

tempo com oboe ) 

. Violas ( comp. 60- 61 com trompa) 

Efeitos Dina mica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia gees 

. com surdina mp < > . tempo, flie{Jender . Serializac;lio do 

(violas) motivo dia16nico desc. 
sem surdina . Tecnica 
(trompa e 1° Klangfarbenmelodie 

violino) 

. 0 motivo diatonico descendente e distribuido entre dois instrumentos: oboe e 
trompa ( as violas sao consideradas articuladores timbricos ). Assim, este 
motivo e feito por urn instrumento da familia das madeiras e urn dos metais 
respectivamente. Observa-se que o mesmo ocorre na primeira voz. Ex.: 

1° voz: 2° voz: 
clarinete e trompete + 2"' violinos ( articuladores ) oboe e trompa + violas ( articuladores) 

0 articulador t&nbrico em ambas as vozes pertence a familia das cordas. Nas duas, eles aparecem com surdina e em 
piZZicato. 
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. A segunda voz apresenta alem dos instrumentos citados um outro ( primeiro 
violino ), que embora sendo parte da linha mel6dica, nao faz o motivo 
diatonico . 
. As articula¢es sao as mesmas nas duas entradas; a dinamica mantem um 
padrao . 
. 0 motivo diatonico descendente por estar nas duas vozes distribuido entre 
dois instrumentos ( um das madeiras e outro dos metais ) e mais o articulador 
timbrico ( cordas ), considera-se o mesmo serializado motivico e 
timbristicamente. Alem disto, tambem a articulac;:ao esta serializada. Quanto a 
dinamica, verifica-se um padrao semelhante. 
E interessante notar que, as familias que transportam o motivo tambem 
encontram-se serializadas: madeiras e metais respectivamente mais cordas 
( articulador ). Os efeitos pizzicato e com surdina tambem estao serializados 
nas cordas. 
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Terceira linha mel6dica: 

Fl. 

Tempo, fiiepender 

51 

' 

I =-
E.H. 

~ 

Fg. 

Hr. 
F 

Br. 

'1t1f' 

(clmtDpf.) • ...... 

( mlt Dp<. ) pm. P-=::. ~> 

1' 
+ = inicio do motivo diatOnico descendente 

Ex. 95: epis6dio I ( 1° mom.), iii 

Entrada Compassos 

iii 57-62 
( ep. I : 1° mom.) 

Efeitos Dinimica 

. com surdina mp, p 

(violas) < > 
. sem surdina 
(trompa) 

lnstrumentos 

flauta 
come ingles 
fagote 
trompa 
violas 

Andamento e/ou 
Variac;aes 

. tempo, f/iepender 

-=::::::::: . ':::>-fL 

'ltJf'-=:. 

Articuladores 
Timbricos 

fL--.. 

-> 

. Flauta ( comp. 58: 1' met do Z' 

tempo com trompa ) 

. Violas ( comp. 59 -60 com come 

ingles) 

. Come Ingles ( comp. 61: 1' met do 
ZO tempo com fagote ) 

Procedimentos 

. Serializaqio do 

motivo diatonico desc . 

. Tecnica 
Klangfarbenmelodie 

. 0 motivo diatonico descendente e apresentado como nas duas linhas 
anteriores, ou seja, por dois instrumentos e mais urn articulador. Nota-se 
entretanto, que ele aparece invertido timbristicamente. Na primeira e segunda 
vozes o motivo e distribufdo entre a familia das madeiras e dos metais 
respectivamente. Aqui observa-se o contrario: primeiro a familia dos metais 
( trompa ) e a seguir, das madeiras ( come ingh~s ). 
Ex.: 
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2" voz 3" voz 
oboe e trompa + violas ( articulador ) trompa e come ingles + violas ( articulador ) 

0 articulador timbrico pertence a mesma familia das entradas anteriores ( cordas ). Tanto na segunda quanto na 
terceira voz ele eo mesmo (violas). 

. A construc;§o ao com~o da linha mel6dica na segunda voz lembra a da 
terceira, pois apresenta como ela, um instrumento inicial fazendo uma celula 
parecida: comparar a flauta na terceira ( comp. 57 - 58 ) e o primeiro violino na 
segunda voz ( comp. 58- 59 ). Esta celula aparece antes do motivo diatonico. 

Tratamento dado as tres primeiras vozes no primeiro momenta do epis6dio I 

. Ocorre a serializa~rao motfvico - tfmbrica do motivo diat6nico descendente 
que e distribufdo entre dois instrumentos ( madeira + metal e vice-versa ) e 
mais um articulador timbrico ( sempre pertencente a famflia das cordas; com 
surdina e em pizzicato ) . 
. As articula¢es tambem estao serializadas. Quanto a dinamica, pode-se dizer 
que esta segue um padrao. 
. Outros instrumentos podem aparecer para acessorar a conduc;§o da linha 
mel6dica ( ver 1° violino, p. 133 e flauta, pp. 135-6 ). 
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Quarta linha mel6dica: 

tempo, fliepender 

57(m11>p() 
........ .h..--..•--- ;r" 

Pas. 
: 

I 

p ,...._ fAD>c-I>P l .q'<. 
I 

l.Gg 

Ol<O ~~ 

Ex. 96: epis6dio I ( 1° mom. ), iv 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

iv 57-62 trombone . Trombone ( comp. 62:? met. do 1° 

( ep.l: 1' mom.) 105 violinos tempo com 1~ violinos) 

Efeitos Dinamica Andamento e/ou Procedimentos 
Variaqiles 

. com surc:lina mf, p, cresc. . tempo, flie{Jender . lnstrumento condutor 
(trombone e 

1 os violinos ) 

. A quarta linha mel6dica e considerada condutora 13
. Apresenta -se sem a 

utilizagao da tecnica Klangfarbenmelodie e da serializa~ao, pois urn unico 
instrumento ( trombone ) conduz praticamente toda a linha mel6dica. Ao final, 
os primeiros violinos entram dando continuidade a quarta voz no segundo 
momento . 
. De certa forma Webern valoriza a voz condutora atribuindo- lhe um padrao de 
articulac;§o ( ~ J~ ) ao Iongo da linha. E interessante observar que atraves do 
tenuto o orquestrador enfatiza levemente a nota de passagem. 

13 Verp. 39 
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Quinta linha mel6dica 

Bskl 
ll 

tempo, fliej]ender 

51 

I 

: 

"!!" ~ 

p 

Ex. 97: epis6dio I ( 1 • mom. ), v 

Entrada Compassos 

v 57-62 
( ep.l: 1° mom.) 

Efeitos Dinimica 

p, cresc. 

Cf'I!SC. 

eNS<. 

I 

lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

clarone . Harpa ( comp. 57 - 62 com 
harpa clarone) 

Andamento e/ou Procedimentos 
Variac;ees 

. tempo, fliej]ender . lnstrumento condutor + 

articulador timbrico 

. A quinta voz apresenta um instrumento condutor ( clarone ) e um 
articulador timbrico ( harpa ) compondo a linha mel6dica. 
. 0 instrumento condutor e empregado tanto na quarta quanto na quinta 
vozes. A diferen98 esta na presen98 do articulador timbrico ( quinta ). 
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Sexta linha mel6dica: 

Tempo, flie{Jender 

51 (mjtDpt:) 

Vlc. 
. 

p Ct'f!SC. 18f' crtst.. 
(-Dpf. ) p;.,.. 

Kbs. 
: 

- - I ' 
p c.res.;. 

Ex. 98: epis6dio I ( 1 o mom. ), vi 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

vi 57-63 violoncelos . Contrabaixo ( comp. 57- 62 com 
( ep.l: 1'mom.) ( 1' metade) contrabaixos violoncelos ) 

Efeitos Dina mica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia gOes 

. com surdina mp,p . tempo, flie/}ender . lnstrumento condutor + 
( violoncelos e cresc. articulador timbrico 
contrabaixos ) 

. Webern emprega na quinta e sexta linhas mel6dicas um mesmo tratamento, 
pois elas ascendem por graus conjuntos diatonicamente e caminham por 
intervalo harmonica de ten;:as ascendentes. Assim, o recurso empregado e o 
mesmo que o da quinta voz: dois instrumentos sao utilizados, sendo que um e o 
condutor e o outro, o articulador. 
0 orquestrador emprega na sexta voz o violoncelo como instrumento 
condutor e o contrabaixo como articulador timbrico. 

Tratamento dado as tres linhas mel6dicas inferiores no primeiro momento do 
epis6dio I 

. Nao se verifica a presenc;a da tecnica K/angfarbenme/odie e nem da 
serializacao, mas observa-se um tratamento semelhante na quarta, quinta e 
sexta vozes. Elas trazem instrumentos condutores na composiyao da linha 
mel6dica. 
. A quinta e sexta vozes por estarem dobradas ( caminham por terc;as; ver 
comp. 57- 62; pp. 138- 9) apresentam um mesmo padrao de construyao: um 
instrumento condutor e mais um articulador ( ver pp. 138-9 ). 
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Tratamento dado as seis linhas mel6dicas no primeiro memento do epis6dio I 

. Observa-se urn tratamento diferenciado nas vozes mais agudas e nas vozes 
mais graves. Pensa-se que isto ocorre porque Webem aproveita a propria 
sugestao da constru~o das linhas mel6dicas oferecidas por Bach: vozes 
superiores formam como lembra David 14 urn coro mais agudo e as vozes 
inferiores urn coro mais grave. As vozes mais agudas apresentam uma linha 
descendente com carater imitative, enquanto as mais graves ascendem. Assim, 
o orquestrador oferece para as vozes mais agudas ( devido a existencia de urn 
motivo diatonico com carc~ter imitative ) o tratamento da serializa~o e da 
tecnica Klangfarbenmelodie e para as vozes mais graves, os instrumentos 
condutores. Dois procedimentos diferentes para evidenciar a arquitetura 
mel6dica oferecida por Bach. 

14 Ver p. 39 
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b) Segundo momento do epis6dio 1: 

Primeira linha mel6dica: 

Ob. 

Kl 
B 

Trp. 

62 
I .-

j -
~ 

""""") mf f 

"" 
"<I f 

Ex. 99: epis6dio I ( 2° mom. ), i 

Entrada Compassos 

i 62-67 
( ep. I : 2" mom.) 

Efeitos Dina mica 

. com surdina f,mf 

(trompete) < > 

-=::::::: 

lnstrumentos 

oboe 

clarineta 
trompete 

sehr ffie{Jend, rubato 

...._ 

f -=::::::::.. >-

Articuladores 
Timbricos 

. Oboe e clarineta ( comp. 64: 1• 

meta de do 1° tempo com trompete ) 

Andamento e/ou Procedimentos 
Variac;aes 

. tempo, ffiej]ender . T ecnica 

. sehr ffiej3end, Klangfarbenmelodie 
rubato 

. Este contraponto e continuagao da primeira voz no primeiro momento do 
epis6dio I ( ver p. 132 ) . 
. Embora utilize tres instrumentos para compor a tecnica Klangfarbenmelodie, 

quem conduz a maior parte da linha e a clarineta e o trompete ( o oboe: 
articulador, aparece rapidamente e s6 uma vez ). A clarineta e o trompete ja 
haviam aparecido no primeiro momento e prosseguem aqui ( o segundo violino 
nao ocorre neste segundo momento ) . 
. Quanto a dinamica, observa-se urn crescendo culminando num forte ( a partir 
do comp. 62: final ). 
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Segunda linha mel6dica: 

sehr flie/]end, rubato 

62 
I 

Fl. 

~ tiil' ' ' 

' 
Ob. 

-., 
Ex. 100: episodic I ( 2' mom. ), ii 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

ii 62-66 flauta . Oboe ( comp. 63: 1• met do 1' 
( ep. I : 2" mom. ) oboe tempo com flauta ) 

Efeitos Diniimica Andamento elou Procedimentos 
Varia!;6es 

f,mf . tempo, fliejlender . Tecnica 

< > . sehr fliejlend, Klangfarbenmelodie 
rubato 

. Esta linha mel6dica e continua~o da segunda voz no primeiro momento do 
epis6dio I. 
. Apresenta dois instrumentos compondo a linha mel6dica ( flauta e oboe ); no 
primeiro momento esta voz e feita por tres instrumentos ( oboe, trompa e 
primeiro violino ) e mais urn articulador timbrico ( as violas ). Assim, o oboe ja 
havia aparecido no primeiro momento nesta mesma voz, a flauta nao. 
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Terceira linha mel6dica: 

E.H. 

Fg. 

Hr. 
F 

Pos. 

61 

(~Dpf.) 

(mit Dpf.) 

F rf>.').. 

1Bp~ ~> 

"fl "~ 

' f 

.L' 

~ ... r-

Ex.: 101: epis6dio I ( 2• mom.), iii 

Entrada Compasses lnstrumentos 

iii 61-67 come ingles 
( ep. I : 2" mom.) ( inlcio) fagote 

trompa 
trombone 

Efeitos Dina mica Andamento e/ou 
Variaqaes 

. com surdina f, mt, mp . tempo, flie{Jender 

(trombone) < > . sehrflie{Jend, 
. sem surdina rubato 

( trompa) 

sehr ffie{Jend, rubato 

h ~ 

Articuladores 
Timbricos 

. Fagote ( comp. 62: 1' met do 2" 
tempo com trombone ) 

. Trompa ( comp. 64: 1a met do 1° 

tempo com come ingles ) 

. Come ingles ( comp. 65: 1' met. do 
1° tempo com fagote ) 

. Trombone ( comp. 63: 18 met do 
2" tempo com trompa ) 

Procediinentos 

. Tecnica 

Klangfarbenmelodie 

. Esta linha e continuayao da terceira voz no primeiro momento. Varios 
instrumentos repetem-se: come ingh~s, fagote e trompa ( exce98o: flauta e 
violas; o trombone aparece no segundo momento ) . 
. Na articulayao verifica-se o predomfnio do legato. 
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Quarta linha mel6dica: 

sehr fliej3end, rubato 

t.; (~ ~]b.;. - -Pos. 

-.r r- ::::::::=- f • 

ALLE (mit. Dpf: ) ""' 

I 

!.Gg 

q~-F~ W ~ ?t ~ 
f 

Ex. 1 02: epis6dio I ( 2" mom. ), iv 

Entrada Compassos 

iv 62-66 
( ep. I : 2" mom. ) ( inicio) 

Efeitos Dinamica 

. com surdina f, mf, cresc. 
( trombone e < > 
10$ violinos) 

lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

trombone . Trombone ( comp. 62: 2" met. do 

1os violinos 1° tempo, 63: 13 met. do ZO 
tempo e 65: 1a met. do 2:0 tempo 

com 1osviofinos) 

Andamento e/ou Procedimentos 
Varia96es 

. tempo, flie{Jender . T ecnica 
. sehr flie{Jend, Klangfarbenmelodie 
rubato 

. A quarta linha mel6dica no primeiro momento e feita somente pelo trombone; 
no segundo, os primeiros violinos e o trombone dividem a linha. 
. Sao os primeiros violinos que conduzem o inicio da linha me16dica. 0 
trombone entra com as notas si natural ( comp. 62: ~ metade do 1° tempo) e 
si bemol ( comp. 63 : 18 met. do ~tempo ) como articulador timbrico dos 
primeiros violinos. E interessante observar que, a nota d63 

( comp. 62: ~ tempo 
- 63: 1° tempo ) trazida pelo trombone pertence a terceira voz ( ver p. 143 ) 
Webem emprega um procedimento inesperado ate entao. 0 trombone conduz 
a quarta voz do compasso 57 ate o 62 ( 1° tempo), e a partir dai ( comp. 62 ate 
o 63: 18 metade do 2° tempo ), uma celula liga notas pertencentes a vozes 
diferentes. Veja o exemplo a seguir. 
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3avoz 

4a voz ( art. ) 4a voz (art) 

Ex. 103 
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Quinta linha mel6dica: 

62 (l:tlit Dp() "'0 

Br. 

mf> 

Ex. 104: episOdic I ( 2° mom. ), v 

Entrada Compassos 

v 62-66 
( ep. I : 2" mom. ) 

Efeitos Dinamica 

. com surdina f,mf 

(violas) < 

lnstrumentos 

violas 

Andamento e/ou 
Variaqiles 

. tempo, fliejJender 

. sehrfliejJend, 
rubato 

sehr flie/)end, rubato 

Articuladores 
limbricos 

Procedimentos 

. lnstrumento 

condutor 

. Esta linha e continua98o da quinta voz no primeiro momento do epis6dio I. 

. As violas continuam sendo o instrumento condutor ate o comp. 71 ( ver p. 
155 ). A quinta voz apresenta no primeiro momento um instrumento condutor 
( clarone ) e um articulador ( harpa ), no segundo traz um instrumento 
condutor ( viola ) mas nao um articulador. 
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Sexta linha mel6dica: 

VJ.c. 

Kbs. 

62 ( 11'4 Dpf. ) . . 
I 

~ cr=. 
(..utl>j£) p±a. 

: 
I 

C1'1!SC. 

Ex.: 105: episOdic I ( 2° mom. ), vi 

Entrada 

vi 
( ep. I : 2" mom. ) 

Efeitos 

. com surdina 
( violoncelos e 

contrabaixos ) 

Compasses 

62-66 

Dina mica 

f, mp, cresc. 

I 

lnstrumentos 

violoncelos 
contrabaixos 

Andamento e/ou 
Varia gees 

. tempo, fliej]ender 

. sehr fliejJend, 
rubato 

sehr ffie{Jend, rubato 

, 
f 
orto 

> 

f 

Articuladores 
Timbricos 

. Contrabaixo ( comp. 62-

66 com violoncelos ) 

Procedimentos 

. lnstrumento 
condutor+ 
articulador 
timbrico 

. Esta linha da continuidade para a sexta voz do primeiro memento. 

. E interessante notar que, no primeiro e no segundo mementos Webem 
mantem nesta voz os mesmos instrumentos: violoncelos e contrabaixos. 0 
procedimento tambem e o mesmo: urn instrumento condutor e urn 
articulador. 
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c) Terceiro memento do epis6dio 1: 

Primeira linha mel6dica: 

Fl 

KL 
B 

sehr fliej)end, rubato 

66 -, • 
.., 

f >' --
......._ 

f ...:::::::::: >-
+ = motivo diat6nico descendente 

Ex. 1 06: epis6dio 1 ( 3° mom. ), i 

Entrada Compassos 

i 66-72 
( ep. I : 3° mom. ) ( infcio ) 

Efeitos Dinamica 

p;u t, t 
< > 

rit. 

• ~.....,>.,. 

pi';f< >-
? i-l:>-~ 

., 

lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

flauta . Clarinets ( comp. 67 e 70 na 1' 
clarinets met do 2" tempo com flauta ) 

Andamento e/ou Procedimentos 
Variaq6es 

. sehr fliej3end, 

rubato 

_ Serializa<;ao do 

motivo diatonico desc. 
_ Tecnica 

Klangfarbenme/odie 

. Esta voz e continuac;§o da mesma no segundo memento . 

. Empregam-se dois instrumeritos para compor a tecnica K/angfarbenmelodie 
( clarineta e flauta ). Ocorre a serializa!;ao do motivo diatonico que e feito por 
urn unico instrumento ( flauta ). Apresenta duas entradas do mesmo ( inlcio nos 
comp. 67 e 70 no 2° tempo ). Observa-se tambem, a serializa!;ao da dinamica 
e das articulay5es. 
. Este trecho pode ser considerado o de maior intensidade ate o memento ( f , 
piu t). 
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Segunda linha mel6dica: 

Ob. 

Tzp. 

sehr ffiejJend, rubato rit.---

65 
I 

f-=:: > f~ 
piiif dim -:::> -

(mitDpf.) 
~ ~ • > 

I > -
f~> piuf ~> 

+ = motivo diat6nic:o descendente 

Ex. 107: episOdic I ( 3° mom. ), ii 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

ii 65- 73 oboe . Oboe ( comp. 66: 1' met do 2" tempo; 
( ep. 1 : 3° mom. ) trompete 69: za met. do 1° tempo com trompete) 

. Trompete ( comp. 68 e 71 na 1' met 
do 1° tempo com oboe ) 

Efeitos Dinilmica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia!;OeS 

. com surdina piu f, f . tempo, fliepender . Serializa!;ilo do 

( trompete) dim. . sehrfliejJend, motivo diatonico desc. 

< > rubato 

. ril. 

_ Tecnica 

Klangfarbenmelodie 

Como a primeira, a segunda linha mel6dica neste terceiro momento tambem 
emprega a tecnica Klangfarbenmelodie ( com dois instrumentos: oboe e 
trompete ) e a serializa!;iiO do motivo diatonico descendente, que e como na 
primeira voz, sempre feito por urn unico instrumento. 
As articula¢es e a dinamica estao ( com rela9§o a primeira ), praticamente 
serializadas. 
. Verificam-se duas entradas do motivo diatonico descendente ( inicio nos 
comp. 66 e 69 no 2" tempo ). 
. Nota-se que o motivo diatonico descendente e feito neste terceiro memento 
por urn unico instrumento, enquanto que no primeiro, ele e distribuido entre dois 
instrumentos mais o articulador timbrico { ver ep. I, 1° mom., i, ii e iii; pp. 132 
-3e135) . 
. Verifica-se urn contraste timbrico com rela9§o a primeira voz no primeiro e 
terceiro momentos: 
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- primeira voz ( 3° memento ): clarineta e flauta alternam-se no tratamento da 
linha mel6dica. 

segunda voz ( 3° mom. ): oboe e tronipete altemam-se na condu9iio da 
linha. 
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Terceira linha mel6dica: 

sehr flie/)end, rubato 

E.H. 

Fg. 

LOg 

65 
I 

f<::::: 

~~~ ~ 

(""-Do!. ( 

~ 

+ = motivo diat6nico descendente 

Ex. 108: episodic I ( 3° mom. ), iii 

Entrada 

iii 
( ep. I : 3' mom. ) 

Efeitos 

. com surdina 

(1 00 
viofinos) 

Compasses 

67-72 
( 1' tempo) 

Din& mica 

f < > 

t> f 

f-=. ~> 

lnstrumentos 

come ingles 
fagote 
1 os violinos 

' 

Andamento e/ou 
Variaqaes 

. tempo, flie{lender 

. sehr flie{lend, 
rubato 

.tit 

rit.-

'..>, 

<::::::: > 

~ 

Articuladores 
Timbricos 

. Fagote ( comp. 67: 1' met do 
1° tempo e 69: 1a met. do 20 tempo 
com come ing!es ) 

. Come ingles ( comp. 68: 1' met. do 
-zo tempo com fagote e 72: 1 a met. do 1 o 
tempo com 100 violinos ) 

Procedimentos 

. Serializaqao do 

motive diatonico desc . 
. Tecnica 

Klangfarbenmelodie 

. Esta linha mel6dica e continuayao da terceira voz no segundo momento deste 
epis6dio. A entrada desta voz ( assim como tambem de outras ) e considerada 
aberta, pois nao e possivel estabelecer pontualmente urn final ou urn inicio da 
linha mel6dica. 

Os instrumentos que compoem a tecnica Klangfarbenmelodie sao 
praticamente dois ( come ingles e fagote ), pois os primeiros violinos aparecem 
uma unica vez ( comp. 71 - 72: 1° tempo). Esta ocorrencia e interessante, pois 
a nota fa3 do come ingles ( 18 metade do 1° tempo do comp. 72) nao esta com 
a durayao complete ( "deveria" ser uma minima ao inves de seminima ) e o 
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valor total desta figura sera preenchida pelos primeiros violinos que estao 
fazendo uma outra linha mel6dica ( iv, comp. 71 -72; ver p. 153 ) . 
. Assim, Webern aproveitou a nota fa 3 da quarta voz ( primeiros violinos, comp. 
71: 2" tempo - 72 ) para completar o tempo da mesma nota ( fa3 

) s6 que na 
terceira voz ( corne ingles; comp. 72: 18 met. do 1° tempo) . 
. Ocorre a serializa~o envolvendo o motivo diatonico descendente ( comp. 70 
- 72: inicio ) que tambem e feito basicamente por urn unico instrumento ( corne 
ingles ). 
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Quarta linha mel6dica: 

sehr fliejiend, rubato rit.-

65 ALLE (- Dpf. ) 

LGg 
1

' b\ - t!JJJJiteA49Juji±J tUJ a tQ__ 
f '-' 

Ex. 109: episodic I ( 3° mom. ), iv 

Entrada 

iv 
{ ep. I : 3° mom. ) 

Efeitos 

. com surdina 
(1os violinos) 

Compassos 

65-72 
( 1' tempo) 

Din&mica 

f 

lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

1 os violinos 

Andamento elou Procedimentos 
Variac;aes 

. tempo, fliepender . lnstrumento 

. sehrfliefJend, condutor 
rubato 
.rit 

. A quarta voz e considerada condutora da linha mel6dica neste terceiro 
momenta do epis6dio L E interessante observar que Webem nao utiliza nesta 
voz a tecnica Klangfarbenmelodie, mas sim, urn unico instrumento condutor 
( os primeiros violinos ), o mesmo ocorre no primeiro momenta ( trombone; vide 
p. 137) 
No primeiro e terceiro mementos, embora esta voz esteja baseada 
principalmente numa escala cromatica ascendente, as articula¢es diferem (no 
primeiro momenta aparece mais o tenuto, vide p. 137 ). 
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Quinta linha mel6dica: 

I 
Hif. 

I 

Br. 

sehr flie{Jend, rubato 

65 

f .. .. 
(mit~) I 

I' 

I 
' -

f 
"t. 71::!" ":' • ..__. " '!..-- '--"' '-"' - I 

Ex. 110: episodic 1 ( 3• mom. ), v 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

v 65-71 harpa . Harpa ( comp. 65-71: 1' met. do 

( ep.l: 3° mom.) ( 1° tempo) violas 1° tempo com violas) 

Efeitos Dinamica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia<;iies 

. com surdina f . tempo, flie/}ender . lnstrumento 
(violas) . sehr flie/}end, condutor + 

rubato articulador timbrico 

. Esta quinta linha mel6dica e continua~o da mesma no segundo momento do 
epis6dio I. 
. Tanto no primeiro quanto no terceiro momento, a quinta voz e constituida de 
uma linha que apresenta urn movimento ascendente, baseado em graus 
conjuntos. Os dois mementos apresentam nesta voz procedimentos 
semelhantes: urn instrumento condutor ( clarone e violas respectivamente; 
ver pp. 138 e 154 ) e urn mesmo articulador timbrico ( a harpa ). 
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Sexta linha mel6dica: 

Vlc. 

Kbs. 

sehr flie{Jend, rubato 

66 (-Dj£) 

: 

f 
(-Dpf. ) ..:o 

. 
f 

Ex. 111: episodic 1 ( 3• mom.), vi 

Entrada Compassos lnstrumentos 

vi 66-72 violoncelos 
( ep. I : 3° mom.) (1° tempo) contrabaixos 

Efeitos Dinamica Andamento e/ou 
Variayiles 

. com surdina f . sehr flie[Jend, 
( violoncelos e rubato 
contrabaixos ) . rit. 

rit.-

dim. 

Articuladores 
Timbricos 

Procedimentos 

. lnstrumentos 
condutores 

. Esta linha mel6dica e continuayao da sexta voz no segundo momento do 
epis6dio I. 
. Neste terceiro momento os contrabaixos deixam de ser articuladores 
timbricos; juntamente com os violoncelos conduzem a linha mel6dica. 
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d) Quarto momento do epis6dio 1: 

Primeira linha mel6dica: 

ril.--------------f,empo L sehr getragen molto Tit. ---tempo/. sehr ruhig 

72 

Fl 

#Iff :::::> 

-, rr;:; "!.. 
Ob. 

.Q ~ • ..r ~~ ---- ~ -
Kl 
B j ::: 1=- m.p::= p.:::>- t>P< > 1':"1 

SOLO(-Dp() 
I 

LGg 

Ex. 112: episodic I ( 4° mom. ), i 

Entrada 

i 
( ep. I : 4° mom.) 

Efeitos 

Compassos lnstrumentos 

72 - 78 flauta 
( 1° tempo ) oboe 

clarineta 
1° violino 
(solo) 

Dini!mica Andamento e/ou 
Varia<;aes 

. com surdina f, mf, mp, . tit. 
( 1° vionno) p, pp . tempo I, sehr 

< > getragen 
. molto tit. 

~ 
= 

Articuladores 
Timbricos 

~-

~ 
!!:v 
= 

. Flauta ( comp. 74- 71: 1• met. do 

:20 tempo com clarineta ) 

. Oboe ( comp. 77: 1• me1. do 1• 
1empo com clarine1a ) 

. 1° violino ( comp. 77: 2" tempo- 78: 
18 met com clarineta ) 

Procedimentos 

. Tecnica 
Klangfarbenmelodie 

Esta voz e continuac;Bo da primeira ( comp. 66 - 72: inicio; ver p. 148 ) no 
terceiro memento deste epis6dio . 
. Aqui, utiliza-se como procedimento a tecnica Klangfarbenmelodie com tres 
instrumentos e um articulador timbrico ( violino solo ), que sea como um 
harmonico sobre a clarineta ( esta uma oitava acima da nota real: la4

; ver comp. 
77: 2° tempo- 78: 1° tempo) . 
. Ocorre variac;Bo significativa da dinamica . 
. Final do primeiro epis6dio. 
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Segunda linha mel6dica: 

rit.---------------tempo I. sehrgetragen mo/to rit.----tempo I, 

Fl 

TIJl. 

73 
I .,r.;---... . 

p .::;:::=- pp 
(miLDpf.) 

j, I ' 
pp 

Ex. 113: epis6dio I ( 4° mom. ), ii 

Entrada Compsssos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

ii 73-78 flauta . Flauta ( comp. 76: 1' mel do t• 
( ep. I : 4° mom. ) ( t• tempo ) trompete tempo com trompete ) 

. Trompete ( comp. 77: 1' met. do 2" 
tempo com flauta ) 

Efeitos Oinamica Andamento e/ou Procedimentos 
Variaqiles 

. com surdina mp, p, pp . rit. . Tet:nica 

( trompete ) < > . tempo I, sehr Klsngfsrbenmelodie 

getragen 
. motto rit . 

. Esta linha mel6dica e continua98o da segunda voz no terceiro memento do 
episodic 1. 
. Para a composi98o da tecnica Klangfarbenmelodie sao empregadas aqui 
dois instrumentos: a flauta e o trompete ( ele aparece tambem no terceiro 
memento; ver p. 149 ) . 
. Final do epis6dio I. 
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Terceira linha mel6dica: 

rit.------- ---- tempo /. sehr getragen molto rit. ---tempo /. sehr ruhig 

72 

E.H. 

Fg. 

• motivo diatOnico descendente 

Ex 114: epis6dio I ( 4• mom. ), iii 

Entrada Compassos 

iii 72-78 
( ep.l: 4°mom.) ( 1°tempo) 

lnstrumentos 

fagote 
come ingles 

Articuladores 
Timbricos 

Efeitos Dinimica Andamento elou Procedimentos 

f,mp,p, 

pp > 

Variac;6es 

. rit. 

. tempo I, sehr 

getragen 
. molto rit. 

. Tecnica 

K/angfarbenmelodie 

. Esta linha mel6dica da continuidade a terceira voz no terceiro momento do 
epis6dio I . 
. Empregam-se dois instrumentos para compor a tecnica Klangfarbenmelodie: 

o fagote e o corne ingles; ambos aparecem tambem no terceiro momento . 
. Final do primeiro epis6dio. 
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Quarta linha mel6dica: 

rit.----------:tempo I. sehr getragen mofto rit.-

Bskl 
B 

LGg 

71 

( J!it])p() 

'(rtf dim. 

~;.t 

f 
• motivo cfiat6nico descendente 

Ex. 115: episodic I ( 4" mom. }, iv 

Entrada 

iv 
( ep. I : 4' mom.) 

Efeitos 

. com surdina 
(1os viotinos) 

Compassos 

71-77 

Dina mica 

f, mf, p 

pp' dim. 

lnstrumentos 

clarone 
105 violinos 

Andamento e/ou 
Varia<;6es 

. sehr fliej3end, 
rubato 

.rlt 
. tempo I, sehr 
getragen 

. molto r/1 . 

P> I 

:::::> pp 

E> Jt-.J 

Articuladores 
Timbricos 

. 1os violinos ( comp. 73: P met do 1° 

tempo com clarone ) 

. Clarone ( comp. 75: 1° tempo e met. 
do 2<1 com primeiros violinos ) 

Procedimentos 

. Serializa<;&o do motivo 
diat6nico descendente 

. Tecnica 
Klangfarbenmelodie 

. Esta quarta voz e continua~o da mesma no terceiro memento deste epis6dio . 

. Observa-se neste trecho o emprego da tecnica Klangfarbenmelodie. Esta 
mesma voz no segundo momento tambem apresenta dois instrumentos para 
compor a linha ( os primeiros violinos aparecem em ambas as partes ) . 
. Traz uma entrada do motivo diatonico descendente ( comp. 71: 2? tempo-
73) 
. Final do primeiro epis6dio. 

159 



Quinta linha mel6dica: 

H:r. 
F 

Pos. 

Br. 

rit.-----·---l<empo I. sehr getragen 
motto tit. ---tempo 

7lh_-D¢.) 

(::.. DDf. ) i~ <lim. 

• .:: !J. "!!: 
P/"":: 1":"1 

I 
; 1'P 

(-!)¢.) pp 

• pp,_.;'!' 
:::> 

Ex. 116: epis6dio 1 ( 4° mom. ), v 

Entrada 

v 
( ep. I: 4° mom.) 

Efeitos 

. com surdina 

(trompa, 

trombone e 

violas) 

Compasses 

71-78 
( 1' metade) 

Dinimica 

f. p, pp 
dim. 

lnstrumentos 

trompa 
trombone 
harpa 
violas 

Andamento e/ou 
Varia<;Oes 

. sehr fliejlend, 
rubato 

. lit. 

. Iampo I, sehr 
getragen 

. mo/tolit . 

Articuladores 
Timbricos 

. Harpa ( comp. 75: 2" met. do 1 o tempo 
com trombone ) 

. Harpa e trombone ( comp. 75: 1' met. 

do ~ tempo com violas ) 
. Violas ( comp. 76: 1' met. do 2" tempo 

com trombone ) 

Procedimentos 

. Tecnica 
K/angfarbenmefodie 

. Continua98o da quinta voz no terceiro momento . 

. Apresenta tres instrumentos compondo a tecnica Klangfarbenmelodie 
( trompa, trombone e violas; a harpa e urn articulador timbrico ). Difere dos 
outros momentos que utilizam - se de instrumentos condutores ( ou mais os 
articuladores timbricos; ver pp. 138, 146 e 154 ). 
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Sexta linha mel6dica: 

rit.--------tempo l.sehr getragen 
motto rit.- tempo I, 

71 
I 

1':\ . 
mitDpf.) 

:--. ' 
l'P ~ .::::;: . 

Vlc. 
. 

mitDpf.) f ..... p I'>- l'P 
-

"""""'"' 
I~ 1':\ ..... ,..., 

Kbs. 
: 

I ~ 

f p ::::>- pp ""'"'ide -
Ex. 117: epis6dio I ( 4° mom. ), vi 

Entrada Compassos 

vi 71-78 
( ep. I: 4' mom.) ( 1• metade) 

Efeitos Diniimica 

. com surdina f, p, pp, 
( violoncelos e dim. 
contrabaixos ) 

lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

violoncelos . Harpa ( comp. 76 e 78 no 1 'tempo 
contrabaixos com violoncelos e contrabaixos ) 

harpa 

Andamento e/ou Procedimentos 
Variac;6es 

. sehr flie{Jend, . lnstrumentos 
robato Condutores 
. rit. 
. tempo I, sehr 
getragen 

. molto rit . 

. Esta linha rnel6dica continua a sexta voz do terceiro rnornento no epis6dio I . 

. Violoncelos e contrabaixos acessorarn-se na condu98o da linha no terceiro e 
quarto rnornentos. 
. Verificarn-se variac;Oes de andarnento a partir do terceiro rnornento, 
intensificadas a partir do quarto . 
. Aqui, dinarnica e andarnento estao bern alterados ( final do epis6dio I ). 
. Webem ernprega na sexta voz ( nos quatro rnornentos ) os rnesrnos 
instrurnentos. No prirneiro e segundo ( ver respectivarnente pp. 139 e 147 ), a 
sexta voz utiliza o rnesrno procedirnento: urn instrumento condutor 

161 



{ violoncelo ) e um articulador timbrico { contrabaixo ). No terceiro momento, 
sao dois os instrumentos condutores: violoncelos e contrabaixos { ver p. 155; 
eles sao utilizados tambem aqui, mas· acrescenta um articulador que entra 
brevemente: a harpa ). 
. As varia¢es de dinamica e andamento enfatizam-se a partir do quarto 
momento. 
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Procedimentos utilizados no epis6dio 1: primeiro ao quarto momentos 

18 linha mel6dica: 

1° mom. 
clarineta 
trompete Serializa~ao ( motivo diatonico desc. ) e a Tecnica K/angfarbenmelodie. 

zas violinos (art.) 

2°mom. 
clarineta 
trompete 
oboe (art.) 

Tecnica K/angtarbenmelodie 

3°mom. 
flauta 
clarineta 

Serializa~ao ( motivo diatonico desc. ) e a Tecnica K/angfarbenme/odie 

4°mom. 
flauta 
oboe 
clarineta 

Tecnica Klangfarbenmelodie. 

1 ° violino ( solo ): articulador 

28 linha mel6dica: 

1° mom.: 
oboe 
trompe 
1°violino 
violas ( art. ) 

Serializa~o ( motivo diatonico desc.) e a Tecnica K/angtarbenmelodie 

2°mom.: 
flauta Tecnica Klangfarbenmelodie 

oboe 

3°mom.: 
oboe 
trompete 

4°mom.: 
flauta 
trompete 

Serializa~o ( motivo diatonico desc. ) e Tecnica K/angtarbenmelodie 

Tecnica K/angtarbenmelodie 

Verifica-se que na primeira e segunda linhas mel6dicas do 1° ao 4° momento, 
ocorre a serializa!f3o quando aparece o motivo diat6nico descendente 
( primeiro e terceiro momentos ). Quando nao ocorre o motivo diat6nico o 
procedimento empregado e 0 da tecnica K/angfarbenmelodie. 
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Terceira linha mel6dica: 

1° mom.: 
flauta 
come ingles SerializaCfllo ( motivo diatonico desc. ) e a Tecnica Klangfarbenmelodie 

fagote 
trompa 
violas ( art. ) 

2°mom.:· 
comeingles 
fagote Tecnica Klangfarbenmelodie 
trompa 
trombone 

3°mom.: 
comeingles 
fagote Serializa!;iio ( motivo diatonico desc. ) e a Tecnica Klangtarbenmelodie 
1 os violinos 

4°mom.: 
fagote Tecnica Klangfarbenmelodie 
come ingles 

Observa-se que no primeiro e no terceiro mementos do epis6dio I na terceira 
voz ocorre a utilizayao da tecnica Klangfarbenmelodie e da serializayao do 
motivo diatonico descendente. Nota-se a predominancia tfmbrica do fagote e 
do come ingles que aparecem em todos os mementos. 

Quarta linha mel6dica: 

1° mom.: 
( voz condutora ) 
trombone lnstrumento condutor 
1 os violinos 
( somente no final ) 

2"mom.: 
trombone Tecnica Klangfarbenmelodie 
1 os violinos 

3°mom.: 
( voz condutora ) 

1 os violinos lnstrumento condutor 

4°mom.: 
1 os violinos SerializaCfllo ( motivo diatOnico desc. ) e a Tecnica Klangtarbenme/odie 

clarone 
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A quarta voz linha me16dica e no primeiro e no terceiro momentos feita por urn 
instrumento condutor ( trombone e primeiros violinos respectivamente ). Este 
recurso ( instrumento condutor ) ocorre quando a quarta voz acompanha a 
serializac;ao do motivo diatonico . 
. No segundo e quarto momentos utiliza-se a tecnica Klangfarbenmelodie, dois 
instrumentos dividem a linha: trombone e primeiros violinos; primeiros violinos e 
clarone respectivamente). 
. No primeiro momento a linha mel6dica condutora tern as suas notas de 
passagem enfatizas pelo tenuto, o que provoca urn efeito de movimento ( ver p. 
137 ). 
. Os primeiros violinos aparecem em todos os momentos ( em alguns deles 
brevemente ). 

Quinta linha mel6dica: 

1° mom.: 
clarone ( instrumento condutor) lnstrumento condutor + articulador timbrico 
harpa ( articulador tlmbrico ) 

2°mom.: 
violas lnstrumento condutor 

3°mom.: 
violas ( inst. condutor) lnstrumento condutor + articulador timbrico 
harpa ( articulador ) 

4°mom.: 
trompa 
trombone 
violas 

Tecnica Klangtarbenmelodie 

harpa ( articulador) 

Nota-se o mesmo tipo de constru98o da linha mel6dica no primeiro e terceiro 
momentos: urn instrumento condutor e mais urn articulador trmbrico ( a 
harpa ). No segundo momento verifica-se urn instrumento condutor e no 
quarto, o emprego da tecnica Klangfarbenmelodie ( com tres instrumentos e 
mais urn articulador ). 

Sexta linha mel6dica: 

1° mom.: 
violoncelos ( condutor) lnstrumento condutor + articulador timbrico 
contrabaixos ( articulador) 

~mom.: 

violoncelos ( condutor) lnstrumento condutor + articulador timbrico 
contrabaixos ( articulador ) 
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3° mom.: 
violoncelos lnstrumentos condutores 
contrabaixos 

4°mom.: 
viol once los 
contrabaixos lnstrumentos condutores 
harpa ( articulador) 

. Observa-se que no primeiro e no segundo momentos o violoncelo ( naipe ) e o 
instrumento condutor e o contrabaixo ( naipe ), o articulador timbrico. A 
partir do terceiro momento o contrabaixo deixa de ser articulador para ser 
condutor da linha mel6dica juntamente com os violoncelos . 
. Nota-se que nao ocorre na sexta voz a tecnica Klangfarbenmelodie. 

A quinta e sexta vozes apresentam urn mesmo tipo de construc;:ao da linha 
mel6dica no primeiro momento ( instrumento condutor + articulador 
timbrico ), o mesmo ocorre no terceiro momento na quinta voz. 
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Tratamento dado as seis vozes no primeiro epis6dio 

Verifica-se que os procedimentos utilizados por Webem no primeiro epis6dio 
foram: 

nas vozes agudas ( primeira, segunda e terceira ): a tecnica 
K/angfarbenmelodie e a serializacao motivico- timbrica do motivo diatonico 
descendents . 
. a utilizayao de um instrumento condutor ou instrumento condutor + 
articulador timbrico, reservado para as vozes mais graves ( quarta, quinta e 
sexta ). Pode ocorrer tambem o emprego da tecnica Klangfarbenmelodie 
( em bora com uma frequencia bem menor ). 

Nota-se que a tecnica Klangfarbenme/odie predomina nas vozes mais agudas. 
A primeira e segunda vozes utilizam-se de dois a quatro instrumentos para 
compor esta tecnica. A terceira voz emprega um numero maier: dois a cinco 
instrumentos ( ver pp. 163-4 ). 
Observa-se assim que nas vozes mais agudas ocorre um nfvel maier de 
informayao tfmbrica atraves do emprego da tecnica Klangfarbenmelodie. Nas 
vozes mais graves predominam o ( s ) instrumento ( s ) condutor ( es ), 
sugere - se que tambem com uma funyao de baixar o nfvel de informayao 
timbrica ( ver conclusao das seis vozes no primeiro memento do epis6dio I, p. 
140 ). 

A serializacao e empregada no primeiro e terceiro mementos, utilizando 
tambem a tecnica Klangfarbenmelodie no tratamento das vozes mais agudas 
(verpp.163-4). 
. No primeiro memento, a primeira, segunda e terceira vozes apresentam a 
serializacao do motivo diatonico descendents, que e sempre feito por dois 
instrumentos ( Klangfarbenme/odie } e mais um articulador timbrico ( ver pp. 
132-6) . 
. No terceiro memento, as tres primeiras vozes apresentam o motivo diatonico 
descendents serializado de uma maneira um pouco diferente do primeiro. 
Embora na composiyao da linha sejam empregados dois instrumentos 
( K/angfarbenmelodie ), o motivo diat6nico descendents e feito somente por 
um e nao possui articulador timbrico ( ver pp. 148- 52 ). 
. As articula¢es do motivo diat6nico nas vozes mais agudas estao 
serializadas. A dinamica observa um certo padrao . 
. No segundo e no quarto mementos das vozes agudas predominam a tecnica 
Klangfarbenmelodie ( ver pp. 163-4 ). 

Com relayao as vozes graves ( quarta, quinta e sexta ) verifica-se que: 
. a quarta voz e considerada condutora ( escala ascendente de predominancia 
cromatica ) no primeiro e terceiro mementos e apresenta-se como instrumento 
condutor ( trombone e primeiros violinos respectivamente; ver pp. 137; 153 e 
164- 5 ). Ela acompanha o motivo diat6nico descendents ( vozes agudas ).0 
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recurso de instrumento condutor evidencia e valoriza esta voz pelo 
tratamento diferenciado, pois contrapoe-se as mais agudas que estao 
serializadas e empregando a tecnica Klangfarbenmelodie. 
No segundo e quarto mementos apresenta em geral, uma linha mel6dica 
descendente por graus conjuntos e emprega a tecnica Klangfarbenmelodie 
( ver pp. 144; 159 e 164-5 ) . 
. Na quinta e sexta vozes predomina o ( s ) instrumento ( s ) condutor ( es ) ou o 
instrumento condutor + articulador timbrico. 
No primeiro memento elas aparecem com urn mesmo tratamento: instrumento 
condutor + articulador timbrico ( ver pp. 138 - 9 e 165 - 6 ). Este recurso 
semelhante nas duas vozes pode ser explicado pelo fato de que elas estao 
interligadas caminhando ascendentemente por ter99s maiores ou menores 
(vide comp. 29- 31, v e vi na partitura do Ricercar a 6 de Bach). No terceiro 
memento a quinta voz emprega urn instrumento condutor + articulador 
timbrico ( ver p. 154 ) enquanto que a sexta traz somente instrumentos 
condutores ( ver p. 155 ). 
Nos quatro mementos a quinta voz varia mais os instrumentos empregados, 
enquanto que a sexta tern uma predominancia tfmbrica. Do primeiro ao quarto 
memento verifica - se na sexta voz a presen99 de violoncelos e contrabaixos 
(a harpa entra ao final; ver p. 165-6 ) . 

. Com rela9§o ao andamento pode-se dizer que, no primeiro epis6dio ( comp. 
57 - 78: 1° tempo ) ocorrem muitas varia9f>es de andamento ( tempo, 

f/iej3ender; sehr fliej3end, rubato; rit.; tempo I, sehr getragen; motto rit. ). Este 
trecho sofre tambem altera9f>es significativas de dinamica ( piu f, f, mf, mp, p e 
pp ). Nota-se assim, uma valoriza9§o quanto a dinamica e as varia9f>es de 
andamento neste primeiro epis6dio com rela9§o a exposiyao, o que pode ser 
justificado pois o primeiro epis6dio e urn trecho que contem sequemcias, 
progressoes e consequentemente urn maior movimento harmonico e onde se 
prenuncia o inicio da expansao tonal. 

. Com rela9§o as articula9f>es, verifica-se o tenuto valorizando notas de 
passagens ( primeiro memento: quarta voz- condutora; p. 137 ) e tambem 
marcatos ( ver terceiro memento: primeira voz na flauta; p. 148 ) recursos que 
auxiliam num maior movimento do trecho. 
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2.2.3- ELABORACOES TEMA TICAS, I ( comp. 78: 2° tempo- 95: infcio) 15
. 

Apresenta motivos importantes: 
- cromatico descendente ( ou primeiro motivo ) que deriva da segunda parte 
do tema ( cromatica ) e pode trazer tambem um motivo contrapontfstico 

16
. 

0 motivo cromatico descendente aparece em entradas imitativas desde o 
comp. 78 ( 2° tempo ) ao 88 aproximadamente. 

trfade arpejada ascendentemente deriva da primeira parte do 
tema (vide p. 44 ). David cita que este motivo e acompanhado [ ... ]porum novo 
motivo contrapontfstico H Abrangencia: comp. 89- 95 ( aproximadamente ). 

Apresenta- se agora, o diagrama das elabora~oes tematicas I e os 
procedimentos empregados por Webern. A seguir, as lin has mel6dicas. 

Comp. 79 81 83 85 87 89 90 91 92 93 94 

Fig. 6: elabora(;oes tematicas I 

• Serializactao do motivo cromStico descendente 
18 

e emprego da tecnica KJangfarbenmelodie 

• Serializaii§So do motivo contrapontistico 
19 

• Serializa<;ao da trfade arpejada ascendentemente ( motivo triildico ) 

Serializayao do novo motivo contrapontfstico 

!nstrumento condutor 

0 
Tecnica Klangfarbenmelodie 

15 Vide pp. 43 - 50 
16 Vide p. 43 
17 Vide p. 44 
18 A quinta e a sexta vozes nao trazem uma serializa~iio completa do motivo (vide p. 180) 
19 Em quase todas as entradas, este motivo e feito por instrumentos de cordas? com exceyao na sexta voz 
( clarone; vide p. 180 ) 
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Quarta linha mel6dica: 

molto rit.------tempo !, sehr ruhig 

E.H. 

Hr. 
F 

Vlc. 

I • 
I 

(mit ])pt.) .. -.. 

SOLO\."""' Dpf) 

- > 
' 

...;; 

PP-=:::::::. 
..--

:::::;::::=-

pp 

• inicio do motivo cromatico descendente 

·-
' 

Ex. 118: elaborat;oes tematicas, I, quarta linha mel6dica 

Entrada Voz 

motfvo iv 

crom. desc. 

e motivo 
contrapontfstico 

(E. T. I) 

Efeitos 

Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

78-82 

Dina mica 

come ing!es 
tromp a 
violoncelo ( solo ) 

Andamento elou 
Varia~Oes 

Procedimentos 

I 

. com surdina 

( trompa) 

pp< > . tempo/, 

sehrruhig 

. Serializac;ao do motive 
cromdtico descendente 

Omamento 

glissando 

. sem surdina 
( violoncelo ) 

e do motivo contrapontfstico 

. Tecnica Klangfarbenmelodie 

quarta voz inicia apresentando o primeiro motive das alaborat;oes 
temilticas I que e descendente cromatico. Observa-se que, o motive 
apresenta-se serializado motfvico e timbristicamente ( comparar com a segunda 
voz; vide p. 171 ). Emprega-se tres instrumentos para compor a tecnica 
Klangfarbanme!edie ( madeira, metal e corda ) . 
. 0 motivo contrapontfstico sucede o primeiro motive ( veja violoncelo, comp. 
81: 1°tempo-82). 
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Segunda linha mel6dica: 

tempo r sehr ruhig 

~9 I ~ 
""" Ob. 

.... - ~ 
lc~Dpf) -

Trp. 

PP-<:: 
>~£ 

.Pt. 
!soLO(olmeDp() r t~ ..,.. 
I Br. 

• inicio do motivo cromatico descendente 

Ex. 119: elaborafoes tematicas, I, segunda linha mel6dica 

Entrada Voz Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

motivo ii 80-84 oboe 
trompete 
viola ( solo ) 

crom. desc. 

e motivo 

contrapontfstico 
(E. T.l) 

Efeitos Diniimica 

. com surdina pp < > 
( trompete) 
. sem surdina 
(viola ) 

Andamento e/ou 
Varia96es 

. tempo I, 
sehrruhig 

. Viola ( comp. 84: 1• met do 2" 

tempo com trompete ) 

Procedimentos 

. Serializa<;ao do motivo 
cromatico descendente 
e do motivo contrapontistico 

. T ecnica Klangfarbenmelodie 

. A segunda voz introduz a segunda entrada do motivo cromatico descendente 
que apresenta-se serializado motivico e timbristicamente. Como a primeira 
entrada, ele e feito por tres instrumentos ( madeira, metal e corda 
respectivamente ) . 
. As articula¢es e a dinamica tambem encontram- se serializadas. 0 mesmo 
ocorre com os efeitos ( com e sem surdina ) . 
. Observa-se o motivo contrapontistico ( comp. 83 - 84 ) ap6s a entrada do 
motivo cromatico descendente. Ele apresenta-se levemente modificado, mas e 
tambem ( como a entrada anterior ), feito pelo instrumento que faz a ultima 
apari98o. A dinamica e articulac;Oes apresentam urn padrao. 
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Primeira linha mel6dica: 

( tempo f. sehr ruhig ) 

Fl. 

Kl 
B 

!Gg. 

81 

I .p. 

pp=:;::::_ 

SOLO (ohm Dpt:) 

I 

.,.. ... 

:::::=-
.p.. 4a-:.. 

PP<::::.. ::::::>-
b,; 

pp 

• inicio do motivo cromatico descendente 

'- ;:::_ 0 

Ex. 120: elaborat;oes tematicas, I, primeira linha mel6dica 

Entrada Voz 

motivo i 
crom. desc. 

emotivo 
contrapontlstico 
(E. T.l) 

Compassos 

81-85 
( 1' tempo) 

lnstrumentos 

flauta 
clarinets 
1' violino ( solo ) 

Articuladores 
Timbricos 

Efeitos Oinamica Andamento elou Procedimentos 
Varia~;iles 

Omamento 

glissando 

. sem surdina pp < > . tempo I, . Serializa!<llo do motivo 
( 1' violino) sehr rohig cromatico descendente 

e do motivo contrapontistico 
. T ecnica Klangfarbenmelodie 

. Esta terceira entrada do motivo cromatico descendente apresenta-se tambem 
serializada motivico e timbristicamente. Enquanto que as duas primeiras trazem 
tres instrumentos pertencentes as familias das madeiras, dos metais e das 
cordas, aqui observa-se o emprego de duas: madeiras e cordas. Nota-se 
entretanto que a terceira celula desta entrada continua ainda sendo feita pelas 
cordas ( vide comp. 83 - 84 ), assim como ocorre ao mesmo ponte na quarta e 
segunda vozes (vide comp. 80-81 e comp. 82- 83 respectivamente; pp. 170 
e 171 ) . 
. A dimT!mica e as articulag6es sao tambem serializadas. 
. Como ocorre na quarta e segunda vozes aqui tambem o motivo 
contrapontistico sucede o cromatico e e feito por instrumentos de cordas ( solo 
e sem surdina ). Considera- se estas tres entradas serializadas ( embora na 
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segunda voz ele aparec;:a com a linha mel6dica ligeiramente modificada, veja 
comp. 83 - 84; p. 171 ). Com rela<;:Bo. a dim3mica e articula96es a quarta e 
primeira vozes estao serializadas; a segunda observa um padrao semelhante. 

Tratamento das tres primeiras entradas do motivo cromatico descendente e do 
motivo contrapontfstico que o sucede 

. As tres primeiras entradas do motivo cromatico descendente apresentam-se 
serializadas motfvico e timbristicamente. Observa-se tres instrumentos 
compondo a tecnica Klangfarbenmelodie. As duas primeiras entradas 
possuem uma mesma instrumenta<;:Bo com rela<;:Bo as famflias ( madeira, metal 
e corda respectivamente ), na terceira sao duas as famllias empregadas 
( madeiras e cordas ) . 
. Como o motivo contrapontfstico sucede ate aqui o cromatico, ele e feito pelo 
instrumento que conduz a terceira celula do motivo cromatico descendente 
( vide violoncelo, iv, comp. 80 - 82; viola, ii, comp. 82 - 84; primeiro violino, i, 
comp. 83 - 85 ). 
De uma maneira geral pode - se dizer que as tres entradas do motivo 
contrapontfstico estao serializadas, apresentando instrumentos pertencentes a 
mesma familia: cordas (solo e sem surdina ). 
As articula¢es e a dinamica estao tambem serializadas na quarta e primeira 
vozes; a segunda apresenta um padrao. 
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Quinta linha mel6dica: 

( tempo I. sehr ruhig ) rit.---itempo 

84 

"'- ;. . 
: 

Fg. 

(mitDpf.) pp-==::::_ .::::=-l 
.J lP>--. . 

P-< :::::::=- tr tr 

Pk. 
. 

+ infcio do motivo cromatico descendente 
Ex. 121: elaborat;6es tematicas, I, quinta linha mel6dica 

Entrada Voz Compasses lnstrumentos Articuladores Omamento 
Timbricos 

motivo v 84-89 fagote . Fagote ( comp. 88: 1' met tril/o 
crom. desc. trombone do 2° tempo com tlmpano ) 
(E. T.l) timpano 

Efeitos Diniimica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia<;;aes 

. com surdina pp,p . tempo I, . Tecnica 

(trombone) < > sehrrohig Klangfarbenme/odie 
. rit. 
. tempo 

. A quarta entrada do motivo cromatico descendente ocorre na quinta voz. 
Somente o infcio apresenta uma serializacao motfvico- timbrica ( comp. 84 -
86: 1° tempo ); o desenho rftmico sofre altera9§o. Ao inves de tres, sao dois os 
instrumentos que conduzem este motivo: fagote e trombone. 
Tres instrumentos compoem a tecnica Klangfarbenmelodie ( madeira, metal e 
percussao ), o terceiro ( timpano ) entra ao final. 0 trillo ( timpano, comp. 88 -
89 ) possui a fun9§o de alongar o valor de dura9§o do som . 
. Esta voz nao apresenta o motivo contrapontistico . 
. Ocorre tambem altera¢es de dinamica e articula9§o. 
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Sexta linha mel6dica: 

(tempo /. sehr ruhig ) 

Bskl 
B 

Fg. 

85 

. . 

·-
P-=c::::.: :::::::::> 

-
p 

I 
mp-=::::::> 

• inicio do motivo cromatico descendente 

rit. ---~tempo 

~ 

' -""" - pp -

Ex. 122: elaborafoes tematicas, I , sexta linha mel6dica 

Entrada Voz 

motivo vi 
crom. desc. 

emotivo 
contrapontistico 
(E. T.l) 

Compasses 

85-89 
( 1' tempo} 

lnstrumentos 

clarone 
fagote 

Articuladores 
Timbricos 

Efeitos Dina mica Articula~oes Andamento e/ou Procedimentos 

mp, p, PP 

< > 

Principais Variaq6es 

legato 

tenuto 

. tempo I,· 

sehrruhig 

. tit. 
.tempo 

. Tecnica 

K/angfarbenmelodie 

. A sexta voz apresenta a ultima entrada do primeiro motivo ( cromatico 
descendente ) . 
. A serializa~ao motivico- tfmbrica nao ocorre no motivo cromatico por inteiro, 
mas do compasso 85 ao 87 ( 18 metade ). Como na quinta voz, emprega-se na 
composiyao deste motivo a tecnica K/angfarbenmelodie com dois 
instrumentos ( madeiras ) ao inves de tres, como nas tres primeiras entradas . 
. Dinamica e articula¢es sofrem altera¢es . 
. Observa-se o motivo contrapontistico nos compasses 88- 89 ( 1° tempo ) 
com leve modificayao do desenho rftmico. E a primeira vez em que ele nao e 
feito por urn instrumento da familia das cordas, mas sim pelas madeiras 
( clarone ). Como nas entradas anteriores o instrumento que conduz a ultima 
celula do motivo cromatico descendente traz tambem este motivo 
contrapontistico . 
. 0 ritenuto aparece ao compasso 88 indicando o final do primeiro motivo 
( cromatico descendente ) e no compasso 89 ( tempo ) observa- se o infcio do 
segundo motivo ( trlade arpejada ascendentemente ). 
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Terceira linha mel6dica: 

tempo I. sehr ruhig tit. --tempo 

19 
l 1' 

Fl. ~ 
1>< 1>< _:-

~ l 
r·-, 

Ob. 

l 
pp 1:! ~ > 

Hn. p 
~ 

p ""'S 
~ 

SOLO -~ Br. 

(olmol>pf.)PJ><. > 

Ex. 123: elabora¢es temflticas, /, terceira linha mel6dica 

Entrada Compasses lnstrumentos Articuladores Omamento 
Timbricos 

iii 79-89 flauta . Harpa ( comp. 85: 1' glissando 
emotivo oboe met. do 20 tempo 

contrapontfstico harpa com flauta) 
(E. T.l) viola ( solo ) 

Efeitos Dinimica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia96es 

. sem surdina pp,p . tempo/, . Serializa9lio do motivo 

(viola) < > sehrruhig contrapontistico 

. rit . . T ecnica Klangfarbenmelodie 

. tempo 

. Esta voz traz a primeira entrada do motivo contrapontfstico ao inicfo da linha 
mel6dica ( viola, comp. 79 - 80 ) acompanhando a primeira entrada do motivo 
cromatico descendente ( principal ) na quarta voz ( vide p. 170 ). Como na 
primeira, segunda e quarta vozes ele e feito por instrumento da familia das 
cordas . 
. Esta voz e a (mica que nao apresenta o motivo cromatico descendente. 
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Quarta linha mel6dica ( continuagao ): 

( tempo /, sehr ruhig ) 

82 

EH. 

Hr. 
F 

I 

(mitDpf.) 

... 

' ... 

pp<> <:> 

--

rit.-tempo 

... 
[1'1' 

---pp >- mp >-
Ex. 124: e/aborafoes tematicas I, quarta linha mel6dica 

Entrada Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

iv 82-89 come ingles . Trompa ( comp. 84: 1' metade 

(cont.; trompa do ZO tempo com come ingles ) 
E.T.I) 

Efeitos Dinamica Andamento elou Procedimentos 
Variac;ees 

. com surdina mp,pp . tempo I, . Tecnica Klangfarbenme/odie 

( trompa) < > sehr ruhig 
. rit . 
. tempo 

. Esta linha mel6dica e continuagao da quarta voz ( depois da entrada do 
motivo cromatico descendente e do motivo contrapontfstico; vide p. 170 ). 
. Sao dois os instrumentos utilizados para a composigao da tecnica 
K.Jangfarbenmelodie: come ingles e trompa ( ja foram empregados na linha 
mel6dica antecedents que traz tambem o violoncelo e que aqui nao aparece ). 
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Segunda linha mel6dica ( continua9§o ): 

( tempo I. sehr ruhig ) 

84 
fl I 

Ob. 
-

rit.---tempo 

(~!>¢) -- "''' :::::;::::::... ,..,_ II. 
~ !--_ 

Trp. 

"' 1 :P -<""" -
SOLO~-.,...;:;:-

~ pp 

Br. • ( .... Dpf. ) ::::=
Ex. 125: e/aborat;aes tematicas I, segunda linha mel6dica 

Entrada Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

ii 84 ( Z' tempo ) - oboe . Viola ( comp. 84: 1' 
(cont.: 90 !rom pete met do :20 tempo com trompete } 

E.T.I) viola ( solo ) 

Efeitos Dinimica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia gees 

. com surdina mp,p,pp . tempo!, . Tectlica 

( trompete) < > sehrruhig KJangfarbenmelodie 
. sem surdina . rit . 
(viola ) . tempo 

. Esta e a continua9§o da segunda linha mel6dica ap6s a entrada do motivo 
cromatico descendents e do motivo contrapontistico ( vide p. 171 ). Os 
instrumentos utilizados para a composi9§o da tecnica Klangfarbenmelodie sao 
dois ( oboe e trompete; aqui a viola s6 faz uma nota como articulador 
timbrico ) e ja foram empregados na segunda voz antecedente ( vide p. 171 ). 
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Primeira linha mel6dica ( continua<;:ao ): 

( tempo I, sehr ruhig ) rit.----t•empo 

Kl. 
B 

l.Gg 

85 ---------- -~ ;;; -j. q.p. :!!: ~ qfi. f!: 

P< 1'P 
SOLO -
(aD Dpf. ) :;::;=-

Ex. 126: e/aboraf6es temflticas I, primeira linha mel6dica 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

i 85-89 clarineta 
(cont.; ( inicio) 1° violino (solo) 
E.T.I) 

Efeitos Diniimica Andamento e/ou Procedimentos 
Variac;aes 

. sem surdina pp,p . tempo/, . lnstrumento 

( 1 ° violino ) < > sehrruhig condutor 
. rit . 
. tempo 

. Um unico instrumento ( clarineta ) da prosseguimento a primeira voz 
( comparar com a primeira voz antecedente, p. 172 ). 
A clarineta tambem aparece na linha mel6dica antecedente. 
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Tratamento dado ao motivo cromatico descendente e ao motivo 

contrapontfstico nas seis linhas mel6dicas das elaboracoes tematicas I 
( comp. 78: 2° tempo- 88 aproximadamente ) 

. 0 primeiro motivo ( cromatico descendente ) ocorre cinco vezes ( vide pp. 170 
-5 ); a terceira voz ( p. 176) e a (mica que nao 0 traz. 
Ele aparece na primeira, segunda e quarta vozes serializado motfvico e 
timbristicamente (vide pp. 170-2 ). A dinamica e as articula~es tambem estao 
serializadas. 
Nas duas primeiras entradas ( quarta e segunda vozes respectivamente ) utiliza 
tres instrumentos pertencentes a familias diferentes ( madeira, metal e cordas 
respectivamente ) para comp6r a serializa~<io e a Klangfarbenmelodie. Os 
efeitos ( com e sem surdina ) tambem encontram- se serializados. Na primeira 
voz tambem sao tres os instrumentos trazidos para a feitura da linha, entretanto 
sao pertencentes a duas famflias ( madeiras e cordas ) ao inves de tres . 
. A quinta e a sexta vozes ( vide pp. 174 - 5 ) nao apresentam uma 
serializa~<io motlvico - tlmbrica completa do motivo cromatico descendente. 
Observa-se que, ao inicio das mesmas, motivos e a organizac;:ao tlmbrica 
relembram o tratamento dado ao primeiro motivo nas outras vozes ( vide pp. 
170-3 ). Ocorre o emprego da tecnica Klangfarbenmelodie na quinta e sexta 
vozes com a utilizac;:ao de dois ou tres instrumentos; entretanto, o motivo 
cromatico descendente e conduzido por dois ao passo que nas vozes anteriores 
e composto por tres. Articula~es e dinamica sofrem altera~es. 
. As elaborat;oes tematicas I apresenta tambem o motivo contrapontistico 
que aparece cinco vezes; somente a quinta voz nao o traz (vide p. 174 ). Em 
geral, ele e feito por um instrumento da familia das cordas ( salvo a sexta voz: 
clarone, comp. 88 - 89; p. 175 ). Na primeira, segunda, terceira e quarta vozes 
ele apresenta- se serializado ( vide pp. 170 - 2 e 176 ) sendo feito pelas cordas 
em solo e sem surdina. A dinamica e as articula~es tambem estao 
praticamente serializadas. 
Ele quase sempre e realizado ap6s o motivo cromatico descendente ( somente 
na terceira e feito ao inlcio e esta voz nao possui o motivo cromatico; veja p. 
176 ). 
Em geral, observam-se tres ou as vezes dois instrumentos para comp6r a linha 
do motivo cromatico descendente e um para o motivo contrapontistico. 
Resumindo, pode- se dizer que de uma maneira geral os motivos 
contrapontisticos estao serializados e quase todos sao feitos por um 
instrumento da familia das cordas ( viola, violoncelo ou primeiro violino; salvo na 
sexta voz que e 0 clarone ). 
_ Com relac;:i3o ao andamento: tempo I, sehr rohig ( comp. 78: ~ tempo ) 
observa- se o retorno de um tempo mais tranquilo, assim como ocorre na 
exposic;:i3o. 0 ritenuto ( comp. 88 ) e colocado ao final das apresenta~es do 
primeiro motivo e do motivo contrapontistico, com a func;:ao de preparar e 
valorizar a entrada do proximo motivo: a trlade arpejada ascendentemente 
( comp. 89- 95: inlcio ). 
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Unhas mel6dicas subseguentes { 18
• 28 e 48

) ao primeiro motivo e ao motivo 
contrapontistico nas elaboracoes tematicas I ( comp. 82 90 
aproximadamente ) 

Ap6s o primeiro motivo e o motivo contrapontistico, observa -se no 
transcorrer de cada voz acima mencionadas ( vide pp. 177 - 9 ), a mesma 
instrumenta<;ao utilizada na construc;ao inicial da linha mel6dica ( comparar pp. 
170 e 177; 171 e 178; 172 e 179 ). 
A tecnica Klangfarbenmelodie e predominante no tratamento destas vozes 
subsequentes apresentando em geral dois instrumentos em sua composi9i\io 
( excec;ao para a primeira voz que apresenta um unico instrumento; vide 
p. 179 ). 
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Apresentam-se a seguir, as entradas da trfade arpejada ascendentemente 
( ver p. 170 ). 

Sexta linha mel6dica: 

Pk. 

Vlc. 

Kbs. 

tempo 

89 

: 

. . 

' 

SOLO ( ..... Dpf.) 

: 

- I 

SOLO piz.PP . . 

rit.--tempo 

pp 

IP.P 

~ 
-<::::: 

uto 

-
I 

( ..... Dpf. ) pp pp <:::::: 

Ex. 127: e/aborat;oes tematicas I, motivo triadico na sexta voz 

Entrada Voz Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

18 e 48 vi 89 -96 timpano . contrabaixo ( comp. 89-
( trlade arp. ; ( inicio) harpa 90: 18 met do 1° tempo com 

E.T.i) violoncelo ( solo ) violoncelo ) 

Omamento 

trilla 

contrabaixo ( solo ) . harpa ( comp. 94- 95: 1• met. 
do 1 o tempo com violoncelos 
e contrabaixos ) 

. timpano ( comp. 95 com 
violoncelos e contrabaixos ) 

Efeitos Diniimica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia96es 

. sem surdina pp < . tempo . Serializac;lio do motivo 
( violoncelo e . rit. triadico 
contrabaixo ) 

. A primeira entrada do motivo triadico e feito inicialmente pelo violoncelo e 
pelo contrabaixo ( articulador tfmbrico; vide comp. 89- 90 ). A quarta entrada da 
trfade arpejada ocorre nos compassos de 94 - 96 ( infcio ) e e feita pelo 
violoncelo e contrabaixo; tfmpano ' harpa sao considerados articuladores 
timbricos. 
Este motivo ( quarta apresenta~o ) sugere uma falsa entrada tematica; no 
compasso seguinte ( 95, fagote; vide p. 192 ) e que ocorre de fato a proxima 
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entrada ( setima ). 0 orquestrador valoriza este prenuncio do tema atraves do 
ritenuto ( comp. 93 ), que antecede a quarta entrada do motivo triadico. 
. Do compasso 94 ate o 1 03 ( 1 o tempo ) violoncelos e contrabaixos sao 
instrumentos condutores da linha mel6dica . 
. 0 timpano e a harpa sao articuladores timbricos . 
. Como ja foi dito, o motivo triadico deriva do tema ( 18 parte: triade arpejada; 
vide p. 90, comp. 1 -3: 1° tempo) e apresenta a mesma articula9iio ( tenuto ). 
A dinamica mantem um padrao semelhante: pianissimo. 
0 recurso do articulador timbrico acompanhando este motivo, deriva da 
sexta entrada tematica ( vide p. 95, comp. 49 - 51: 1° tempo, clarone e 
contrabaixos ), pois as entradas tematicas anteriores nao apresentam tal 
recurso ( vide pp. 90 - 4 ) . 
. 0 trillo e utilizado no timpano como um recurso para ampliar a dura9iio da 
nota (vide comp. 95 ). 
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Quinta linha mel6dica: 

(tempo) rit.----tempo 

90 

Pk. : 

pp 
I 

~ 
p .... 

: 

SOLO (obnt DpL) ~ 

Br. 

I "' -- -
pp -=:::: 

Ex. 128: elaborafaes tematicas /,quinta voz 

Entrada Voz Compasses lnstrumentos Articuladores Omamento 
Timbricos 

2" v 90 -94 timpano . viola ( comp. 94:1' trilla 
( triade arp. ; (1'met) harpa met. do 1° tempo 

E.T.I) viola ( solo ) com timpano ) 

. harpa ( comp. 90-
91:1 3 met. do 1° 
tempo com viola ) 

Efeitos Din&mica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia;;oes 

. sem surdina pp,p . tempo . Serializa<;io do motivo 

(viola) < > . rit. triadico 

. lnstrumento condutor 

. A quinta voz apresenta ao infcio a segunda entrada do motivo triadico ( comp. 
90- 91: infcio ) . 
. A viola conduz praticamente toda a linha, pois o tfmpano entra na ultima nota 
( comp. 94 ) e a harpa e um articulador. 
. 0 motivo triadico inicial mantem a articula~o ( nas duas primeiras notas ) 
igual a da sexta voz no mesmo motivo. Observa- se tambem a utiliza~o de 
um instrumento e mais um articulador ( viola e harpa respectivamente ) como 
ocorre na sexta voz. 
. Nota- se um padrao de dinamica com rela~o a sexta voz ( ambas em 
pianissimo ), entretanto com pequena varia~o ( crescendo, comp. 90 ). 
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Segunda linha mel6dica: 

(tempo) 

91 

rit.------tempo 

Fl. 

2.Gg. 

I ~ - - ;;; -

~ 
pp -=: ::::=-pp 

I 

p 

: 

PJ.LE m. Dpf. ) 

' 
-

pp 

Ex. 129: elabora9oes tematicas I, segunda voz 

Entrada Voz Compasses lnstrumentos Articuladores 

Trlade arp. ii 
enovo 

motivo 
contrapontistico 
(E. T.l) 

91 -94 
( inlclo) 

flauta 
harp a 
2os violinos 

Timbricos 

. harpa ( comp. 91 - 92: 

18 met. do 1° tempo com 

2os violinos ) 

Efeitos Dinamica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia<;6es 

. com surdina pp, p . tempo . Serializayao do motivo 

( 2~ violinos ) < > . rit. triadico e do novo 

motivo contrapontistico 
. Tecnica 

Klangfarbenmelodie 

. Nesta segunda voz emprega- se a tecnica Klangfarbenmelodie, sendo que 
dois instrumentos ( flauta e segundos violinos ) partilham a linha mel6dica e urn 
outro e o articulador timbrico ( harpa: tanto na quinta quanto na segunda 
voz ) . 
. A linha mel6dica traz inicialmente o motivo triadico ( comp. 91 -92: 1a met. do 
1° tempo) e a seguir o novo motivo contrapontistico ( comp. 92: 28 met. do 1° 
tempo ao 94: 18 met. do 1° tempo; ver tambem p. 44 ). 
. As cordas fazem o motivo triadico. Com rela98o as entradas anteriores, 
observa-se que, a articulagao e a dinamica sao semelhantes ( tenuto e 
pianissimo ). 
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Tratamento dado ao motive triadico ascendente apresentado na sequnda. 
quinta e sexta lin has mel6dicas . 

. Observam- se quatro entradas deste motive distribuldas entre a sexta, quinta 
e segunda linhas mel6dicas ( vide pp. 182 - 5 ). 0 tratamento dado a este 
motive em todas as suas apariy5es e o mesmo da sexta entrada tematica na 
sua primeira parte ( diat6nica; vide p. 95, comp. 49- 51: 1° tempo, clarone e 
contrabaixos ), ou seja, um instrumento conduz o motive e um outre e o 
articulador timbrico. A triade arpejada ascendentemente e conduzida em 
todas as suas entradas pela famflia das cordas. Nota- se tambem o predomlnio 
de instrumentos solistas e feitos sem surdina ( com exceyao da terceira 
entrada: segundos violinos e com surdina, vide p. 185 ). 
A harpa predomina enquanto articulador ( exce~o da primeira entrada: 
contrabaixo; vide p. 182, comp. 89-90: 18 met. do 1° tempo). 
Quante as articulay5es, relembra em todas as suas entradas a primeira parte 
do tema ( tenuto: vide p. 90, comp. 1 - 3: 1° tempo). 
Com rela~o ao andamento, assemelham- se tambem em geral as entradas 
tematicas, pois estao em pianissimo, mas podem ocorrer nuances como o 
crescendo (vide por ex.: comp. 90, violas, v, p. 184 ). 
Assim, pede- se dizer que a triade arpejada ascendentemente aparece 
serializada, pois na maioria das vezes apresenta-se quase sempre sendo feita 
por um instrumento ( na quarta entrada por dois; vide p. 182 ) e mais um 
articulador timbrico; a articula~o tern em geral um padrao ( tenuto ) e a 
dinamica encontra- se em pianissimo. 
Um motive semelhante ocorre nos compasses 95 - 96 ( infcio ) na quarta voz 
( vide p. 197 ). 0 tratamento dado e o mesmo das entradas anteriores: 
segundos violinos conduzem o motive e a harpa e utilizada como articulador. 
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Apresenta -se agora o novo motivo contrapontistico ( p. 170) que acompanha 
a trfade arpejada ascendentemente. 

Primeira linha mel6dica: 

tempo rit--tempo 

89 SOLO -- ::-'\ 

LGgl' &S. rt rr Ojr . I -
('""" J)p( ) pp -= :::>- pp -=:: ::>< 

Ex. 130: elaborafoes tematicas I, novo motivo contrapontistico, primeira voz 

Entrada Voz Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

18 e 48 89 -96 1° violino ( solo ) 
( novo motivo { inicio) 

contrapont.; 
E.T.I) 

Efeitos Oinamica Andamento e/ou Procedimentos 
Variaq6es 

. sem surdina pp < > . tempo . Serializaqao do 

( 1° violino ) . rit. novo motivo 
cc:ritrapontistico 

. A primeira ( comp. 89- 91: 1° tempo) e a quarta ( comp. 94- 96: inicio) 
entradas do novo motivo contrapontistico apresentam as mesmas articulac;:Oes 
e a dinamica e praticamente a mesma. Utilizam - se de urn instrumento . 
. A primeira entrada do novo motivo contrapontistico acompanha a primeira do 
motivo triadico ascendente (vide comp. 89-90: 1° tempo, vi; p. 182 ). 
A quarta entrada do novo motivo contrapontistico ira da mesma maneira 
acompanhar a quarta entrada do motivo triadico ( vide comp. 94- 96: inicio, vi; 
p. 182 ); ela e praticamente igual a da terceira ( comp. 91 - 93: inicio; vide p. 
189 ), entretanto, esta uma oitava acima da mesma. 
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Quarta linha mel6dica: 

(tempo) rit----tempo 

90 

E.H.,, bh 
~ 

* J r 'r r SiJ 
pp ....::::::: :>--

I 

Ex. 131 : elaborar;aes tematicas I, quarta voz 

Entrada Voz Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

2" iv 90 -94 come ingles 
( novo motivo ( infcio) 

contrapont.; 

E.T.I) 

Efeitos Dina mica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia«ileS 

-- pp, p . tempo . Serializa«Ao do 

< > . rit. novo motivo 
contrapontistico 

. lnstrumento condutor 

. A quarta linha mel6dica apresenta inicialmente o novo motivo contrapontfstico 
( comp. 90 - 92 ) que acompanha a segunda entrada do motivo triadico 
( comp. 90-91, v; p. 184) 
As articula¢es e a dinamica deste motivo sao semelhantes aos da primeira e 
quarta entradas. 
E feito por urn unico instrumento ( corne ingles ). 
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Terceira linha mel6dica: 

(tempo) rit. ------tempo 

91 (-Dpf.) 

T>p I' $ J 
pp 

Ex. 132: elaborat;Oes tematicas I, terceira voz 

Entrada Voz Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

3" 
{ novo motivo 
contrapont; 
E.T. I) 

iii 91 -94 
( inlcio) 

trompete 

Efeitos Dinamica Andamento e/ou Procedimentos 
Variaqaes 

. com surdina pp, p 

( trompete ) < > 
. tempo . Serializa<;iio do 

. rit. novo motivo 
contrapontistico 

. lnstrumento condutor 

-

. A terceira voz apresenta inicialmente o novo motivo contrapontistico ( comp. 
91 - 93: inlcio ), que acompanha a terceira entrada do motivo triadico ( comp. 
91 -92: inlcio, ii; p. 185 }. 
. A terceira entrada do novo motivo contrapontistico traz as mesmas 
articula¢es da primeira, segunda e quarta entradas (vide pp. 187- 8 }. 
A dinamica sofre uma pequena alteragao ( comp. 92: piano ao inves de 
pianissimo ). E feito por urn unico instrumento como as apresenta96es 
anteriores. 
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Tratamento dado a triade arpejada ascendentemente e o novo motivo 
contrapontfstico nas elaborac§es tematicas I ( comp. 89 - 95 aproximadamente) 

. Verificam- se quatro entradas do motivo triadico ascendente e quatro do novo 
motivo contrapontistico que sempre o acompanha. Observa- se tambem uma 
entrada "solta" do novo motivo contrapontistico na segunda voz ( comp. 92 -
94: infcio, flauta; vide p. 185 ), ou seja, e aquela que nao acompanha a triade 
arpejada ( embora a suceda ) . 
. 0 novo·motivo contrapontistico dista do motivo principal ( triade arpejada) de 
uma seminima ( veja por exemplo a partitura nos compassos 89- 90:1° tempo 
com violoncelos, contrabaixos e primeiro violino ). 
. 0 motivo principal ( triade arpejada ascendentemente ) esta serializado 
apresentando urn ( ou dois ) instrumento ( s ) per'tencente ( s ) a familia das 
cordas e urn articulador timbrico, que em geral e a harpa. 0 tratamento dado a 
este motivo e uma lembran9B da sexta entrada tematica ( primeira parte: 
diatonica ), que traz tambem urn instrumento ( clarone ) e mais urn articulador 
( contrabaixo; vide p. 95, comp. 49 - 51 ( inicio ); a articula98o tambem 
assemelha- se ( tenuto ). Com rela98o a dinamica, pode- se dizer que, relembra 
as entradas tematicas ( vide por exemplo: pp. 90 - 3 ), ou seja, esta em 
pianissimo ( em bora a sexta entrada esteja em piano ). 
Com rela98o as apresentac;:Oes deste motivo nas segunda, quinta e sexta 
vozes (vide pp. 182- 5) pode- se dizer que, as articulai(OeS sao mantidas e a 
dinamica sofre pequenas alteral(oes . 
. 0 novo motivo contrapontistico esta tambem serializado ( e sempre feito por 
urn instrumento e as articulac;:Oes sao mantidas exatamente iguais ). A dinamica 
sofre pequenas alteral(oes. Nao se encontra urn timbre especifico em particular: 
podem ser empregados na condu98o deste motivo, tanto instrumentos 
pertencentes a familia das cordas, quanto a familia das madeiras ou dos 
metais. A primeira e a quarta entradas observam urn modelo: o motivo triadico 
e apresentado pelas cordas e o novo motivo contrapontistico utiliza tambem a 
mesma familia: primeiro violino; vide pp. 182 e 187 ) . 
. 0 ritenuto do comp. 93 valoriza a sugestao de uma entrada tematica que s6 ira 
acontecer ao comp. 95 ( desenvolvimento I ; vide p. 192 ). 
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2.2.4- DESENVOLVIMENTO I ( compassos de 95-103: infcio) 

0 desenvolvimento I corresponde a setima entrada tematica que apresenta- se 
na quinta voz no ambito de Sol menor 

20 

Ap6s o diagrama, segue inicialmente a entrada tematica e depois, as linhas 
mel6dicas que acompanham a referida entrada. 

Camp. 94 96 98 100 102 

Fig. 7: setima entrada tematica ou desenvolvimento I 

[El 
lnstrumento ( s ) condutor ( es ) 

0 
Tecnica Klangfarbenmelodie 

• Serializar;:ao da trfade arpejada ascendentemente ( motivo triadico ) 

• Serializar;:ao da setima entrada tem8tica e emprego da tecnica Klangfarbenmelodie 

20 Vide anitlises da pp. 43 - 50 
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Setima entrada tematica ou Desenvolvimen!o 1: 

BskL 
B 

95 

i w.., . L 
"' 

poco rubedo 

P- > 

ritenuto-tempo, flieBender 

' '""' 

:P pl- 11= 

pp<_ 
ERL 

> (mitr f<.) ·> 
Pos 

~ I 
p:::: ;.. Pl'' 

Hrf. 
AL 

t I' :P:P 

Ex. 133: selima entrada tematica ou desenvolvimento I, quinta voz 

Entrada Voz 

7' v 
(Des. I); 

tema no ambito 

de Gm) 

Efeitos 

. com surdina 

(trombone) 

. harmOnica 
( harpa) 

Dinamica 

pp,p 

< > 

Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

95-103 
( 1'tempo) 

clarone 
fagote 
trombone 
harp a 

Andamen!o e/ ou 
Varia~Oes 

. tempo 

. poco rubato 
. ritenuto 

. harpa ( comp.99: P met. do 

2° tempo com clarone; 102-

103: 13 metade do 1° tempo 

com trombone ) 

. clarone { comp. 100: 23 

metade do 1° tempo com 

fagote) 

Procedimentos 

. Serializaq§o motivico-

timbrica 
Tecnica 
Klangfarbenme/odle 

. A dinamica e a mesma da primeira entrada tematica ( a (mica altera~o e o 
sforzato na primeira entrada da harpa: compasso 99 ). As articuiay6es sao 
mantidas. Ocorre pequena alterayao no andamento: o ritenuto ( comp. 102 -
03: inicio ) substitui ou o poco a!!argando ou o poco ritenuto das entradas 
anteriores . 
. A partir da setima entrada a harpa aparece no segundo momento com os 
valores de dura9ao diminufdos ( seminimas ao inves de mfnimas, compasses 
102 - 103 ). Este "desenho" do articulador timbrico deriva de um semelhante 
feito pelo contrabaixo na sexta entrada (vide compassos 49-51: 18 metade do 
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1° tempo ). Da setima ate a decima primeira entradas, a harpa apresentara 

sempre este desenho. 
. A setima entrada apresenta apenas um instrumento diferente da sexta ( o 
trombone no Iugar do violoncelo ). 0 fagote e o clarone aparecem com os 
motivos trocados com rela<;§o a sexta entrada tematica. A harpa e tambem o 
articulador, entretanto, o contrabaixo utilizado na sexta entrada nao aparece. 
Uma hip6tese para que se tenha uma instrumenta<;ao parecida e praticamente 
seguidas ( 68 e 78 entradas ) pode ser pelo fato de tratar-se de duas respostas 
tematicas seguidas ( ambas estao no ambito de sol manor ), estabelecendo-se 

talvez assim uma rela9ao. 
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Primeira linha mel6dica: 

(tempo) pocorubato rit.--- tempo, ffiefJender 

96 SOLO ( ohN Dpf.) 

J:. ~ ~-:::::: g :.""""'. !'"', _,....,.. ~ .-.::.. -

!Gg 'i &\~ oo& ,r!r•rrrr•crlttullrnr t ,r 
>PP< > ...:::::::: > < > pp 

Ex. 134: desenvolvimento I, primeira voz 

Entrada Compassos lnstrumentos 

i 96 -103 1° violino (solo) 
( Oes.l) ( 1"tempo) 

Efeitos Dinamica Andamento e/ou 
Varia<;6es 

_ sem surdina pp < > . tempo 

( 1• violino ) . poco rubato 

- rit. 

Articuladores 
Timbricos 

Procedimentos 

Ornamento 

glissando 

. lnstrumento condutor 

. A primeira voz e continuac;ao da quarta entrada do novo motivo 
contrapontfstico em elabora~;oes tematicas I. Traz como esta, urn (mico 
instrumento condutor que e o mesmo em ambas as linhas mel6dicas: 
primeiro violino ( ver comp. 89- 96; p. 187 ). 
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Segunda linha mel6dica: 

Fl. 

Ob. 

Txp. 

tempo 

94 

I 

( FDpfp< 

-.... _ ,_ 
'"' 

>< _,.. ... -... -

pocorubato 

-
p > 

~> 

~ 

P<>

Ex. 135: desenvolvimento I, segunda voz 

Entrada Compassos lnstrumentos 

ii 94 -103 flauta 

(Des. I} ( inlcio} oboe 
trompete 

rff.--tempo, fliepender 

------
pP ~ I> -

Articuladores 
Timbricos 

Efeitos Dinamica Andamento e/ou Procedimentos 
Variac;Cies 

. com surdina pp,p . tempo . Tecnica 

( trompete} < > . poco rubato KJangfarbenmelodie 
. tit. 

. Esta voz continua a linha mel6dica anterior iniciada pela terceira entrada do 
motivo triadico e pelo novo motivo contrapontistico ( comp. 91 - 94; pp. 185 ) . 
. Emprega a tecnica Klangfarbenmelodie. Tres instrumentos integram a linha 
mel6dica ( flauta, oboe e trompete, os dois ultimos ja apareceram na segunda 
voz que traz o motivo cromatico descendente e o motivo contrapontistico em 
elabora~oes tematicas I (vide p. 171 ). 
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Terceira linha mel6dica: 

(tempo) pocorubato rit.----<•empo, fliefiender 

95 ' ,-... ----

Kl 1' ~ -1 -1 - 1 -It a JgJyr crw r lrJtrffrr-1 
pp <::::::::: >P >pp< > 

Ex. 136: desenvolvimento I, terceira voz 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

iii 95 -103 clarineta 
(Des. I) ( 1' tempo) 

Efeitos Din& mica Andamento e/ou Procedimentos 
Variac;O&s 

pp, p . tempo . lnstrumento 

< > . poco rubato condutor 
' tit . 
. tempo. fliefiender 

A primeira e a terceira vozes empregam instrumentos condutores no 
tratamento da linha mel6dica ( vide p. 194 ). 
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Quarta linha mel6dica: 

(tempo) pocorubato rit.--~tempo, flie{Jender 

95 
I 

Htf .... 
I ( f>LL~ mit Dpf ) 

2.Gg 

.no Jt. ~ .=. 

' .... <> I w 
Br. 

SOLO (oboe Dp() pp<> ~ ...!.- .'< w::> If! ~<-::..__.., 
-< >-

Ex. 137: desenvolvimento I, quarta voz 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

iv 95 -103 harpa . harpa ( comp. 95 

emotivo ( 1°tempo) 205 violinos ~ 96: 13 met. do 

tnadico viola ( solo ) 1° tempo com 205 

(Des. I) violinos) 

Efeitos Dinimica Andamento e/ou Procedimentos 
Variac;iSes 

. com surdina pp < > . tempo . Serializa~o do motivo triadico 

( r violinos ) . poco IT.Jbato . lnstrumento condutor 
. sem surdina . rit. 
(viola) 

. A harpa e os segundos violinos somente aparecem no infcio; a seguir, a viola 
conduz a linha mel6dica . 
. 0 motivo triadico aparece no com~ ( comp. 95-96: 1• met. do 1° tempo) e 
apresenta-se serializado sendo feito por um instrumento pertencente a familia 
das cordas e mais o articulador timbrico: a harpa. 0 mesmo ocorre nas 
e/abora~oes tematicas I ( vide vi, v e ii; pp. 182 - 6 ). 
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Sexta linha mel6dica: 

Pk. 

Vlc. 

Kbs. 

tempo 

94 

. . 

. . 
pp 

SOI.O ( olmt J)p!) 

: 

.l 
SOLO Uto pp 

: 

~ 

-
< -

pocorubato rit. -tempo, fliejJender 

~ :::;::.. pp 

> <"' >pp 
.l 

... 
(olmt J)p! )pp < > < >PP 

Ex. 138: desenvolvimento I, sexta voz 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores Ornamento 
Timbricos 

vi 94 -103 timpano . timpano trillo 
emotivo harpa . harpa 
tri3dico violoncelo ( solo ) 

(Des. I) contrabaixo (solo) 

Efeitos Dinimica Andamento e/ou Procedimentos 
Variagaes 

. sem surdina pp < > .tempo . Serializagao do 
( violoncelo e . poco rubato motivo triadico 
contrabaixo ) . rit. . lnstrumentos 

condutores 

. A sexta voz estende- se do comp. 94 - 103. Traz inicialmente o motivo 
triadico ( comp. 94 - 95 ) sugerindo a entrada do tema 21

, que vai ocorrer no 
compasso seguinte na quinta voz ( comp. 95; p. 192 ) . 
. A harpa e o tfmpano sao articuladores timbricos em toda as suas apari¢es. 
A linha mel6dica e guiada pelo violoncelo e contrabaixo ( instrumentos 
condutores ). 0 trillo que ocorre no tfmpano, tern a fun9i!io de estender o valor 
de dura9i!io do som. 
. Nota- se urn tratamento semelhante na sexta voz do epis6dio I ( 3° e 4° 
momentos ), instrumentos condutores transportam a linha (vide pp. 155, 161 

21 Vide pp. 182-3 
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e 198 ). Nota -se que em ambas as partes emprega- se a familia das cordas 
(violoncelos e contrabaixos ), a diferen9a entre elas esta no peso ( solo e tutti ): 
no primeiro epis6dio utilizam- se todos os instrumentos e no desenvolvimento I 
empregam- se apenas instrumentos solistas . 
. 0 ritenuto ocorre ao final ( comp. 102 - 03: inicio ) enfatizando o final do 

desenvolvimento I. 
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Tratamento dado as linhas mel6dicas presentes no primeiro desenvolvimento 

. 0 tema emprega a tecnica Klangfarbenmelodie e esta serializado motivica e 
timbristicamente na quinta voz (vide pp. 192-3 ) . 
. Ocorre a tecnica Klangfarbenmelodie, mas o predominio e o de instrumento 
( s ) condutor ( es ) . 
. Urn tratamento semelhante e dado a sexta voz ao final do epis6dio I ( 3° e 4° 
mementos ) e ao final do desenvolvimento 1: instrumentos condutores 
conduzem a linha ( comparar pp. 155, 161 e 198 ). Os dois trechos encerram 
se9i)es ( primeira e segunda respectivamente; vide pp. 29 e 30 ). Outra 
ocorrencia interessante e que a conclusao de cada parte ocorre em pianissimo. 
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2.2.5- ELABORACOES TEMA TICAS, II ( aproximadamente do comp. 103 -
115: inlcio) 22

. 

Em elabora~oes tematicas II observam - se tres motivos significativos: o 
motivo cromatico descendente ( assim como nas elaborat;oes tematicas I, e 
derivado da segunda parte do tema: cromatica ), um contramotivo diat6nico 
ascendente e um terceiro motivo que segundo David [ ... ] introduz series de 
quatro co/cheias, estabelecendo um novo nfvel de movimento rftmico [ ... ] 23

. 

A seguir, um diagrama com os procedimentos empregados nas elaborat;oes 
tematicas II. 

Comp. 104 106 108 1 iO 112 

Fig. 8: elaborat;oes tematicas II 

• Seriaiizat;:ao do motivo cromatico descendente e tecnica Klangfarbenmelodie 

• Serializac;ao do terceiro motivo 

Seriaiizat;ao do contramotivo diat6nico ascendente 

lnstrumento condutor 

22 Vide pp. 51 - 2 
23 DAVID. p. 142 
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Primeira linha mel6dica: 

FL 

TJ:P. 

tempo, fliejlender 

103 
I ?~-~' ::-.. ~f" 

-'- .:::::::=-1:' mp ..........,; >-1' 1:'-= 
(nrit.DpL) t!l!J11'::- l.i:. 

P-< > 
I v 

. . 
Ex. 139: elabora,;oes tematicas II, primeira voz 

Entrada 

1' 
( motivo 

crom. desc.) 

2' 
( terceiro 

molivo) 
E.T.II 

Efeltos 

. com surdina 

( trompete) 

Voz Compasses 

103 (2'tempo) 
- 109 

lnstrumentos Articuladores 

flauta 
trompete 

harp a 

Timbricos 

. harpa ( comp. 104: 1a met 

do 2° tempo com flauta ) 

Dina mica Andamento e/ou Procedimentos 

mp,p 

< > 

Varia~5es 

. tempo, . Serializagao do motivo 

tliej}ender cromatico descendente 

e do terceiro motive 

. Tecnica 
K/angfarbenmelodie e 
instrumento condutor 

. Este trecho envolvendo a primeira voz traz o motivo cromatico descendente 
( comp. 103: 2° tempo- 105) eo terceiro motivo ( comp. 105: 2" met do 2° 
tempo - 109: infcio ). 0 motivo cromatico descendente e feito por dois 
instrumentos { trompete e flauta ) e mais urn articulador tlmbrico ( harpa ). 
Desta maneira o motive principal e feito por urn instrumento da familia dos 
metais e outro das madeiras. 0 recurso da harpa empregada como articulador 
timbrico na parte cromatica ja foi utilizado no tema ( vide comp. 5: trompa e 
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harpa; p. 90 ). 0 terceiro motivo traz apenas urn instrumento ( famflia das 

madeiras ). 
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Segunda linha mel6dica: 

tempo, fliej3ender 

103 ~ 

Ob. 1@ ~\ J r IQr tJJ.rp5JpWl J_tJ t-
p -< ~ p -<'ltJ:.f> .::::> p 

Ex. 140: elaborafoes tematicas II, segunda voz 

Entrada Voz 

1a if 
( :JOmotivo) 

E.T.II 

Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

103- 108 oboe 

Efeitos DinAmica Andamento e/ou 
Variaqiies 

Procedimentos 

-

mp,p 

< > 
. tempo, 

fliejJender 

. Serializaqio do terceiro 

motivo 
. lnstrumento condutor 

. A segunda voz apresenta a primeira entrada do terceiro motivo ( comp. 103-
107: inicio ). 
. As articula¢es permanecem iguais as da primeira voz; a dinamica sofre 
pequenas altera96es. Urn instrumento da familia das madeiras ( oboe ) e 
tambem aqui o condutor. 

204 



Terceira linha mel6dica: 

( tempo, ffie/]ender ) 

Kl. 
B 

Hr. 
F 

Hlf. 

Br. 

104 

~ 
obi>! Dpf. 

1\LLE -
I 

"'"'· 
:t;'"-. 

~ -
J •< > 

>< ? 

'P:::::- .l. --r ......... I~ i. 
r 

.__.. 

' 

Ex. 141: elaboraf(jes tematicas II, terceira voz 

Entrada Voz Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

3• iii 104-113 clarineta . violas ( comp. 107: 1' met. 

( motivo trompa do ZO tempo com trompa ) 

crom. desc. ) harpa . harpa ( comp. 108: 1' met. 
2• violas do ~ tempo com cfarineta ) 

( contramotivo 
diat. asc. ) 

4• 
( terceiro motivo ) 

E.T.II 

Efeitos Dinamica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia«5es 

. com surdina mp,p . tempo, . Serializa,.ao do motivo 

(violas) < > f/iej]ender cromatico descendente, 

. sem surdina do contramotivo diat6nico 
(trompa) asc. e do terceiro mativo 

. Tecnica 
Klangfarbenmelodie e 
instrumentos condutores 

. A terceira voz apresenta o contramotivo diatonico ascendente ( comp. 105: 28 

met. do 2° tempo - 107 ), o motivo cromatico descendente ( comp. 107: ~ 
tempo- 109 ) e o terceiro motivo ( comp. 109: 28 met. do 2° tempo- 113: 
inicio ). 
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. Como ocorre na primeira voz ( comp. 103 - 109; vide pp. 202 - 3 ), para 
comp6r aqui o motivo cromatico descendente emprega- se um instrumento da 
famflia dos metais ( trompa ) e um das madeiras ( clarineta ). A harpa e tambem 
o articulador timbrico. 
. Observa- se que, nas tres vozes agudas o terceiro motivo e feito por 
instrumentos da famflia das madeiras ( flauta, oboe e clarineta; vide pp. 202 - 5 
respectivamente ) . 
. 0 contramotivo diatonico ascendente e na terceira voz feito pelas cordas ( com 
surdina ) . 
. Verifica-se que ate o momento, o motivo cromatico descendente e o terceiro 
motivo apresentam uma serializa!;ao motivico- timbrica, em que as familias 
estao serializadas: 
- o motivo cromatico descendente e feito pelos metais, madeiras e por um 
articulador timbrico ( harpa ) 
- o terceiro motivo traz um instrumento pertencente as madeiras 
As articulai(Oes apresentam-se serializadas e a dinamica tambem esta 
praticamente serializada. 
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Quarta linha mel6dica: 

tempo, flieflender 

103 p,;::: :J:...r-~ > 

Fag 

Pos. 

2Gg 

. . 
iDf) 

~ 
: 

( !lit DJ!f.) 

"'"'· 

p<.. 

~~,_-~ 
~ 

p < > 

p ~ ::::::>- .. ~ 

f::\> 

b. 

v 

Ex. 142: elaborar;aes tematicas II, quarta voz 

- ::::=- t' 
> 
~ 

Entrada Voz Compassos lnstrumentos Articuladores 

18 iv 
( contramotivo 
diat. asc. ) 

2• 
( crom. desc. ) 

3• 
( terceiro motivo ) 

E.T.II 

Efeitos 

. com surdina 

(trombone e 

2os violinos ) 

103 ( Z' tempo) 

- 113 

fagote 
trombone 

harpa 

Dinamica 

mp,p 

< > 

2os violinos 

Andamento e/ou 
Varia~ees 

. tempo, 

flie{Jender 

limbricos 

. 2os violinos ( comp. 105: 101 met. 

do ~tempo com trombone ) 

. harpa ( comp. 106: 1' met. 
do Z' tempo com fagote ) 

Procedimentos 

. Serializa<;io do contramolivo 

diatonico ascendente, 

do motivo cromalico desc. 
e do terceiro motivo 

.Tecnica 
Klangfarbenmelodie e 
instrumentos condutores 

. Verifica-se na quarta voz a primeira entrada do contramotivo diatonico 
ascendente ( comp. 103: ~ tempo- 105 ). Nota- se que na terceira ( ver p. 
205 ) e quarta vozes sao as cordas ( com surdina ) que conduzem este motivo. 
As articula<;(ies e a dinamica sao semelhantes. 
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. Esta voz traz tambem o motivo cromatico descendente ( comp. 105: 2" tempo 
- 07 ) e o terceiro motivo ( comp. 107: 2" met do 2" tempo - 112 
aproximadamente ) que estao serializados, assim como os mesmos 
apresentados na primeira, segunda e terceira vozes ( ver pp. 202 - 6 ). 0 
motivo cromatico esta distribufdo entre tres instrumentos: urn da famflia dos 
metais ( trombone ), outro das madeiras ( fagote ) e mais o articulador 
timbrico ( harpa ). 0 terceiro motivo e feito por urn instrumento da familia das 
madeiras ( fagote ). 
A dinamica e as articula<;Oes nos dois motives apresentam pequenas 
altera<;Oes. 
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Quinta linha mel6dica: 

(tempo, ffiejiender) 

104 
~-

Bskl. 

I .,,... C"f' Dpf:) "1'1'· 
B 

Pos. 

I 
p'<. 

: 

I.Ll.E (mlr. Dpf.) -... . 
Vk. . 

p 

__.. .:::: 

lit'- 1•<. 
I I~' .,; >-P 

L ':::::= 

v 
• 

Ex. 143: elabora~oes tematicas II, quinta voz 
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Entrada Voz 

a• v 
( oontramativo 

diat. asc. ) 
4" 

(motivo 
crom. desc. ) 

s• 
( terceiro motivo ) 

E.T.II 

Efeitos 

. com surdina 

(trombone e 

violoncelos } 

Compassos lnstrumentos Articuladores 

104- 115 clarone 
trombone 
harpa 
violoncelos 

Dinli.mica Andamento elou 
Varia~Oes 

mp, p . tempe, 

< > flie{:Jender 

Timbricos 

. violoncelos ( comp. 109: 1' met. 
do 2" tempo com trombone ) 

. harpa ( comp. 110: 1' met 
do :20 tempo com clarone ) 

Procedimentos 

. Serializa~o do contramotivO 

diatonico ascendente, do 
motivo cromatico desc. 
e do terceiro motivo 

. Tecnica 
Klangfarbenmelodie e 
instrumentos condutores 

. A quinta voz traz a serializa~tao motivico- timbrica do contramotivo diatonico 
ascendente ( comp. 107: 2° tempo- 109 ), do motivo cromatico descendente 
( comp. 109: 2° tempo - 111 } e do terceiro motivo ( comp. 111: 28 met. do 2° 
tempo -115 } . 
. 0 motivo cromatico descendente e feito como as entradas anteriores, ou seja, 
por tres instrumentos: urn dos metais ( trombone ), outro das madeiras 
( clarone ) e mais o articulador timbrico ( harpa ). 0 clarone conduz o terceiro 
motivo. A dinamica esta praticamente serializada no motivo cromatico e no 
terceiro motivo. Observa- se uma pequena alterac;So quanto as articula¢es, 
com tenuto ao inves de legato ( comparar a primeira voz no comp. 108: 28 met. 
do ~tempo- 09, com a quinta aos comp. 114: ~ met. do ~tempo- 15 ). 
. 0 contramotivo diatonico ascendente e feito pelas cordas ( violoncelos ) com 
surdina; ele aparece serializado quanto ao aspecto timbrico ( cordas com 
surdina ) e tambem quanto as articula¢es e a dinamica. 
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Sexta linha mel6dica: 

( tempo, fliej3ender) 

104 ALLE (mit Dpi ) ,.... 

VIc. 
. 

p <. 
ALLE (mit.Dpi) -

Kbs. 
; 

p < 
Ex. 144: elaborafoes tematicas II, sexta voz 

Entrada 

6• 
( contramotivo 
diat asc. ) 

E.T.II 

Efeitos 

. com surdina 

( violoncelos e 

contrabaixos ) 

Voz 

vi 

Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

104-115 violoncelos 
contrabaixos 

Diniimica 

p < 

Andamento e/ou 
Varia90es 

. tempo, 

f/iej3ender 

Procedimentos 

. Serializac<ao do 

contramotivo diat6nico 
ascendente 

. lnstrumentos condutores 

. A sexta voz traz ao final das elaborafoes tematicas II o contramotivo 
diatonico ascendente ( comp. 113: 2° tempo - 15 aproximadamente ) 
serializado como as suas entradas anteriores, ou seja, por instrumentos 
pertencentes a mesma famflia: cordas com surdina ( violoncelos e contrabaixos 
conduzem a linha ). A dinamica sofre pequenas variac;Qes; as articula¢es sao 
mantidas. Esta linha tera continuidade no desenvolvimento II. 
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Segunda voz ( continua~o ): 

(tempo, fliepender) 

1~ 
I _....---.."' • ' ~ 

Ob. 

~(mit.Dpt:) -1- P= :: ::;::::-p 

Trp. 
..., 

p-< > 
" I 

"' if 

. 
( ~.-Dpf.) -

2.Gg. 
I I 

p.<_ > 
Ex. 145: elaborar;6es tematicas II, segunda voz 

Entrada 

4• 
( contramotivo 

diat. asc. ) 
s• 

(motivo 
crom. desc. ) 

s• 
{ terceiro motivo ) 

E.T.II 

EfeitOs 

. com surdina 

( trompete e 

i" vioflnos ) 

Voz Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

ii 
(cont.) 

109-115 oboe 
trompete 
2os violinos 
harpa 

Dinilmica 

p < > 

Andamento e/ou 
Varia<;lies 

. tempo, 

tltepender 

. 2
05 

violinos ( comp. 111: 13 met. 
do ZO tempo com trompete ) 

. harpa ( comp. 112: 1' met. 

do 2" tempo com oboe ) 

Procedimentos 

. Serializa<;ilo do contrnmotivo 

diat6nico ascendente, do 
motivo cromatiCO desc. 
e do terceiro motivo 

. Tecnica 
Klangfarbenmelodie e 
instrumentos condutores 

. Esta linha mel6dica e continua~o da segunda voz ( comp. 103- 108; vide p. 
204 ) . 
. Nota- se a serializa~rao e a presen~ do contramotivo diatonico ascendente 
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( comp. 1 09: 2° tempo - 111 ) , do motivo cromatico descendente ( comp. 111: 
2° tempo- 113 ) e do terceiro motivo ( comp. 113: 23 met. do 2° tempo- 15 ). 
0 contramotivo diatonico emprega ( como nas entradas anteriores ) a familia 
das cordas ( segundos violinos ). No cromatico descendente observa- se dois 
instrumentos ( trompete e oboe ) e mais urn articulador timbrico ( harpa ). 0 
oboe conduz o terceiro motivo e aparece na linha mel6dica antecedente ( vide 
p. 204 ) . 
. Verifica-se que Webem emprega o mesmo tratamento tfmbrico das entradas 
anteriores na ocorrencia destes tres motivos: 
. o contramotivo diatonico ascendente e transportado per cordas ( com 
surdina) 
. o motivo cromatico descendente traz um instrumento da familia des metais, 
outre das madeiras e mais o articulador timbrico ( harpa ) 
. o terceiro motivo e sempre feito pelo naipe das madeiras 
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Primeira linha mel6dica { continuagao ): 

( tempo, ffiepender ) 

Fl 

KL 
B 

!Gg. 

110 
I 

~ 

I 

. 
j'LE f- Dpt' ) 

''l'l'·:j!: If'-

111'Jf'< ~~ ...:-:.. I' 

i:= - .::::=- p 

, 

- - .;--;; 

p -< ~ 
Ex. 146: elaborat;oes tematicas II, primeira voz 

Entrada Voz 

58 i 
( contramolivo ( cont. ) 
diat asc. ) 

6• 
( motivo 
crom. desc. ) 

E.T.II 

Compasses 

110-116 

lnstrumentos 

flauta 
clarineta 
harpa 
1 os violinos 

Efeitos Dina mica Andamento e/ou 
Variagaes 

. com surdina 

( 1
05 

violinos ) 

mp,p 

< > 
. tempo, 

flieflender 

Articuladores 
Timbricos 

. 1 os violinos { comp. 113: 1 a met 

do 2" tempo com flauta ) 

. harpa ( comp. 114: 18 met 
do ~ tempo com clarineta ) 

Procecjimentos 

. Serializagao do contramotivo 

diatonico ascendente e do 
motivo cromatico desc . 

. Tecnica 
KJangfarbenmelodie 

. Esta linha e continuagao da primeira voz { comp. 103: 2° tempo- 109; vide p. 
202 ). 
. Nota-se a presen99 do contramotivo diatonico ascendente { comp. 111: 2D 
tempo- 113 ) e do motivo cromatico descendente ( comp. 113: 2° tempo -
115 ). 
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. Ocorre uma lembran~ do terceiro motivo no comp. 115 ( 28 met. do 1° 
tempo)- 16. E tambem feito por urn instrumento da familia das madeiras 
( clarineta ). A dinamica e a articulac;ao sofrem pequenas variac6es. 
. 0 contramotivo diatonico ascendente apresenta- se serializado por 
instrumentos pertencentes a mesma familia, sendo feito pelas cordas ( 105 

violinos com surdina ). A dinamica e as articula¢es tambem encontram-se 
serializadas. Observa- se a ocorrencia de tenuto em tempo ou parte fraca de 
tempo. 
. 0 motivo cromatico descendente esta tambem serializado motivico e 
timbristicamente. Ao passo que, em todas as outras entradas, este motivo e 
feito primeiramente por um instrumento da familia dos metais e em seguida por 
outro das madeiras, aqui ele e feito somente pelas madeiras ( flauta e clarineta 
respectivamente ). A harpa continua como articulador timbrico. A dinamica 
esta ligeiramente modificada e as articula¢es encontram-se serializadas. 
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Tratamento dado as seis linhas mel6dicas apresentadas nas elaboracoes 
tematicas II. 

. Observa-se que em E. T. II todas as entradas do motivo cromatico 
descendente, do contramotivo diatonico ascendente e do terceiro motivo 
apresentam- se serializados. Utilizam se tambem da tecnica 
Klangfarbenme/odie ou de instrumento ( s ) condutor ( es ) para a 
composi<tBo dos motivos. Verifica- se que Webem determina para cada motivo 
uma ( ou mais ) familia ( s ) especffica ( s ) em quase todas as entradas ( com 
exceCf8o do motivo cromatico descendente na primeira voz; ver pp. 214- 5 ). 
As articula¢es e a dinamica estao tambem praticamente serializadas. 
. 0 motivo cromatico descendente e feito por dois instrumentos e mais um 
articulador, que e o mesmo em todas as entradas: a harpa. Com exceCf8o da 
primeira voz nos compassos 113 ( 2" tempo)- 115 (vide p. 214 ), todas as 
entradas deste motivo apresentam inicialmente um instrumento da familia dos 
metais e outro das madeiras; nesta voz os dois instrumentos pertencem a 
familia das madeiras. 
. 0 contramotivo diatonico ascendente e em todas as suas entradas feito por 
instrumentos de uma mesma familia ( cordas ); utiliza - se como recurso a 
surdina . 
. 0 terceiro motivo e sempre feito por um instrumento da familia das madeiras. 
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:t2.6- DESENVOLVIMENTO II 

0 desenvolvimento II corresponde a oitava entrada tematica que ocorre na 
terceira voz em fa menor; compasses 115 - 123 ). 
Segue o diagrams e ap6s o mesmo. a entrada tematica e as linhas mel6dicas 
que o acompanham. 

Comp. 115 117 119 121 123 

i 

ii 

Fig. 9: desenvolvimento II 

• Serializayao do terceiro motivo 

D 
T ecnica Klangfarbenmelodie 

• Serializac;ao da oitava entrada tematica e emprego da tecnica Klangfarbenmelodie 

Serializat;ao do contramotivo diat6nico ascendente 

D 
lnstrumentos condutores e tecnica Klangfarbenmelodie 
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Oitava entrada tematica ou desenvolvimento II: 

E.H. 

Hr. 
F 

Trp. 

Hn. 

115 
I 

lt Dpf. 

(~Dpf) 

1'1 ,mj~ .::::::>-

._, 

: 

poco rubato 

;;;..., I~ ........ 

mf: >..- 'If!/ > . if-< 

mf;: - ...,.. 

f> 

'If 

noch ffieBender 

-

~ 

lf 

Ex. 147: oitava entrada tema\ica ou desenvolvimento II, terceira voz 

Entrada Voz 

aa iii 

(Des. II, 

tema em Fm} 

Efeitos Dinimica 

surdina mf,f 

( trompa < > 
e trompete) 

Compassos 

115-123 

instrumentos 

come ingles 
trompa 
trompete 
harpa 

Anda:mentos e lou 
Varia gOes 

. tempo, 

fliej]ender 

. poco rubato 

Articuladoras 
Timbricos 

. harpa (comp. 119: 1" 
metade do zo tempo com 

come ingles e comp. 122-

23 com trompa ) 

. corne Ingles ( comp. 120: 
za metade do 1° tempo com 
trompete) 

Procedimentos 

. Serializa~ao motlvico

timbrica 
. Teknica 

Klangfarbenme/odie 

. Ocorrem altera~.<5es de dinamica. Ao final observa-se um f { comp. 122- 23 ); e 
a primeira vez que ele ocorre nas entradas tematicas. 
As articulai_<oes dos motivos sao mantidas no mesmo ponto ( excegao do 
marcato que e suprimido: comp. 119: 2° tempo no corne ingles ). 
Outra excegao e a decima primeira entrada tematica ( comp. 175) no trompete, 
que tern um sforzato piano no Iugar do marcato. 

No andamento notam-se as seguintes variagoes: tempo, fliej]ender ( mais 
fluente ). 0 poco rubato e man!ido no mesmo ponto ( infcio da parte 
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cromatica ) e ao final nao ocorre o poco ritenuto ou o poco al/argando como em 

geral e observado nas outras entradas. 
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Primeira linha mel6dica: 

( tempo, fliejJender) poco rubato noch fliejJender 

111 ~ 
I ... ;"'\ -- ,-... 

Fl 

'llff ;: ~ 'llff =::::-f 

( 1/'-l¥) ,...-.., 
2.Gg .. 

,;1>-=::::: 'llff :.:::>

Ex. 148: oitava entrada tematica ou desenvolvimento II, primeira voz 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

i e 117 -23 flauta . Flauta ( comp. 119: 1' met do 

terceiro ( 1' tempo) 205 violinos 1° tempo com ~ violinos ) 

motivo 
(Des. II) 

Efeitos Dinamica Andamento elou Procedimentos 
Varia gees 

. com surdina f,mf . tempo fliejJender . Tecnica 

(r' violinos) < > . poco rubato Klangfarbenmelodie 

. noch fliejJender . Serializayiio do 
teroeiro motivo 

. Esta e a continua~o da primeira voz em e/aborar;oes tematicas If . 

. Sao dois os instrumentos que comp5em a tecnica Klangfarbenmelodie 
( flauta e segundos violinos ) . 
. A flauta traz ao infcio uma lembran9<3 do terceiro motivo ( elaborar;oes 
tematicas II): comp. 117 ( 28 met do 2° tempo ) - 119. Encontra- se serializado 
como as outras entradas na segunda elabora~o tematica: e feito por um 
instrumento da familia das madeiras (vide p. 216 ) . 
. Ao final nota- se na dinamica um crescendo que vai de mf a f ( comp. 121-
22 ), preparando a entrada do motivo triadico descendente nos compassos de 
transir;ao Ill ( vide i, p. 228 ). 

220 



Segunda linha mel6dica: 

( tempo, f/iejJender ) 

116 

Kl 
B 

LGg 

(mltlf) 

pocorubato 

.p_ ...... 

mf 

' ~ 

,...,._ 

noch fliejJender 

' 

.:::>- ...:::::: fsf -<:f 

Ex. 149: oitava entrada tematica ou desenvolvimento II, segunda voz 

Entrada Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

ii 116 -23 clarineta . 105 violinos ( comp. 118: 2" met. do 

(Des. II) ( inlcio) 1 os violinos 1° tempo com clarineta ) 

Efeitos Dinamica Andamento e/ou Procedimentos 
Variac;oos 

. com surdina f, mf, p . tempo flie/}ender . Tecnica 

( 1 os violinos ) < > . poco rubato Klangfarbenmelodie 

. noch ffie/]ender 

. Esta linha e continuagao da segunda voz em elabora~oes tematicas II ( vide 
p. 212 ). 
. Sao dois os instrumentos que compoem a tecnica Klangfarbenmelodie: a 
clarineta e os primeiros violinos. 
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Sexta linha mel6dica: 

(tempo, flie{Jender ) pocorubato noch fliej3ender 

113 (mllDpf.) 

Pos. 

Vlc. 

(ALLE 

!Cbs. 

p m.p > cresc. 

Ex. 150: oitava entrada tematica ou desenvolvimento II, sexta voz 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

vi 113 -23 trombone 
(Des. II) ( inicio) violoncelos 

contrabaixos 

Efeitos Dinimica Andamento e/ou Procedimentos 
Variaqi!es 

. com surdina f, mf, mp, p . tempo flie{Jender . Serializa<;lio do 

(trombone, < > . poco rubato contramotivo diatonico asc . 
violoncelos e . noch flie{Jender . lnstrumentos 
contrabaixos ) condutores 

. Tecnica 
Klangtarbenmelodie 

. Esta voz apresenta inicialmente o contramotivo diatonico ascendente ( vide 
tambem elaboraf;6es tematicas II, comp. 113: 2" tempo- 115; p. 211 ) . 
. Esta linha traz tres instrumentos e dois sao considerados condutores 
( violoncelos e contrabaixos ). 0 trombone entra bem rapidamente ( comp. 116: 
~ met. do 2" tempo - 117 ) compondo com os outros dois a tecnica 
K/angfarbenmelodie. 
. A passagem do desenvolvimento II para os compasses de transiqao Ill 
emprega urn procedimento semelhante ao utilizado no epis6dio I ( comp. 66 -
78: 1° tempo; vi; pp. 155 e 161 ), ao final das elaboraf;6es tematicas I ( comp. 
94- 96; vi; p. 182 ) e no desenvolvimento I ( comp. 94- 103; vi; p. 198 ). E 
interessante notar que estas partes utilizam - se em geral de instrumentos 
condutores e sao timbristicamente os mesmos: violoncelos e contrabaixos. 
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. Com relac;:ao a dinamica pode- se observar urn crescendo ( comp. 119 - 22 ) 
que vai enfatizar a entrada dos motivos triadicos descendentes nos compassos 
de transiqao Ill ( proxima parte; vide i, ii e iii; pp. 228 - 32 ) . 
. Observa-se que, nos compassos 116 ( 28 met. do 2° tempo)- 19 ( 1° tempo) 
o trombone traz duas vozes seguidas: uma parte da sexta ( comp. 116: 28 met. 
do 2° tempo- 17: 18 met. do~ tempo; p. 222 ) e uma parte da quarta voz 
( comp. 117: 28 met. do 2° tempo -19: 1° tempo; p. 224 ) . 
. Ocorre o predomfnio de instrumentos condutores. 
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Quarta linha mel6dica: 

(tempo, ffiefJender ) pocorubato noch fliepender 

114 :r;.l ~ t-. 

Fg. 

(mitDof.) 
,__ "?/' =-

Pos. • jcA;LLE mit~J <: :::. "V > G-Sti 
I 

l.Gg. 

~ 

..!""':; p-( .AI.LE mit Dpf. ) <> 
p 

:,.... U""-

Br. II 
' p <:::::::::: > ~-

Ex. 151 : oitava entrada tematica ou desenvolvimento II, quarta voz 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

iv 114 -23 fagote . Trombone ( comp. 119: 2' met do 
(Des. II) trombone 1° tempo com fagote) 

1 os violinos 
violas 

Efeitos Dirnimica Andamento e/ou Procedimentos 
Variaq6es 

. com surdina f, mf, p . tempo flie{Jender . Tecnica 

( trombone, < > . poco rubato Klangfarbenmelodie 

1 011 violinos e . noch flie{Jender 
violas ) 

. Esta linha mel6dica emprega a tecnica Klangfarbenmelodie e possui quatro 
instrumentos. No trecho anterior ( elaborat;oes tematicas II; p. 207 ) esta voz 
emprega tambem o fagote e o trombone ( alem de outros ). As cordas 
acessoram as linhas me16dicas de ambas as partes ( elaborat;oes tematicas 
II, comp. 103- 13, iv, 2°s violinos; desenvolvimento II, comp. 114-23, iv, 1os 
violinos e violas ) . 
. A busca de cores ( efeitos tlmbricos) pode ser verificada a partir do comp. 121 
( primeiros violinos ) onde o orquestrador faz a indicac;:Bo de que o trecho deve 
ser executado na corda sol { pois produz um som mais velado ). 
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Quinta linha mel6dica: 

(tempo, fliepender ) poco rubato noch fliejJender 

1 ... 
Bskl. 

B 

rn} 
-. 
~ ,,. .r;;: ~ .;-

Fg. 

.AI.LE (mit Dpf ) rqf -=::._f 

Br. • I o...L.l..J J ....,_ 

Ex. 152: oitava entrada tematica ou desenvolvimento II, quinta voz 

Entrada Compassos 

v 116 -23 
(Des. II) 

Efeitos Oinllmica 

. com surdina f, mf 

(violas) < > 

lnstrumentos 

darone 

fagote 
violas 

Andamento e/ou 
Variar;iies 

. tempo fliejlender 

. poco rubato 

. noch fliejlender 

Articuladores 
Timbricos 

. Violas (comp. 121: 1'tempo 
com !agote) 

Procedimentos 

. Tecnica 

Klangfarbenmelodie 

. Esta linha mel6dica continua a quinta voz das elaboragoes tematicas II ( vide 
p. 209 ). 
. Observa-se o emprego da tecnica Klangfarbenmelodie, na qual tres 
instrumentos compoem a linha ( clarone, fagote e violas ). 

225 



Tratamento dado as linhas mel6dicas apresentadas no desenvolvimento II . 

. A terceira voz traz a oitava entrada tematica ( vide p. 218 ). Apresenta os 
seguintes instrumentos: come ingles, trompa, trompete e harpa. Observa-se no 
tratamento do tema o emprego da tecnica Klangfarbenme/odie e a 
serializac;ao motfvico- tfmbrica. Nas outras vozes predomina a tecnica 
K/angfarbenmelodie ( com exce~o da sexta que serve-se na maior parte do 
tempo de instrumentos condutores; vide p. 222 ). A primeira e a segunda 
vozes trazem um instrumento pertencente a famflia das madeiras e das cordas 
( flauta e segundos violinos, clarineta e primeiros violinos respectivamente; vide 
pp. 220-1 ) . 
. Quanto a dinamica ocorre um crescendo ( comp. 121 -22 aproximadamente) 
que enfatiza a cadencia ( comp. 122 - 23; ver tambem p. 53 ) e valoriza a 
entrada do motivo triadico descendente ( compasses de transir;ao Ill ; pp. 228 -
32 ). 
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2.2.7- COMPASSOS DE TRANSICAO Ill ( comp. 123-31 infcio) 24 

Os compasses de transiqao Ill trazem fragmentos tematicos derivados da 
primeira parte do tema ( diat6nica ) e apresenta dois motivos extrafdos da 
trfade arpejada que sao chamados tambem de motivo triadico: 

o primeiro ( vide i, comp. 62 - 63; p. 54 ) apresenta os mesmos valores de 
duraqao do tema: mfnimas ( ver na primeira linha mel6dica o oboe, comp. 
123: 2° tempo- 24; p. 228 ) 
o segundo ( vide ii , comp. 62; p. 54 ), esta com os valores de duraqao 
diminufdos: semfnimas (vide trompete, ii, comp. 123- 24; p. 229 ). 

Comp. 123 125 127 129 131 

Fig. 10: compassos de transiqao Ill 

0 
Serializac;;ao do motivo triadico descendente ( em mfnimas) 

• Seriaiizac;;ao do motivo triadico descendente (em seminimas) 

• Serializac;;ao do grupo de colcheias 

lnstrumento condutor 

0 
T ecnica KJangfarbenmelodie 

24 Vide pp. 54 - 6 
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Primeira linha mel6dica: 

noch ffiej]ender 

123 

Ob 1 § &61. r 1 r r 1 .. r 1 r J 1 

f 

- -
Ex. 153: compasses de transiqfio Ill, primeira linha mel6dica 

Entrada Voz 

motivo 
triadico 

desc. 
( C.T. Ill) 

Efeilos 

Compasses 

123 ( 2°tempo) 

- 30 

lnstrumentos 

oboe 

Din& mica Andamen!o e/ou 
Variaqoes 

I . noch fliej}ender 

Articuladores 
Tfmbricos 

Procedimentos 

. Serializagao do 
motivo tri2dico desc . 

-

. Esta voz apresenta o motive triadico descendente (em mfnimas) derivado da 
primeira parte do tema ( a articula9ao e os valores de dura9ao sao mantidos 
iguais a e!e ). Urn unico instrumento faz este motive ( oboe ); a primeira parte 
do tema ( diat6nica) tambem e feita por urn instrumento ( veja comp. 1 - 3: 1° 
tempo; trombone; p. 90 ). Ocorrem nesta voz duas entradas do motivo que 
estao ressaltadas quanta a dinamica ( forte). 
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Segunda linha mel6dica: 

Fl. 

E.H. 

Kl. 
B 

noch niepender 

123 
I 

~ I 

~ 

~ 

wieder sehr ruhig 

---
f-;... > ~ 1"""-l.:::::::::=-rP -· 

f' 

Cifl'Dp() mf 
~--

::::::==-
Trp. 

...... f • I . 
p'f'r 

2.Gg 

(mitl)p() , f 
Ex. 154: compassos de transiq§o Ill, segunda linha mel6dica 

Entrada Voz Compasses 

18 e38 do if 
motivo triadico 

descendente 

com valores 
diminufdos e 
grupos de colcheias 
( C.T.III) 

123-32 
( inlcio) 

lnstrumentos 

flauta 
come ingles 

darineta 
trompete 
2os violinos 

Efeitos Dinamica Andamento e/ou 
Variac;Oe5 

. com surdina f, mf, p, pp . noch flie{Jender 

( trompete e > . wieder sehr ruhig 

2"' violinos ) 

Articuladores 
Timbricos 

. 2
05 

violinos ( comp. 124: 18 met. do 1° 

tempo com flauta e comp. 126: 18 met. 

do 1° e 2ll tempos com come ingles) 

. come ingles ( comp. 126: zo tempo 

com flauta) 

Procedimentos 

. Serializa<;to do motivo 

triiidico descendente e 

do grupo de colcheias 
. T ecnica K/angfarbenmelod/e 

0 motivo triadico descendente com valores diminuldos ( semlnimas ) esta 
serializado motlvico e timbristicamente (vide comp. 123-26: 1° tempo), 
sendo feito pela familia dos metais ( trompete ) e pelas madeiras ao final do 
mesmo ( vide flauta, comp. 124 ou come ingles, comp. 126 ). Os segundos 
violinos articulam timbristicamente as madeiras (vide comp. 124 e 126 ). 
Quante a dinamica, pode-se dizer que eles estao ressaltados (forte ). 
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Enquanto que o motivo triadico em minimas ( vide comp. 123- 26; p. 228 ) 
encontra-se em tenuto, aqui, os valores de dura~o estao diminuidos 
( seminimas ) e articulados em staccato. 
. Ap6s a apresenta~o dos motivos triadicos aparece o grupo formado por 
colcheias ( comp. 127: 2" met. do 2° tempo- 30 ). Observam- se duas entradas 
e cada uma traz um instrumento pertencente a familia das madeiras ( vide 
clarinets e flauta respectivamente ) . 
. Um caso interessante e observado no corne ingles comp. 126-27 ( veja 
abaixo ). A linha iniciada por este instrumento completa uma triade arpejada 
descendentemente ( Gb3 

- Eb3 
- C3 

); entretanto, a nota de conclusao deste 
motivo nao eo d63 

( veja abaixo o comp. 127 ), mas sim o mib 3 (vide comp. 
126: ~ tempo ) que e direcionado para a flauta . A nota d6 que conclui o 
motivo do corne ingles pertence nao a segunda voz, mas sim a terceira. Desta 
maneira observa - se neste Iugar, a sugestao de que a nota d63 

( comp. 127 ) 
pertence ao motivo iniciado pelo corne ingles. 

116 I 

Fl 
~ .... --= --

I 
f 

~ 
f I 

i 

E.H. 

.1\LLEI pi:!:l. 
3*\10% 

.j. 

2.Gg 

(mli.I>)£) f .... 

Ex. 155 

Este recurso propiciado pelo emprego da tecnica. Klangfarbenmelodie e 
tambem enfatizado pela entrada do articulador timbrico ( segundos violinos ) 
que acessora o corne ingles (vide comp. 126-27 no exemplo acima ). 
. Com rela~o a dinamica desta linha mel6dica, estende-se de forte a 
pianissimo. Nota-se um descrescendo: mf a pp ( comp. 127: 2" met. do ~ 
tempo- 132: inicio ). 
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Terceira linha mel6dica: 

( noch ffie{Jender) 

124 

ER. ~~D¢.) 
Hr. 
F 

. . 

I f 

f 

. 

A LE fm:i1D¢.) pi:l . 

2.Gg 

""-

wieder sehr ruhig 

fiP p .:::::>- P.P 

I • 

pP 

.. 
Ex. 156: compassos de transiqao Ill, terceira linha mel6dica 

Entrada Voz 

28 e 4a do iii 

motivo triad. 

descendente 

com valores 
diminuidos 
e grupo de 
colcheias 
( C.T. Ill) 

Efeitos 

. com surdina 

( trompa e 

r violinos) 

Compassos lnstrumentos Articuladores 

124-32 

Dinamica 

f, fp, p, pp 

> 

Timbricos 

come ingles . 2"' violinos ( comp. 125 e 127 na 
trompa 1a met. do 1° tempo com come ingles) 

2os violinos 

harpa 

Andamento e/ou 
Varia96es 

. noch fliejJender 

. wieder sehr ruhig 

Procedimentos 

. Serializae<lio do motivo 

tliadico descendente e 

do grupo de colcheias 
. Tecnica 

Klangfarbenmelodie 

. 0 motivo triadico descendente com os valores diminufdos esta como na 
segunda voz serializado motivico e timbristicamente. 0 motivo triadico nas 
suas tres notas iniciais e feito por urn instrumento da familia dos metais 
( trompa; comp. 124 e 126 ). A ultima nota do motivo e feita por urn instrumento 
da familia das madeiras ( corne ingles; comp. 125 e 127 no 1° tempo ) 
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acompanhada por um articulador timbrico { os segundos violinos; comp. 125 e 
127 ). 
Do compasso 123-27 { 1° tempo) altemam- seas entradas do motivo triadico 
descendente na segunda e na terceira vozes. Nota- se na trfade descendente 
{ semfnimas) a altemancia do trompete e da trompa { comparar ii e iii; pp. 218 e 
220 ). 
Nesta terceira voz as articula<;Oes e a dinamica das tres primeiras notas 
formadoras do motivo nao sao modificadas { staccato e forte ), apenas a ultima 
nota do mesmo sofre pequenas altera<;Oes { comparar por ex.: a flauta, ii, comp. 
124: 1° tempo, p. 229 como come ingles, iii, comp. 127: 1° tempo) . 
. 0 grupo de colcheias { comp. 129- 30 ) tambem encontra- se serializado, 
sendo feito por um instrumento da famflia das madeiras { come ingles ) . 
. A harpa nos comp. 131 - 32 { 1° tempo ) lembra fragmentos derivados da 
primeira parte do tema ( diatonica ). 
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Quarta linha mel6dica: 

( noch fliepender) 

Bsld. 
B 

2.Gg 

124 

>WtDpf) -,- . 

.;..!"'~ 

f :::::::==-
ortO 

,.., 
·~ 

p-<. ~ 
Ex. 157: compasses de transir;§o Ill, quarta linha mel6dica 

Entrada Voz Compasses lnstrurnentos Articuladores 
Timbricos 

grupo de iv 124-30 clarone 
colcheias 2os violinos 
( C.T. Ill) 

Efeitos Dina mica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia96es 

. com surdina f,p . noch flie{Jender . Serializa<;iio do grupo 

( 205 violinos ) < > do grupo de colcheias 

. T ecnica K/angfarbenmelodie 

. A tecnica Klangfarbenme/odie envolve dois instrumentos na elaboragao da 
quarta voz: clarone e segundos violinos . 
. Verifica-se a serializa!;ao do grupo de colcheias ( clarone, comp. 127 ), que 
assim como a segunda e terceira vozes e feito por instrumento pertencente a 
familia das madeiras ( veja clarineta e flauta, ii, comp. 127: 28 met do 2" tempo 
-30, p. 229 e come ingles, iii, comp. 129-30, p. 231 ). 
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Quinta linha mel6dica: 

( noch flie/]ender ) 

124 

Bskl 
B ~ '!: 

f 

Fg. 
. . 

(mitllpf_) 

Br. 

1""!"'!"1 

wieder sehr ruhig 

~ • .r :.... . 

v - p ::::;:::;:::=- pp 

~"' 

Ex. 158: compassos de transiqao Ill, quinta linha mel6dica 

Entrada Voz Compassos lnstrumentos Articuladores 
limbricos 

grupo de v 124 -31 clarone 
colcheias fagote 
( C.T.III) violas 

Efeitos Dinimica Andamento e/ou Procedimentos 
Variac;O.s 

. com surdina? f, fp, p, pp . noch fliej:Jender . Serializagao do 

(violas) < > . wieder sehr grupo de colcheias 

ruhig . Tecnica 
Klangfarbenme/odie 

. Verifica-se a utilizagao da tecnica Klangfarbenmelodie e a presen98 de duas 
familias ( madeiras e cordas ) compondo a quinta voz. 
. Com relagao ao grupo de colcheias observa-se como nas vozes anteriores a 
predominancia da familia das madeiras. Notam- se aqui, tres entradas deste 
grupo: a primeira no clarone, a segunda e a tercaira no fagote. 
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Sexta linha mel6dica: 

Pes. 

Vlc. 

Kbs. 

noch fliejJender 

123 (mit Dpt) 

~ 

: 

""""" f 
(mit Dpf. J pm. 

: 

SOLO (mit Dpf" ) 

. 

~ 

f:J. 

f 

wieder sehr ruhig 

I ' 
. 

mp> p>-

' 

p 
~.Q 41--

Ex. 159: compassos de transir;ao Ill, sexta linha mel6dica 

Entrada Voz Compasses lnstrumentos Articuladores 

grupo de 

colcheias e 

motivo triadico 

descendente 
com valores 
diminuldos 
( C.T.Iil) 

vi 

Efeitos Dinamica 

. com surdina f, mp, p 

( violoncelos e > 
contrabaixo ) 

Timbricos 

123 -31 trombone 
( inicio) violoncelos 

contrabaixo ( solo ) 

Andamento e/ou 
Variac;aes 

. noch flie/]ender 

. wieder sehr 

ruhig 

Procedimentos 

. Serializagao do motivo 

triiidico descendente 

. lnstrumento condutor 
. T ecnica Klangfarbenme/odie 

. Os grupos formados por colcheias ( comp. 123 - 26 ) sao aqui realizados por 
um instrumento da familia dos metais (trombone ). Este tratamento difere das 
vozes anteriores que sao feitas pelas madeiras. 
Nos compasses de transir;iio Ill o grupo de colcheias inicia na sexta voz e 
observa- se uma alternancia desta e da quinta voz na condu~o deste grupo, 
formando um jogo tfmbrico ( comp. 123-26 aproximadamente) de trombone 
( vi), clarone ( v ), trombone ( vi) e fagote ( v ) . 
. 0 motivo triadico descendente com valores diminuidos ( comp. 127 - 29 ) 
aparece aqui, ap6s os grupos de colcheias e e feito pelo trombone. Ele aparece 
tres vezes em seguida. Como nas vozes em que ele ocorre ( 28 e 38

, vide pp. 
229 e 231 ) considera- se serializado, poise conduzido porum instrumento da 
familia dos metais e apresentam a mesma articula~o, ou seja, staccato. As 
cordas tambem acessoram ( veja os violoncelos com surdina e em pizzicato, 
comp. 127-29 ). 
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A sexta voz a partir do motivo triadico descendente faz um decrescendo ( forte 
a piano; vide comp. 127- 30 ) . 
. De uma maneira geral, pode-se dizer que nesta linha mel6dica o trombone 
predomina enquanto timbre. 
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Tratamento dado as linhas mel6dicas apresentadas nos compassos de 
transicao Ill 

. Os dois motivos triadicos descendentes presentes neste trecho sao derivados 
da primeira parte ( diat6nica ) do tema 2 

. 0 primeiro, mantem os valores de 
dura<(§o ( minimas ) e a articula<(§o ( tenuto ) presentes na se<(§o de abertura 
do tema (vide oboe, i, comp. 123- 26, p. 228 ) eo segundo, apresenta os 
valores de dura<(§o diminuidos ( seminimas ) e a articula<(§o e alterada 
principalmente para staccato (vide trompete, ii, comp. 123- 24, p. 229 ). 
0 primeiro motivo ( vide p. 228, i ) aparece duas vezes no oboe e como ja foi 
dito, relembra 0 tratamento dado ao tema ( primeira parte diat6nica ) quanto a 
articula<;ao ( tenuto ), a instrumenta<(§o ( urn unico instrumento o conduz ) e aos 
valores de dura<(§o ( minimas ). A dinamica difere: forte ao inves de pianissimo 
( comparar com a primeira entrada tematica no trombone, iii, comp. 1 - 3: 1° 
tempo, p. 90 ). 
0 motivo triadico com os valores de dura<;ao diminuidos encontra -se na 
segunda, terceira e sexta vozes ( vide pp. 229 - 32 e 235 ) serializado motivico 
e timbristicamente, sendo que instrumentos pertencentes a familia dos metais 
fazem a triade descendente ( seminimas ). Uma pequena diferenya pode ser 
notada na sexta voz: 

na segunda e na terceira linhas mel6dicas, as tres primeiras notas do 
motivo sao feitas sempre por urn instrumento da familia dos metais ( vide 
trompete, ii, comp. 123 e trompa, iii, comp. 124; pp. 229 e 231 
respectivamente ). A ultima nota do motivo e feita por urn instrumento da 
familia das madeiras ( vide flauta, ii, comp. 124, p. 229 e corne ingles, iii, comp. 
125, p. 231 ) e mais urn articulador timbrico ( segundos violinos, pizzicato e 
com surdina; vide ii, comp. 124, p. 229 e iii, comp. 125, p. 231 ) 
- na sexta voz ( p. 235 ) a primeira nota e que e feita por urn instrumento de 
corda ( vide violoncelos com surdina e em pizzicato; comp. 127 - 29 ) e nao 
possui urn articulador timbrico. 
Observa-se que o motivo triadico com valores diminuidos apresenta 
inicialmente a alternancia timbrica do trompete, trompa, trompete e trompa 
( veja comp. de 123 - 26 ) e em seguida, ele aparece tres vezes 
consecutivamente no trombone ( ver comp. 127- 29 ). 
Com ex~o da sexta voz que apresenta urn decrescendo ( comp. 127- 29; p. 
235 ), as entradas do motivo triadico descendente aparecem sempre em forte . 
. Ocorrem tambem nesta parte da obra grupos formados por colcheias, que de 
uma maneira geral, pode-se dizer que tambem encontram-se serializados por 
instrumentos pertencentes a mesma familia. Ocorrem na segunda, terceira, 
quarta e quinta vozes ( vide pp. 229 - 34 ). Sao feitos em legato e utilizam -se 
de instrumentos pertencentes a familia das madeiras ( vide por ex.: flauta, ii, 

25 Vide p. 228 
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comp. 129- 30; come ingles, iii, comp. 129; clarone, iv, comp. 127; clarone e 
fagote, v, p. 234 ). Na sexta voz tambem observa-se a entrada de dois grupos 
semelhantes de colcheias, sao entretanto, feito por metais ( trombone, comp. 
123- 26; p. 235 ). 
No infcio dos compassos de transir;ao Ill ( comp. 123 - 26 ) observa- se a 
altemimcia do trombone ( vi) com outros pertencentes a familia das madeiras 
( quinta voz ). Exemplo: trombone ( vi ) ~ clarone ( v ) ~ trombone ( vi ) ~ 
fagote ( v ). Do compasso 127 - 30 o grupo de colcheias ocorre nas outras 
vozes ( 28

, 38
, 48 e 58 tambem ) utilizando- se de instrumentos pertencentes a 

familia das madeiras . 
. Com rela~o a dinamica dos compassos de transir;ao Ill, estende-se de forte a 
pianissimo ( aproximadamente do comp. 123-31: infcio ). 
Nesta parte da obra, Webern valoriza os fragmentos tematicos que estao 
prenunciando a entrada completa do tema que vai ocorrer nos compassos de 
131 a 39 ( infcio ). Quando ocorre a entrada tematica a dinamica esta em 
pianissimo. Estabelece-se assim, urn contraste interessante e importante: o 
orquestrador enfatiza as entradas dos fragmentos tematicos ( atraves de fortes; 
comp. 123- 27 ), valoriza e prepara atraves de urn decrescendo ( comp. 127: 28 

met.- 30) a entrada do tema que ocorre em pianissismo ( comp. 131 ). 
Pode ser observado que as varia9(Ses de andamento tambem auxiliam neste 
processo: nos compassos de transir;ao Ill tem-se noch fliejlender ( ainda mais 
f/uente ) e na primeira entrada tematica da segunda exposir;ao ( comp. 131 ): 
wieder sehr ruhig ( novamente muito tranquilo ). Assim, a valoriza~o da 
entrada tematica no ambito de Mi bemol maior ( comp. 131 - 39: infcio) se da 
pela dinamica e pela varia~o de andamento. 
. Em geral, pode-se dizer que neste trecho da obra ocorre o predomfnio da 
tecnica Klangfarbenmelodie ( com ex~o da primeira voz; vide p. 228 ). 
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2.2.8 - RECAPITULACAO 

Segundo a analise de H. T. David, a recapitular;ao 
26 

no Ricercar a 6 de Bach 
abrange [ ... ] o ultimo terr;o da forma ( comp. 66 - 103 ) 

2
? Na orquestrar;ao, 

corresponde aos compasses de numero 131 ao 205. 
Segundo David, a recapitulaqao inicia com a segunda exposir;ao 

28
, mas 

compreende tambem as seguintes partes: epis6dio II, recapitular;ao livre das 
elaborac;oes tematicas I, ultima resposta tonal, elaborat;oes tematicas Iff e 
coda. 

2.2.8.1 - Segunda exposic;iio ( compassos: 131 - 57: infcio ). Abrange as 

seguintes partes: 
a primeira entrada tematica ( ambito de Mi bemol maior ) ou sujeito 
os compassos de transir;ao IV 
a segunda entrada tematica ( Si bemol menor ) ou resposta 
os compassos de transir;ao V 

Na proxima pagina, o diagrama mostra o tratamento dado as linhas mel6dicas 
que compoem as partes da segunda exposir;ao. Segue tambem, a analise de 
cada trecho separadamente. 

26 Vide p. 57 
27 DAVID, p. 143 
28 Vide pp. 57-8 
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111 entrada termltica Comp. de transiyao IV 211 entrada tem{ltica Comp. de transiyao V 

Comp. 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 

~ 
Fig. 11: segunda exposir;ao ( inicio da recapitular;ao) 

II 
Serializac;;ao da primeira e segunda entradas tematicas da segunda exposir;i!lo ( ou nona e decima entradas) 

0 
T ecnica KlangfarbenmeJodie 

lnstrumento condutor 



a) Primeira entrada tematica da sequnda exposicao ou nona entrada tematica 
( desenvolvimento l- Considerando-se a hip6tese de H. T. David (vide pp. 18-
28 ) quanto a existencia de uma recapitular;ao e de uma segunda exposir;ao, 
aceita-se entao a ocorrencia de uma primeira entrada tematica ( comp. 131 -
39: inicio ): sujeito ( primeira voz; ambito de Mi bemol maior ) ou se esta 
possibilidade nao for aceita, considera-se simplesmente como sendo uma 
entrada tematica livre, ou seja, urn desenvolvimento. 

Tema 
wieder sehr ruhig 

131 
I -ii-b~ ~~ 

,.......,. 
Fl. 

I ~~~ 
p; ,. p :::>:.. ri> - ;:; 

~ pp-=;:. ::::> p;:;:::: 
~~ '}, - -

Ob. 

Tzp. 

(I'"' Dpf.) P:;:. =- ~ 

' Hrf. 

" 
pp 

: 

Ex. 160: primeira entrada tematica da segunda exposir;ao ou ga entrada na primeira 
voz 

Entrada 

ga 

( inicio da 

Recap. eda 

:ZS exposiqilo) 

Efeitos 

.com 

surdina 
( trompete) 

. harm6nico 
I h<1rn~) 

Voz Compassos 

131-38 

Dinimica 

pp, p 

< > 

lnstrumentos 

flauta 

oboe 
trompete 
harpa 

Andamentos e /ou 
Variagaes 

wieder sehr ruhig 

Articuladores 
nmbricos 

. harpa ( comp. 135: 1' metade do 

?' tempo com ftauta; 138, com 

trompete) 

. flauta ( comp. 136: 2' metade do 
1° tempo com oboe ) 

Procedimentos 

. Serializa9iio motivico-

timbrica 

. Tecnica 
Klangfarbenmelodie 

. Segundo David (na sua analise do Ricercar a 6 de J. S. Bach, vide p. 57 ), a 
recapitutar;ao e a segunda exposir;ao iniciam a partir desta entrada. 
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Observa-se que o andamento ( wieder sehr ruhig: novamente muito tranquilo ), 
a dinamica ( pp e p contrastando com a da oitava entrada: mf e f ) e as 
articular;aes dos motivos, sao semelhantes principalmente as das primeiras 
entradas tematicas. Estes fatores talvez pudessem levar a se pensar numa 
hip6tese de recapitufar;ao e de uma segunda exposir;ao. Entretanto, outra 
ocorrencia relevante deve ser levada em considerayao. Webem geralmente 
prepara trechos significativos atraves de importantes variayiies de andamento 
que aqui nao ocorrem. Por exemplo: na transiyao do primeiro epis6dio para as 
elaborar;oes tematicas I ( onde se inicia a expansao tonal ) ocorre o molto 
ritenuto ( vide comp. 77- 79 ). 
Neste caso, o orquestrador nao prepara a nona entrada tematica atraves de 
varia9()es extremamente significativas de andamento, o que sugere talvez, que 
ele nao entenda esta parte como o inlcio de uma recapitufar;§o ou de uma 
segunda exposir;ao, mas simplesmente como um desenvolvimento. 
. 0 poco rubato que normalmente pode ocorrer no inicio da seyao cromatica 
dos temas e o poco ritenuto ou o poco affargando ao inlcio da segunda parte 
diat6nica, sao aqui "omitidos". 
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Segunda linha mel6dica que acompanha a entrada tematica: 

( wieder sehr ruhig ) 

132 SOLO (m. Dpf.) 'g.J1rit:hm, zat 

l.Gg I' ~b!. srrrrEfrrbiFrrr:rtl~tr&rt!fl·ErrFJdJJJ!.'i!IJ 
P>PP ~ 

Ex. 161: segunda linha mel6dica na nona entrada tematica 

Entrada 

ii 
( na nona 

ent tern.} 

Efeitos 

. com surdina 

( 1° violino ) 

Compasses 

132 -38 
( inlcio) 

Dinimica 

p,pp 

> 

lnstrumentos 

1 • violino ( solo ) 

Andamento e/ou 
Variac;Cies 

. wieder sehr 

ruhig 

Articuladores 
Timbricos 

Procedimentos 

. lnstrumento 

condutor 

. Esta voz e continuagao da segunda linha mel6dica nos compasses de 
transiqao Ill ( ver p. 229 ). Observa-se a presen9<2 de um instrumento 
condutor ( primeiro violino ). 
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Terceira linha mel6dica: 

A linha mel6dica da terceira voz interrompe-se no comp. 132; durante a nona 
entrada tematica esta voz esta na maior parte do tempo em pausas. Os 
compassos 131- 32 sao partes desta mesma linha, entretanto, aparecem neste 
trabalho como pertencentes aos compassos de transir;ao Ill (vide pp. 231 -
2 ). 

Quarta e quinta linhas mel6dicas com pausas durante a apresenta9Bo desta 
entrada tematica ( aproximadamente dos comp. 131-38 ). 
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Sexta linha mel6dica que acompanha a entrada tematica: 

( noch ffie{Jender) wieder sehr ruhig 

130 

Bskl. 
B p> 

.-J,~ > . 
Fg. . 

i'J.. --...,_ ( .~ :-:;: 1:' -
SOLO ~Q_ -~-~ . 

Kbs. 
. 

( "'· Dp!.) p>pp 

Ex. 162: sexta linha mel6dica na nona entrada tematica 

Entrada Compassos 

vi 130 -38 
( da nona ( inicio ) 

ent tern.) 

Efeitos Dinllmica 

. com surdina p, pp 

( contrabaixo ) < > 

lnstrumentos 

clarone 
fagote 

contrabaixo (solo) 

Andamento e/ou 
Varia!;iles 

. noch fliepender 

. wieder sehr 
ruhig 

Articuladores 
Timbricos 

. fagote ( comp. 137: 1' met do 

1° tempo com clarone ) 

Procedimentos 

. lnstrumento 

condutor 
. Tecnica 

KJengferbenmelodie 

. Esta linha mel6dica e continuayao da sexta voz nos compassos de transir;ao 
Ill ( vide pp. 235 - 6 ) 
. A sexta voz apresenta do compasso 130 - 36 ( 18 met. do 1° tempo ) a 
predominancia de urn instrumento condutor ( contrabaixo solo ). Ao final 
( comp. 136 - 37 ), o fagote e o clarone tambem entram utilizando - se da 
tecnica Klangfarbenmelodie. 
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Tratamento dado as linhas mel6dicas apresentadas na primeira entrada 
tematica da segunda exposicao ( ou nona entrada tematica ) 

. Nesta parte verifica- se apenas a presenya de tres vozes. 0 tema emprega a 
serializa!;ao motfvico - tfmbrica e tambem a tecnica Klangfarbenmelodie. Nas 
outras linhas ( segunda e sexta ) ocorre o predomfnio de instrumento 
condutor ( primeiro violino e contrabaixo respectivamente; vide pp. 243 e 245 ), 
embora no final da sexta voz ocorra a utiliza~o da tecnica 
K/angfarbenmelodie (vide comp. 136-37 ). 
. Comparando este trecho com os compassos de transk;ao Ill, nota- se que, 
aqui ocorre a presenya de tres vozes, ao passo que nos compassos de 
transit;ao observam- se seis. Os procedimentos empregados em ambas as 
partes tambem nao sao identicos: os compassos de transit;ao Ill trazem a 
serializa!;aO do motivo triadico descendente, dos grupos de colcheias e o 
predomfnio da tecnica Klangfarbenmelodie ( vide pp. 237 e 238 ); a nona 
entrada, apresenta-se serializada motfvico e timbristicamente, entretanto, a 
segunda e a sexta vozes trazem instrumentos condutores. 
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b) Compassos de Transicao IV ( comp. 139-45: infcio ). Apresenta fragmentos 
tematicos ( motivos triadicos ascendentes e descendentes ) 29

. 

Primeira linha me16dica: 

( wieder sehr ruhig ) 

139 
~ ,.._,.,..> 

Fl. 

P.P-<> <::: :::> 
0~0 (m. Dpf.) 

I.Gg 

.--

P.P< 

-
p~ 

1;, > 

~I I 

Ex. 163: compasses de transiqao IV, primeira voz 

Entrada 

i 
(C.T.IV) 

Efeitos 

. com surdina 

( 1° violino) 

Compassos 

139-44 
( infcio) 

Dina mica 

p, pp 

< > 

lnstrumentos 

flauta 
1° violino ( solo ) 

Andamento e/ou 
Varia<;6es 

. wieder sehr 

ruhig 

Articuladores 
Timbricos 

Procedimentos 

. Tecnica 

K/angfarbenme/odie 

P.P 

. A primeira voz continua a linha mel6dica ap6s a nona entrada tematica ( Mi 
bemol maior; vide p. 241 ). 
. Os motivos triadicos ascendente e descendente sao feitos inicialmente pela 
flauta ( comp. 139-140) e depois pelo violino ( comp. 141 ) . 
. Dois instrumentos compoem a tecnica Klangfarbenmelodie ( flauta e primeiro 
violino ). 0 primeiro violino ja aparece no trecho anterior, entretanto, como 
instrumento condutor da segunda voz ( vide p. 243 ). 

29 
Vide p. 59 
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Segunda linha rnel6dica: 

( wieder sehr ruhig ) 

138 doim,;mo 

~ 1 1&~ tr o· an· 
P.P 

Ex. 164: compassos de transiqao IV, segunda voz 

Entrada Compasses 

if 138-43 
( C.T. N) 

Efeitos Dinamica 

pp < > 

lnstrumentos 

clarineta 

Articuladores 
Timbricos 

Andamento e/ou Procedimentos 
Varia96es 

. wieder sehr 

ruhig 

. Jnstrumento 
condutor 

. Esta linha rnel6dica e continua<;:ao da segunda voz ( vide p. 243 ) na nona 
entrada ternatica. Ernprega sornente urn instrurnento na conduyao da linha 
mel6dica: a clarineta. Esta rnesrna voz no trecho anterior tambern apresenta urn 
instrumento condutor: o prirneiro violino ( solo; p. 243 ). 
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Sexta linha mel6dica: 

( wieder sehr ruhig ) 

~7 ~~ ......... 
Bskl 

B 

Fg. 

Pk 

:ii....,. ... = ..... 
1'""' pp ,. 

: 

: 

Ex. 165: compassos de transiqao IV, sexta voz 

Entrada Compassos lnstrumentos Articulador es 
Timbricos 

vi 137-44 clarone . fagote ( comp. 137: 
(C.T.IV) fagote 13 met. do 1° tempo 

timpano com clarone ) 

. clarone ( comp. 144: 
18 met. do 1° tempo 
com timpano ) 

Efeitos Dinamica Andamento e/ou Procedimentos 
Variaq6es 

p,pp . wieder sehr . lnstrumento 

> ruhig condutor 

.... -
,. 
pp 

Omamento 

trillo 

. Esta voz e continuagao da mesma na nona entrada tematica ( vide p. 245 ) . 

. 0 clarone e utilizado como instrumento condutor por quase toda a extensao 
da linha. Ao final da mesma ( comp. 144 ) entra o timpano que avanc;ara na 
segunda entrada tematica da segunda exposiqao ( vide p. 256 ) . 
. 0 triflo no timpano ( comp. 144 ) tern a fungao de prolongar o tempo de 
duragao da nota. 
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Tratamento dado as linhas mel6dicas dos compassos de transicao IV 

. Os compassos de transir;ao IV apresentam praticamente tres vozes ( i, ii e vi), 
assim como o trecho anterior ( nona entrada tematica; vide pp. 246 ) . 
. Trecho de carater tranquilo dado pela varia~o de andamento ( wieder sehr 
ruhig) e pela dinamica ( piano e pianissimo ). 
. Ocorre o predominio de instrumentos condutores ( ii e vi; vide pp. 248 - 9 ), 
com exce~o da primeira voz que emprega a tecnica Klangfarbenmelodie 
( vide p. · 247 ). Procedimentos parecidos sao empregados neste trecho 
( compassos de transiqao IV ) e na nona entrada tematica ( parte anterior ). A 
primeira voz de ambas as partes utilizam-se da tecnica Klangfarbenmelodie 
(vide i nas pp. 241 e 247 ); sendo que a primeira voz da nona entrada emprega 
tambem a serializa~ao. Como ja foi dito anteriorlnente, a segunda e a sexta 
vozes servem-se de instrumentos condutores. Na nona entrada, instrumentos 
pertencentes as cordas conduzem estas duas vozes ( vide solo do primeiro 
violino e do contrabaixo; pp. 243 e 245 ) e nos compassos de transir;ao IV as 
madeiras transportam tais vozes ( vide clarineta e clarone; pp. 248 e 249 ). 
. Pelo observado nao ocorre uma serializa~ao nos motivos triadicos 
ascendentes e descendentes da primeira voz (vide p. 247 ). 
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c) Segunda entrada tematica da segunda exposicao ou decima entrada 
tematica ( desenvolvimento ) 30

• A entrada tematica encontra-se no ambito de Si 
bemol menor e abrange os compasses de 145 - 53 ( 1° tempo ). Esta 
serializada motfvico e timbristicamente na quarta voz. A instrumenta98o 
empregada esta invertida com rela98o aos instrumentos empregados na 
primeira entrada tematica 31 

Tema: 

145(.wtDpi) 

Hr. 
F 

Trp. 

Pos. 

Hrr. 

~ 

~ 

-
pp-==::_ 

(>WI;Dpf.) 

: 

I 

. 

.::::=-

pocorubato 

_,_ 

[~Dpi) p~ 

~p'; 
"!" "::::-<!; 

f: >~?" ~ ... 0 p 

P- 1=>- p =- p 

p* 

" Ex. 166: segunda entrada tematica da segunda exposir;ao ou 10• entrada na 
quarta voz 

Entrada 

108 

(tema em 
Bbm) 

Efeitos 

. surdina 

( trompa, 
trompete e 
trombone) 
. hannOnico 
( harpa) 

30 
Vide pp. 60- I 

31 Vide p. 252 

Voz 

iv 

Compassos 

145-52 

Dinamica 

pp,p 

< > 

lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

tromp a . harpa ( comp. 149: 1" metade 
trompete do 20 tempo com trombone; 152 

trombone com trompete ) 

harpa . trombone ( comp. 150: 2" metade 
do 1° tempo com trompa ) 

Andamentos e lou Procedimentos 
Variagaes 

. wieder sehr ruhig . Serializagao motfvico-

. poco rubato timbrica 

. T ecnica Klangfarbenme/odie 
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. A dinamica e praticamente igual as primeiras entradas tematicas, entretanto, 
observa-se uma pequena alteragao da mesma no ultimo compasso ( piano ao 
inves de pianissimo, compasso 152 ). 
As articulag5es tambem sao mantidas. Com relagao as variag5es de 
andamento, retoma o poco rubato no inicio da parte cromatica . 
. Um outro elemento que ocorre aqui, e que, talvez possa sugerir um carater 
recapitulat6rio e o retorno dos tres instrumentos da familia dos metais que foi 
empregado tambem na primeira entrada ( vide comp. 1 - 8, trompa, trombone e 
trompete ). Neste caso observa-se que, a trompa e o trombone invertem os 
motivos ( por ex.: na primeira entrada tematica o primeiro motivo diatonico e 
feito pelo trombone e na decima, e feito pela trompa; comparar as duas 
entradas: comp. 1 - 8 e de 145- 52 respectivamente ). 0 trompete e a harpa 
permanecem fazendo os mesmos motivos em ambas as entradas. Vide 
graficos da primeira e da decima entradas tematicas ( pp. 350 e 353 ). 
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Primeira linha mel6dica que acompanha a entrada tematica: 

( wieder sehr ruhig ) 

FL 

Kl 
B 

143 

I 

I 

,...--..., -

.,....._ 

p~ 1'P 

~ 

pocorubato 

- .........., 
1>.0::- • ....:::: 

PP-=> 

' 
p-=:::::::_ >- p 

I 

~ 

Ex 167: primeira linha mel6dica na decima entrada tematica 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

i 143- 152 flauta . flauta ( comp. 146: 1a met do 1° 

( 10' ent. clarineta tempo com clarineta ) 

tematica) 

Efeitos Diniimica An damento e/ou Procedimentos 
Varia~t<>es 

p,pp . wieder sehr ruhig . Tecnica 

< > . poco rubato Klangfarbenme/odie 

. Esta e a continua9So da primeira voz nos compassos de transi9ao IV ( a flauta 
e mantida, o primeiro violino da Iugar a clarineta; vide p. 247 ). Em ambas as 
partes sao dois os instrumentos que compoem a tecnica Klangfarbenmelodie, 
aqui, a flauta e a clarineta permanecem por um tempo maior conduzindo a linha 
( parecem condutores ). 
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Segunda linha mel6dica que acompanha a entrada tematica: 

( wieder sehr ruhig ) poco rub. 

143 SOLO (m. Dpf) -•"'P"· 
I 

..._ .. 
l.Gg 

> <~ 
._or:._., 
~> - ,..... ...... 

SOLO(:'"' Dpf. 
'P< p < < 

-~ 
c-pp<> 

Br 

Ex. 168: segunda linha mel6dica na decima entrada tematica 

Entrada 

ii 

( 10' ent. 
tem~tica) 

Efeitos 

. com surdina 

( 1° violino e 

viola ) 

Compassos 

143- 153 

Oinimica 

p,pp 

< > 

lnstrumentos 

1 • violino ( solo ) 
viola ( solo ) 

Andamento e/ou 
Variay6es 

. wieder sehr 

ruhig 

. poco rubato 
. allmlihlich 

f/iej3ender 

Articuladores 
Timbricos 

Procedimentos 

. Tecnica 

Klangfarbenme/odie 
. lnstrumento condutor 

allmah/ich 

fliefjender 

-
.:;::::::.. 

. Continuagao da linha mel6dica da segunda voz nos compasses de transiqao 
IV ( vide p. 248 ) . 
. A linha e feita inicialmente ( comp. 143 - 45 aproximadamente ) por dois 
instrumentos utilizando-se da tecnica K/angfarbenmelodie. Do compasso 145 
- 53 quem conduz a linha e 0 primeiro violino . 
. As compasses 145-47 ( infcio) ocorre tragmento descendente (vide tambem 
exemplo da p. 60 ) derivado da parte cromatica do tema ( comparar com o 
exemplo da p. 82, comp. 3: 23 met. do 2° tempo- 7: 1° met. do 1° tempo ), que 
e feito pelo primeiro violino. 
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Quinta linha mel6dica que acompanha a entrada tematica: 

( wieder sehr rohig ) pocorubato 

ll4 I 
~ 

E.H. 

!!:.£' 
/' 
-~ ~~--

Fg. : 

(mlr.!)pf.) 
'::1.> flP -

Pos. 
: 

ALI.E PP< > 
i ' ' 

tm 
I -..._/ 

(mil !)pf. ) p<: ::::::=- <> p 

Br. 

Ex. 169: quinta linha mel6dica na decima entrada tematica 

Entrada Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

v 144- 151 come ingles 
( 1 0" ent. fag ole 
tematica) trombone 

violas 

Efeitos Dinamica Andamento e/ou Procedimentos 
Variagoas 

_ com surdina p,pp . wieder sehr . Tecnica 

(trombone e < > ruhig Klangfarbenmelodie 

violas) . poco rubato 

. Sao quatro os instrumentos que compoem a tecnica Klangfarbenmelodie: 

come ingles, fagote, trombone e violas . 
. Os compasses 144- 45 ( 13 met. do 1° tempo) no trombone relembram o 
inicio do tema ( as duas primeiros notas da triade arpejada ascendentemente; 
vide os compasses 1 - 2 da p. 82 ). As articula¢es ( tenuto) e a dinamica 
( pianissimo e crescendo ) tam bern sao semelhantes. 
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Sexta linha mel6dica que acompanha a entrada tematica: 

( wieder sehr ruhig ) 

144 ... 
Pk. : 

(Wt I>pf.) P.P 

: 

ALLE ( Wt I>pf ) 

Khs. 

... ... ... 

""0 

poco rub. 

,.,_ 
~ --

P.P < ::::=- < ::'-' 'P.P-

- ~ 

~ 

-· P.P < .::>- < ::::;::::- P.P 

Ex. 170: sexta Jinha mel6dica na decima entrada tematica 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores Omamento 
Timbricos 

vi 144- 152 timpano trillo 
( 10' en!. ( inlcio) violoncelos 
tematica) contrabaixos 

Efeitos Din&mica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia~oes 

. com surdina PP . wieder sehr . Tecnica 

( violoncelos e < > ruhig Klangfarbenmelodie 
contrabaixos ) . poco rubato . lnstrumento condutor 

. Esta voz e continua~o da mesma nos compassos de transiqao IV ( vide p. 
249 ) . 
. A dinamica permanece em pianissimo com algumas variat;Oes de crescendo e 
decrescendo. 
. Verificam- se tres instrumentos envolvidos no emprego da tecnica 
K/angfarbenmelodie: tfmpano, violoncelos e contrabaixos ( as cordas estao 
dobradas ). Do compasso 147 ( 2" met. do 2° tempo ) - 165 ( 1° tempo ), 
violoncelos e contrabaixos sao instrumentos condutores na composi~o da 
linha mel6dica da sexta voz . 
. 0 triflo possui aqui a fun~o de prolongar o valor de dura~o da nota. 
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Tratamento dado as linhas mel6dicas apresentadas na seaunda entrada 
tematica da segunda exposicao ( ou decima entrada tematica l 

. Verifica-se na decima entrada ( iv ) a serializa~ao motfvico- tfmbrica e o 
emprego da tecnica Klangfarbenmelodie . 
. Ocorre neste trecho um aumento do numero de linhas mel6dicas ( alem da 
primeira, segunda e sexta, ocorre tambem a quarta e quinta vozes; a terceira 
somente fara a sua apari98o a partir do compasso 153: compassos de transir;ao 
V) . 
. Os procedimentos ( tecnica Klangfarbenmelodie e/ou instrumentos 
condutores ) empregados nas cinco vozes estao de uma certa forma 
equilibrados ( com um leve predomfnio da tecnica Klangfarbenmelodie ) . 
. A entrada da quinta linha mel6dica ao compasso 144 traz um fragmento 
derivado da primeira parte do tema ( diatonica; vide comp. 144 - 45: infcio; p. 
255 ) servindo como um prenuncio da decima entrada tematica ( iv, compasso 
145; vide p. 251 ). 
. A dinamica permanece entre pianissimo e piano. 0 tema apresenta 
praticamente a mesma dinamica das primeiras entradas tematicas ( vide p. 
252 ). 
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Procedimentos empregados desde a primeira entrada tematica da segunda 
exposicao <ou nona entrada) ate a segunda ( ou decima entrada tematica) 

Recapitulacao: 

Segunda Exposicao: 

. Primeira entrada tematica ( ou nona entrada; vide p. 246 ) - Verificam-se 
apenas tres vozes neste trecho. Ocorre a serializa~ao moUvico- tfmbrica do 
tema ( i ) e o predomfnio de instrumentos condutores nas outras vozes ( ii e 
vi; cordas ). A dinamica concentra-se em piano e pianissimo. 

. Compassos de transigao IV ( vide p. 250 ) - Observa-se praticamente o 
mesmo numero de vozes do trecho anterior ( tres vozes, ao final uma quarta; 
vide comp. 144, p. 255 ). Predomfnio de instrumentos condutores. Dinamica 
em pianissimo e piano . 

. Segunda entrada tematica ( ou decima entrada; vide p. 257 ) - Observa-se um 
aumento do numero de vozes: cinco ( mais a quarta e quinta vozes ). Verifica
se a serializa~ao motfvico - tfmbrica do tema ( iv ) e um equilibrio de 
procedimentos, mas com certa predominancia da tecnica Klangfarbenmelodie. 
A dinamica esta em piano e pianissimo. 

Verifica-se que ocorre um tratamento parecido com rela~o as vozes da 
primeira entrada tematica na segunda exposigao ( ou nona entrada ) e as dos 
compassos de transigao IV. Embora a primeira entrada traga uma serializa~ao 
moUvico - tfmbrica na primeira voz, as outras duas: segunda e sexta - assim 
como acontece nos compassos de transigao IV - trazem principalmente a 
ocorrencia de instrumento condutor. No trecho da primeira entrada tematica 
( ou nona ), segunda e sexta vozes trazem as cordas como instrumento 
condutor ( vide p. 243 e 245 ); nos compassos de transigao IV segunda e sexta 
vozes sao feitas pelas madeiras ( vide p. 248- 9 ). 
A dinamica mantem -se ate a segunda entrada tematica no ambito de piano e 
pianissimo. A partir da decima entrada tematica ocorre um aumento do numero 
de vozes ( cinco, ao passo que os trechos anteriores apresentam em geral 
tres ), o que implica num volume sonoro um pouco mais cheio. 
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d) Compassos de transicao V ( comp. 153- 57: infcio) 32
. 

Primeira linha mel6dica: 

sehr flie{Jend, rubato 

- - lyiffttl~ 
f 

Ex. 171 : compassos de transiqao V, primeira linha mel6dica 

Entrada 

i 
(C.T. V) 

Efeitos 

. com surdina 

( 1° violino ) 

Compasses 

153-57 

Dinimica 

f 

lnstrumentos 

1° violino (solo) 

Andamento e/ou 
Variac;6es 

. allmllhlich fliepender 

. sehr fliepend, 
rubato 

Articuladores 
Timbricos 

Procedimentos 

. Tecnica 
Klangfarbenmelodie 

. Esta voz e continuagao da mesma na segunda entrada tematica da segunda 
exposiqao ( ou decima entrada; vide p. 253 ) . 
. As colcheias realizadas pelo primeiro violino enfatizam a entrada da primeira 
voz no epis6dio II (vide p. 267 ). 

32 Vide pp. 62 - 3 
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Segunda linha mel6dica: 

( allmE~hlich fliej3ender) 

154 
I ....... ... 

EB. 

""'' 
f 

(fFDpi) 

Ttp. 

fp f 
Ex. 172: compassos de transi9ao V, segunda linha mel6dica 

Entrada Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

ii 154-56 come ingles . come ingles ( comp. 155: 1• met. 
( C.T. V) trompete do 1° tempo com trompete ) 

Efeitos Dinamica Andamento e/ou Procedimentos 
Variay6es 

. com surdina f, fp, mp . allmahlich f/iej3ender . Tecnica 

( trompete) < K/angfarbenmelodie 

. Esta linha e continuayao da segunda voz na decima entrada tematica ( vide p. 
254 ) . 
. Sao dois os instrumentos utilizados: corne ingles e trompete. 
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Terceira linha mel6dica: 

a/lmah/ich fliej]ender 

153 

-j lr ...- --
OJ I \iP> ·r Etf J JJ 3 I J 

mp .::::;:::::::=-

-

Ex. 173: compassos de transiqao V, terceira linha mel6dica 

Entrada 

iii 
(C.T. V) 

Efeitos 

Compasses 

153-56 

Dinamica 

f, mp 

> 

lnstrumentos 

oboe 

Andamento e/ou 
Variac;iles 

. allmah/ich ffie{Jender 

Articuladores 
Timbricos 

Procedimentos 

. lnstrumento 

condutor 

-

. Esta linha mel6dica traz a ocorrencia de urn (mico instrumento condutor: o 
oboe. 
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Quarta linha mel6dica: 

alimahtich flie/]ender sehr ffiej]end, rubato 

Br. 

P cresc. 

Ex. 174: compassos de transigao V, quarta linha mel6dica 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

iv 153-57 violas 
(C.T. V) ( infcio) 

Efeitos Dinimica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia gOes 

. com surdina f,p . al/mahlich flie/}ender . lnstrumento 

(violas) cresc . . sehr f/ie/}end, rubato condutor 

. Esta linha mel6dica ocorre depois da decima entrada tematica (vide pp. 251-
2 ). 
. Observa-se a ocorrencia de apenas um instrumento compondo a linha: as 
violas. 
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Quinta linha mel6dica: 

Fg. 

Hr. 
F 

Pos. 

allmahlich fliepender 

152 
;;; . . 

p...::::::: 

( IF'- Dpf. ) Dpf. tb 

<{. -"' .-• 
(mjtDp£:) 'll1.p :::::==-

Dpf. tb . . 
mj'-<:::::: > 

Ex. 175: compasses de transiqao V, quinta linha mel6dica 

Entrada Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

v 152-56 fagote . fagote ( comp. 153: 1' met. 
(C.T. V) trompa do ZO tempo com trompa ) 

trombone . trompa ( comp. 154: 1' met 
do ZO tempo com trombone ) 

Efeitos Dina mica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia<;6es 

. com surdina mf, mp, P . allrmlhlich fliefjender . Tecnica 
(trompa e < > Klangfarbenme/odie 
trombone) 

. Esta linha mel6dica e continua<;ao da quinta voz na segunda entrada tematica 
da segunda exposiqao ( ou decima entrada; vide p. 255 ). 
. Emprega a tecnica Klangfarbenmelodie e verifica-se a presenga de tres 
instrumentos compondo a linha: fagote, trompa e trombone. 
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Sexta linha mel6dica: 

allmahJich fliejJender sehr flie{Jend, rubato 

152 (mitl)p£) 

. . 

~·-· 
' I - ; pp 

(mitl)pf.) 

Kbs. . 
I I ~ 

pp cresc. f 
Ex. 176: compassos de transiqao V, sexta linha mel6dica 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

vi 152- 57 violoncelos 
( C.T. V) contrabaixos 

Efeitos Dina mica Andamento e/ou Procedimentos 
Variag6es 

. com surdina f, pp, cresc. . allmilhlich fliej3ender . lnstrumentos 
( violoncelos e . sehrfliejJend, rubato condutores 
contrabaixos ) 

. Esta voz e continuac;:ao da mesma na segunda entrada tematica da segunda 
exposiqao ( ou decima entrada; vide p. 256 ). A instrumentac;:ao e praticamente 
a mesma do trecho anterior ( violoncelos e contrabaixos; comparar com a sexta 
voz da decima entrada tematica ) . 
. 0 fragmento cromatico ( comp. 153- 54: infcio ) deriva da segunda parte 
( cromatica ) do tema; aqui ele esta construfdo ascendentemente. Este 
fragmento e evidenciado de certa forma pela articulac;:8o e pela dinamica 
(crescendo). 
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Tratamento dado as linhas mel6dicas dos compasses de transicao V. 

. Observa-se o uso da tecnica Klangfarbenmelodie e de instrumentos 
condutores ( iv e vi principalmente; vide pp. 262 e 264 ) no tratamento da linha 
mel6dica. As tres linhas mel6dicas mais agudas possuem entradas curtas e 
ritmos complementares: grupos de colcheias ( vide i, ii e iii, comp. 153 - 56; pp. 
259 - 61 ). Nota- se que nas tres vozes agudas a alternancia destes grupos de 
colcheias observam a seguinte ordem tfmbrica: oboe (iii, comp. 153, p. 261 ) -+ 
come ingles ( ii, comp. 154, p. 260 ) -+ oboe ( iii, comp. 155, p. 261 ) -+ 1° 
violino ( i, comp. 156, p. 259 ). E interessante observar que um tratamento 
tfmbrico parecido ocorre nos compasses de transigao Ill ( tambem nos grupos 
de colcheias ), entretanto, estao nas vozes mais graves ( ver principalmente 
sexta e quinta vozes, comp. 123-26, onde ocorre a alternancia de trombone 
( vi, comp. 123, p. 235)-+ clarone ( v, comp. 124, p. 234) -+trombone ( vi, 
comp. 125, p. 235 ) -+ fagote ( v, comp. 126, p. 234 ); vide p. 238. 
. Na sexta voz emprega-se praticamente o mesmo procedimento utilizado no 
trecho anterior ( vide p. 256 ): violoncelos e contrabaixos dobram a linha 
mel6dica . 
. A dinamica traz desde um pianissimo ate um forte preparando a entrada do 
epis6dio II ( vide pp. 266 - 75 ). 0 andamento, assim como a dinamica, tambem 
auxilia na prepara~o do proximo trecho ( segundo epis6dio ), pois se tem 
allmahlich f/iej]ender ( pouco a pouco mais fluente ). 
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2.2.8.2- Epis6dio II ( comp. 157-65: infcio ): lembran9a do primeiro 
epis6dio 

33
. 

Relembra o motive diat6nico descendente do primeiro epis6dio 34 
( como 

exemplo: a primeira voz no comp. 158: 2° tempo ao 161 ). 

Comp. 156 158 160 162 164 

Fig. 12: epis6dio II 

Serializac;ao do motivo diatOnico descendente 

0 
Tecnica Klangfarbenmelodie 

0 
lnstrumento condutor 

33 Vide pp. 64- 5 
34 Vide exemplos da p. 64 
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Primeira linha melodica: 

( allmahlich flie{Jender ) sehr fliejJend, rubato 

Ob. 

l.Gg 

156 
I 

f 
S 1/-0 I ~ • 

(m. Dpf.) f > 

+ motivo diatonico descendente 
Ex. 177: episodic II, primeira linha mel6dica 

Entrada Voz Compasses lnstrumentos 

2' i 156 -65 
( motivo diat. 

descendente ) 
( Ep.ll) 

Efeitos 

. com surdina 

( 1° violino ) 

Dirtamica 

f, p, pp 

> 

oboe 
1° violino ( solo ) 

Andamento e/ou 
Variac;6es 

. allmflhlich flie{Jender 

. sehrflie{Jend, 
rubato 

. tempo I. sehr ruhig 

.rit 

rit.----tempo I. sehr ruhig 

- r .. 
::;::::.o p 

&~ 

Articuladores 
Timbricos 

. 1• violino ( comp. 161: 
1 a met. do ~ tempo com 
oboe) 

Procedimentos 

. Serializa<;ao do motivo diat. 

descendente 
. Tecnica 

Klangfarbenmelodie 

0 procedimento utilizado nesta linha melodica e o da tecnica 
Klangfarbenmelodie; dois instrumentos a compoem: oboe e primeiro violino. 
Nota-se que cada instrumento permanece por urn trecho maior do que celulas e 
motivos como se fossem instrumentos condutores. 
0 motivo diatonico descendente ( comp. 158: 2° tempo- 161 ) esta serializado 
sendo feito por urn unico instrumento ( como ocorre no terceiro memento do 
episodic I; vide por ex.: flauta, i, comp. 67: 2° tempo- 69: 1° tempo; vide p. 
148) e neste caso, por aquele que inicia a linha mel6dica ( primeiro violino ). No 
episodic I ( 1° memento ) ele e feito por dois instrumentos mais o articulador 
timbrico ( veja clarineta, trompete e segundos violinos, i, comp. 60: 2" tempo -
62; p. 132 ) . 
. Trecho considerado de certa importancia, o que pode ser constatado pela 
dinamica que atingi urn forte ( comp. 156 - 60 aproximadamente ) e pelo 

andamento urn pouco mais movido ( sehr flie{Jend, rubato ). Ao final deste 
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trecho observa-se um tratamento parecido ao que ocorre no final do primeiro 
episodic quanto a dinamica: atraves de um decrescendo da mesma, chega-se a 
um pianissimo ( comparar comp. 161 -65: inicio e comp. 71 - 78: 1° tempo). 0 
ritenuto ao final ( comp. 163 ·- 64 ) prepara a entrada da recapitulac;ao livre das 
elaborac;oes tematicas I ( vide pp. 277 - 86 ). No epis6dio 1 alem do ritenuto, 
aparecem tambem o molto ritenuto (vide comp. 72- 74 e 77- 78: 1° tempo) 
que enfatiza e prepara atraves desta variac;§o a entrada das elaborac;oes 
tematicas I. 
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Segunda linha mel6dica: 

Kl. 

B 

2.Gg 

sehr fiiepend, rubato 

!51 

( 'P'-¥) ~ 
'.t 

I -
~ :" I I 

f > 

• motivo diatonico descendente 
Ex. 178: epis6dio II, segunda linha mel6dica 

Entrada Voz Compasses lnstrumentos 

1' ii 157-65 
( motivo diat. ( 18 met. do 

clarineta 
2os violinos 

descendente ) 1° tempo ) 

( Ep.ll) 

Efeitos 

. com surdina 

( 21)5. violinos ) 

Dinamica 

f, p, pp 

> 

Andamento e/ou 
Varia~6es 

. sehr fliejJend, 

rubato 

. rit . 

. tempo I. sehr ruhig 

> 

rit.----~tempo I. sehrruhig 

........ .-

p:;:::::::=- pp 

Articuladores 
Timbricos 

. 205 violinos ( comp.161: 
18 met. do~ tempo com 
clarineta) 

Procedimentos 

. Serializac;iio do motivo dial. 

descendente 

. Tecnica 
Klangfarbenmelodie 

. Esta voz e continua~o da mesma nos compasses de transir;ao V ( vide p. 
260 ). A linha mel6dica da segunda voz e distribulda entre dois instrumentos 
( clarineta e segundos violinos ) que compoem a tecnica K/angfarbenmelodie. 
Como na primeira voz, madeira e cordas sao empregadas . 
. Como ocorre na segunda entrada do motivo diatonico descendente ( i ), aqui, 
o motivo tambem esta serializado sendo feito por urn instrumento da familia 
das cordas ( segundos violinos; comp. 157: 2" tempo- 159 ). 0 mesmo ocorre 
na entrada da primeira voz ( comp. 158: 2° tempo - 61; vide p. 267 ). 
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Terceira linha mel6dica: 

sehr ffiejJend, rubato 

I~ 1 (-Dpf.) 

Trp. 

Br. 

~ 

b~ .... .:..~ .pilj 
(-Dpf.) ~ 

• f 

• motivo diatonico descendente 
Ex. 179: epis6dio II, terceira linha mel6dica 

Entrada Voz Compasses lnstrumentos 

3' iii 157- 65 !rom pete 
violas ( motivo diat. ( 1 a met. do 

deseendente ) 1' tempo ) 
( Ep.ll) 

Efeitos Dinamica 

. com surdina f, piid, p, 
( trompete e pp 

violas) > 

Andamento e/ou 
Varia giles 

. sehr flie/}end, 
rubato 

. rit. 

. tempo f. sehr ruhig 

rit.-------tempo I. sehr ruhig 

_, --= pi~ ~pp 

Articuladores 
Timbricos 

. violas ( comp. 161: 

13 met. do 1° tempo com 
trompete) 

Procedimentos 

. Serializac;ao do motive dial. 
descendente 

. Tecnica 
K/angfarbenmefodie 

. Esta linha mel6dica continua a terceira voz dos compasses de transir;ao V 
(vide p. 261 ). 
. Nesta voz observa-se tambem dois instrumentos compondo a tecnica 
Klangfarbenmelodie, entretanto, ao inves de cordas e madeiras ( como as 
duas vozes anteriores; pp. 267 e 269 ), ocorrem cordas e metal ( violas e 
trompete ) . 
. Aqui o motivo diatonico descendente ( comp. 159: 2° tempo- 61 ) e feito 
principalmente pelas violas e ao final, pelo trompete; isto difere das duas vozes 
anteriores onde era feito somente pelas cordas. 
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Tratamento dado as tres lin has mel6dicas agudas no epis6dio II 

. 0 motivo diatonico descendente apresenta- se serializado nas tres vozes 
agudas (vide: i, comp. 158: 2° tempo- 61, p. 267; ii, comp. 157: 2° tempo- 59, 
p. 269 e iii, comp. 159: ~tempo- 61, p. 270) sendo feito principalmente por 
instrumentos pertencentes a familia das cordas (vide pequena altera~o na iii, 
p. 270 ). 
A dinamica e articula\X)es tambem estao praticamente serializadas ( veja 
pequena altera~o no trompete: piu forte, iii, comp. 161, p. 270 ). Observa-se a 
ocorrencia de tenuto, normalmente em tempos fracos ou partes fracas de 
tempos (vide por ex.: i, comp. 158: 28 met. do 1° tempo; p. 267 ) . 
. Nas linhas mel6dicas das vozes agudas, alem da serializacao emprega-se 
tambem a tecnica Klangfarbenme/odie, onde ocorre a presen((a de dois 
instrumentos: madeiras e cordas nas duas primeiras vozes ( vide pp. 267 e 
269 ) e na terceira, metal e cordas ( vide p. 270 ). A constru~o da tecnica 
Klangfarbenmelodie nas tres linhas mel6dicas observa urn certo padrao: 
primeiro entram as cordas e depois as madeiras ( i e ii; pp. 267 e 269 ) ou 
cordas e metal ( iii, p. 270 ). As propor\X)es entre as entradas de cada familia na 
linha mel6dica apresentam tambem urn modelo aproximado ( comparar a 
primeira voz: 1° violino, comp. 156- 61 e oboe, comp. 161: ~tempo- 65: 18 

met. do 1° tempo com a segunda voz: 2°5 violinos, comp. 157-61 e clarineta, 
comp. 161: 2° tempo- 65: infcio ). Outro aspecto interessante e que cada 
instrumento que compoe a tecnica Klangfarbenmelodie se estende por uma 
extensao maior do que celulas e motivos ( parecem-se com instrumentos 
condutores ) . 
. 0 tratamento do motivo diatonico descendente assemelha-se mais ao que e 
dado para o mesmo motivo no epis6dio 1: 3° momenta. No epis6dio I, 1° 
momenta ( i, comp. 57 - 62 aproximadamente; p. 132 ) o motivo diatonico 
descendente e distribufdo entre dois instrumentos e mais urn terceiro que e 0 

articulador timbrico, ao passo que no terceiro momenta ( ver por ex.: i, comp. 
67: 2° tempo- 69: 1° tempo na flauta; p. 148 ) e feito por urn unico instrumento 
( como aqui, no ep. II ). As articula\X)es do motivo tambem diferem urn pouco 
nos dois epis6dios . 
. Como ocorre no primeiro epis6dio, este trecho apresenta tambem varia\X)es 
de dinamica: forte, piu forte ( iii, p. 270 ), piano e pianissimo. 
Como o epis6dio I, o trecho vai ser conclufdo em pianissimo. 
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Quarta linha mel6dica: 

sehr fliepend, rubato rlt----t-empo I. sehr ruhig 

157 olm<Dpf. 

~r 1' YJU JJ adutu hmWi*UJ u~Db g tt1i ·I - ._.4~~ ~ '--!,.: ~ ~ 
J' dim. P >P.P 

Ex. 180: epis6dio II, quarta linha mel6dica 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

iv 157 (2" met trompa 
( Ep.ll) do 1°tempo-

165 

Efeitos Dinamica Andamento e/ou Procedimentos 
Variaqaes 

. sem surdina f,p,pp, . sehrfliejlend, . lnstrumento 
( trompa) dim. rubato condutor 

> . tit. 
. tempo I, sehr ruhig 

. Esta linha mel6dica e continuagao da quarta voz nos compasses de transiqao 
v e apresenta como ela urn instrumento condutor ( vide as violas nos 
compasses de transir;ao V; p. 262 ); aqui, e a trompa que conduz a linha. E 
interessante notar que Webem ja havia utilizado o procedimento da quarta voz 
como instrumento condutor (vide iv, pp. 137 e 153) nos primeiros e terceiros 
mementos do episodic I. No primeiro memento ele utiliza tambem como 
instrumento condutor a familia dos metais (trombone; vide p. 137 ) . 
. A trompa esta sem surdina. 
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Quinta linha mel6dica: 

sehr fliejJend, rubato rit.---- tempo I. sehr ruhig 

157 obn<Dp(. - l"''"!""l . 
Pos. . 

I 

f m· •. 
I 

p :::::: 1--P.P 

: 

Ex. 181: epis6dio II, quinta linha mel6dica 

Entrada 

v 
( Ep.ll) 

Efeitos 

. sem surdina 
(trombone) 

Compassos 

157- 165 
( 1'tempo) 

Dina mica 

f, p, pp, 
dim. 

> 

lnstrumentos 

trombone 
harpa 

Andamento e/ou 
Variaq6es 

. sehr fliejJend, 
rubato 

. rit . 

Articuladores 
Timbricos 

. harpa e trombone ( comp. 
165: 1° tempo com 

clarone) 

Procedimentos 

. lnstrumento 
condutor 

. tempo /, sehr ruhig 

. 0 trombone conduz a quinta voz do epis6dio II. 

. Quarta e quinta vozes apresentam-se com ritmos complementares ( comp. 
157-61 aproximadamente ). Ambas sao feitas por instrumentos condutores 
da familia dos metais ( trompa, iv, p. 272 e acima o trombone ) e estao sem 
surdina . 
. A harpa e o trombone passam a ser articuladores timbricos do clarone ( vide 
recapitular;ao livre das elabora~oes tematlcas I; v; comp. 165; clarone; p. 
283 ). 
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Sexta linha mel6dica: 

sehr flie{Jend, rubato tit.---- tempo/. sehr ruhig 

157 (llri!.Dpf.) 

. 
Vlc. 

. 
.... p--s. .... f - pp 

(llri!.Dpf.) . 
Kbs. . 

~ 
~ .... 

f dillt. p:;::::=- pp 

Ex. 182: episodic II, sexta linha mel6dica 

Entrada Compassos 

vi 157- 165 
( Ep.ll) 

Efeitos Dinilmica 

. com surdina f,p,pp, 
( violoncelos e dim. 

contrabaixos ) > 

lnstrumentos 

violoncelos 
contrabaixos 

Andamento e/ou 
Variat;(ies 

. sehrfliejlend, 
rubato 

. tit. 

Articulaclores 
Timbricos 

Procedimentos 

. lnstrumentos 
condutores 

. tempo . sehr ruhig 

. Esta linha mel6dica e continua~o da sexta voz nos compasses de transiqao V 
( vide p. 264 ). 
. Os violoncelos e contrabaixos sao instrumentos condutores na sexta voz 
desde a segunda entrada tematica da segunda exposiqao ( ou decima entrada 
tematica; vide p. 256 e tambein p. 264 ) . 
. 0 procedimento utilizado aqui, e o mesmo empregado no terceiro memento do 
primeiro epis6dio (vide vi, p. 155 ), ou seja, a linha mel6dica e dobrada pelos 
dois instrumentos. 
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Tratamento dado as linhas mel6dicas apresentadas no epis6dio II 

. Webern utiliza procedimentos parecidos nos epis6dios I ( 1° e 3° mementos; 
vide pp. 131 -40 e 148- 55 respectivamente) e II. Nas duas partes, as vozes 
agudas utilizam-se da tecnica Klangfarbenmelodie e da serializacao motivico
timbrica do motivo diatonico descendente ( veja ep. 1: 1° mom., pp. 132- 5; 
epis6dio 1: 3° mom. pp. 148 - 51 e epis6dio II. pp. 267 - 70 ). As tres vozes 
graves empregam instrumento ( s ) condutor ( es ); o epis6dio I ( nos dois 
mementos ) pode utilizar alem dos condutores mais o articulador trmbrico 
( veja por ex.: v, p. 138 ou v, p. 154 ). 
Embora os procedimentos entre os epis6dios sejam semelhantes, a 
serializacao do motivo diatonico descendente difere do epis6dio I ( 1° 
momento ) que utiliza dois instrumentos e mais urh articulador timbrico ( veja 
por ex.: comp. 60: 2° tempo - 62, p. 132 ). mas aproxima-se do terceiro 
momento do primeiro epis6dio ( veja i, comp. 67: 2° tempo- 69: 1° tempo; p. 
148 ) onde e feito por um (mico instrumento. Assim, o motivo diatonico e 
conduzido no epis6dio II pelas cordas ( vide pp. 267 - 70 ) e no epis6dio I ( 3° 
mom.) pelas madeiras ou pelo metal (vide pp. 148-51 ) . 
. Nas tres vozes agudas ( epis6dio II; vide pp. 267 - 70 ). os instrumentos que 
compoem a Klangfarbenmelodie sao em numero de dois. A linha mel6dica e 
distribuida em duas "partes", cada uma delas e feita por um dos dois 
instrumentos ( o primeiro pertence sempre a familia das cordas e o segundo 
pode pertencer as madeiras ou ao metal; vide pp. 267 - 70 ). E interessante 
notar que, a extensao que cada instrumento ocupa e maior do que celulas ou 
motivos ( lembra um pouco os instrumentos condutores ) . 
. A quarta e quinta vozes apresentam - se com ritmos complementares 
( grupos de colcheias; veja comp. 157-61 aproximadamente; pp. 272-3) e os 
instrumentos pertencem a mesma familia: metais ( trompa e trombone sem 
surdina ). Neste caso, sugere-se que, a escolha de instrumentos pertencentes a 
mesma familia ( assim como com o mesmo efeito: sem surdina ) pode ser 
explicada pela razao de estarem estas duas vozes muito interligadas ( ritmos 
complementares ). Busca-se desta forma, um amalgama timbrico . 
. Com relayao a dinamica pode- se dizer que os compassos de transiqao V 
prepara e valoriza o forte que ocorre no epis6dio II ( comp. 156 - 60 
aproximadamente ). Apresenta variayi5es: forte, piano, pianissimo e piu forte e 
ira como o primeiro epis6dio finalizar em pianissimo (vide por ex.: v, comp. 163 
- 65: 1° tempo, p. 273 ). 

0 andamento apresenta-se muito fluente ( sehr fliejlend, rubato ). Ao final 
ocorre o ritenuto ( comp. 163 - 64 ) que prepara e valoriza a entrada da 
recapitulaqao livre das elaboraqoes tematicas I ( segundo motivo; veja por 
exemplo: clarone e harpa, v. comp. 165- 66: 1° tempo; p. 283 ). 
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Comparando os procedimentos empregados nos dois epis6dios 35 

. Embora o epis6dio II apresente urn padrao na construc;ao da linha mel6dica 
das tres vozes agudas ( veja pp. 267 - 70 e tratamento dado as tres vozes 
agudas no epis6dio II, p. 275 ) , considera-se que a serializacao ocorre no 
motivo diatonico descendente. Esta serializacao motfvico - timbrica e feita em 
geral, por um unico instrumento ( cordas ), procedimento tal que, aproxima-se 
mais do tratamento dado ao mesmo motivo no terceiro memento do primeiro 
epis6dio ( comparar i, comp. 67: 2° tempo- 69: 1° tempo na flauta, p. 148 e i, 
comp. 158: ~tempo- 61 aproximadamente no 1° violino, p. 267 ), embora as 
articulay5es entre eles sejam diferentes . 
. 0 tratamento das vozes graves e semelhante tanto no epis6dio I ( primeiro e 
terceiro mementos; vide pp. 137 - 9 e 153 - 5 ) quanta no epis6dio II, o 
predominio e o de instrumentos condutores que podem aparecer com ou sem 
articuladores timbricos ( veja por exemplo: iv, p. 153 e v, p. 154 ). No epis6dio 
II um ou dois instrumento ( s ) conduz ( em ) a linha mel6dica sem articulador 
timbrico ( veja iv, p. 272 e vi, p. 274 ). A quarta voz ( condutora da linha 
mel6dica; ver primeiro exemplo da p. 39) aparece tanto no epis6dio I ( 1° e 3° 
mom. } quanta no epis6dio II com apenas um instrumento condutor e sem 
articulador timbrico ( veja iv, pp. 137, 153 e 272 ). 
A sexta voz apresenta tratamento semelhante no epis6dio II (vide p. 274) e no 
epis6dio I ( 3° e 4° mementos; vide pp. 155 e 161 ) sendo dois os instrumentos 
condutores da linha mel6dica. Em ambas as partes violoncelos e contrabaixos 
( com surdina ) conduzem a linha. 
Verifica-se que o tratamento dado ao epis6dio II aproxima-se mais do primeiro 
epis6dio no terceiro memento. lsto pode ser percebido pela maneira como o 
motive diatonico descendente foi trabalhado nas vozes agudas ( feito por um 
unico instrumento ) e tambem pelo procedimento empregado em especial na 
sexta voz, que relembra a do terceiro e do quarto mementos no epis6dio I. 
E necessaria que se diga que embora o tratamento do epis6dio II se aproxime 
mais do terceiro memento do epis6dio I, certos procedimentos ocorrem nas 
duas partes ( primeiro e terceiro mementos do epis6dio I e epis6dio II ): 
- a serializacao do motivo diatonico descendente nas vozes agudas ( i, ii e iii) 
- a quarta voz ( guia da linha mel6dica } apresenta um unico instrumento 
condutor 
- as vozes graves ( iv, v e vi ) apresentam- se com instrumentos condutores 
que podem aparecer com ou sem articuladores timbricos. 

35 Veja procedimentos empregados nos quatro momentos do epis6dio I ( pp. 163-8) 
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2.2.8.3 -Recapitular;ao livre das elaborar;oes tem<Wcas, I ( 2° motivo ). Esta 
parte apresenta uma lembran9a do segundo motivo das elaborat;6es 
tematicas I ( trfade arpejada ascendentemente; veja clarone, v, comp. 165 -
66: 1° tempo, p. 283 ) e tambem um novo motivo contrapontfstico que o 
acompanha ( veja 1° violino, ii, comp. 165: 2" met. do 1° tempo- 66: infcio; p. 
279 ) 36

. 

Comp. 165 167 169 171 173 

Fig. 13: recapitulac;ao livre das elaborac;oes tematicas I 

• Serializayao do motivo contrapontistico 

Seriaiizac;ao da tr!ade arpejada ascendentemente ( motive tri8.dico ) 

D 
T ecnica Klangfarbenmelodie 

instrumento condutor 

36 Vide recapitular;ao livre das elaborm;oes tematicas 1 ( pp. 66- 7 ). 
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Primeira linha mel6dica: 

(tempo !_ sehr ruhig) 

166 

Fl. 

Ex. 183: recapitular;ao livre das elabonu;oes tematicas /, primeira linha mel6dica 

Entrada 

2' 
( motivo 
contrapont. ) 
{ Rec. das 
E.T.I) 

Efeitos 

Voz Compassos lnstrumen!os 

Dina mica 

p, pp 

< > 

flauta 

Andamento e/ou 
Varia goes 

tempo I. sehr 

ruhig 

Articuladores 
Timbricos 

Procedimentos 

. Serializagao do motivo 

contrapontfstico 

. lnstrumento 

condutor 

. Esta linha mel6dica e continuagao da mesma no epis6dio II ( p. 267 ) . 

. A segunda entrada do motivo contrapontfstico apresenta- se nesta primeira 
voz no comp. 166-67 ( 1° tempo). Ele tambem ocorre dobrado na terceira voz 
(come ingles, comp. 166-67: 1° tempo aproximadamente; vide p. 280 ). 
Possui nestas duas entradas, mesma articulagao e dinamica e e tambem feito 
por instrumentos pertencentes a familia das madeiras ( flauta e come ingles ). 
A primeira entrada deste motivo vai aparecer na segunda e terceira vozes 
(vide pp. 279- 80 respectivamente ) . 
. A celula rftmica do comp. 167 ( ~ J ) e a articulagao ( tenuto) lembram a 
entrada do motivo triadico ( ver cla-rone, v, comp. 165- 66: 1° tempo; p. 283 e 
violoncelo, iv, comp. 166- 67: infcio, p. 282 ). Outra ocorrencia que reafirma 
esta lembranga e a ordem de entrada desta celula, que ocorre logo ap6s as 
duas entradas do motivo triadico ascendente ( veja as duas mfnimas: comp. 
165 na v, 166 naive 167 na i ). 
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Segunda linha mel6dica: 

tempo f. sehr ruhig 

l:d: SOLO (mi!.Dpf.) 

l.Gg.1 i r"' r?tfer s -
pp < :;::;::;-

- • 

Ex. 184: recapitular;ao livre das elaboraf6es tematicas I, segunda linha mel6dica 

Entrada 

1' 
( motivo 
contrapont. ) 
( Rec. das 
E.T.I) 

Efeitos 

. com surdina 

( 1 ° violino ) 

Voz Compasses lnstrumentos 

ii 165-70 1' violino ( solo ) 

Dina mica Andamento e/ou 
Varia<;ees 

pp . tempo I. sehr 

< > mhig 

Articuladores 
Timbricos 

Procedimentos 

. Serializayao do motivo 

contrapontistico 

. Esta voz e continua~o da mesma no epis6dio II (vide p. 269 ) . 

. Ocorre aqui, a primeira entrada do motivo contrapontistico que e feito pelo 
primeiro violino ( solo ). 
Ele esta dobrado na terceira voz ( vide viola, comp. 165 - 66: 1a met. do 1° 
tempo; p. 280 ). As duas entradas possuem a mesma articula~o, dinamica e 
pertencem a mesma famflia ( cordas: 1° violino e viola ); o efeito e tambem o 
mesmo ( com surdina ) e sao instrumentos solistas. 
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Terceira linha mel6dica: 

E.H. 

KL 
B 

!.Gg 

2.Gg 

Br. 

tempo I. sehr ruhig 

16 ,.-.... 

~>J><> 

OI.~ (122itDpf.) 

( ¥ l>Jf ) pi:tt 

SOLO .p:: .... ' 

II 
(m. Dpf.) pp <> 

-< p .,... 

p< ~ 

'-. -~-Jl~ 

p < .:::::=--

! 
~> P-=< 

Ex. 185: recapitulaqao livre das elabora~6es tematicas /, terceira linha mel6dica 

Entrada Voz Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

1 8 e~ iii 165- 72 come ingles 
( motivo clarineta 
contrapont. ) 1° violino ( solo ) 
( Rec. das zos viofinos 
E. T. I ) viola ( solo ) 

Efeitos Dinimica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia~aes 

. com surdina p,pp . tempo I. sehr . Serializag!o do mativo 

( 1° violino, < > ruhig contrapontistico 

ZOS violinos e . Tecnica 
viola) K/angfarl:>enmelodie 

. Esta linha mel6dica e continua~o da terceira voz no epis6dio II ( vide p. 270 ) . 

. 0 motivo contrapontfstico aparece duas vezes na terceira voz. A primeira 
entrada ( comp. 165 - 66: 18 met. do 1° tempo ) e feita pela viola que esta 
dobrando a entrada deste mesmo motivo na segunda voz ( veja 1 o violino; 
comp. 165 - 66: 18 met. do 1° tempo; p. 279 ). Na segunda entrada ( comp. 
166: 28 met. do 1° tempo- 67: 1° tempo aproximadamente) o come ingles esta 
acompanhando o mesmo motivo apresentado na primeira voz ( veja flauta, 
comp. 166-67: 1° tempo aproximadamente; vide p. 278 ). 
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. Observa-se que, tanto na primeira quanto na segunda entrada do motivo 
contrapontistico, Webern utiliza instrumentos solistas e pertencentes a uma 
mesma familia. Comparar a primeira entrada do mesmo na segunda e terceira 
vozes ( comp. 165- 66: 18 met. do 1° tempo no 1° violino e na viola (vide pp. 
279 e 280 respectivamente ) e a segunda entrada na primeira e terceira vozes 
( veja flauta e come ingles, comp. 166: 28 met. do 1° tempo- 67: 1° tempo; pp. 

278 e 280 respectivamente ) . 
. Enquanto que, a primeira voz e feita por instrumento condutor (vide p. 
278 ), aqui, utilizam-se cinco instrumentos para compor a tecnica 
Klangfarbenmelodie. Com exceyao dos segundos violinos, os demais sao 

solistas. 
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Quarta linha mel6dica: 

( tempo I. sehr ruhig ) 

Hr. 
F 

Br. 

Vlc. 

16 (omDpf.J 

I 

: 

io (-J)p(J 

SOLO(-J)p() . . 
' 

pp 

. 

,:,::;;.. .. 

eJpl'. 

p< ::::::::>=-

'"10 ..-mo. -
!111 

I> h .. ~ p <l.ol.lool ~~ 

Ex. 186: recapitulagllo livre das e/aboragaes tematicas I, quarta linha mel6dica 

Entrada Voz Compasses lnstrumentos Articuladores 

2' 
( motivo 
tliadico) 

4' 
( molivo 
contrap.) 
( Rec. das 
E. T. I) 

iv 166-72 

Efeitos Dinl\mica 

. sem surdina p, pp 

(trompa) < > 
. com surdina 
( viola e violoncelo ) 

Timbricos 

trompa . harpa ( comp. 166 com 

harpe violoncelo ) 
viola ( solo ) 
violoncelo ( solo ) 

Andamento e/ou 
Varia~iles 

. tempo /. sehr 

rohig 

Procedimentos 

. Serializac;l\o do motivo 

triadico ascendente 

. Tecnica 
K/angfarbenmelodie 

. Esta voz e continua<;ao da mesma no epis6dio II ( vide p. 272 } . 

. A tecnica K/angfarbenmelodie e composta por quatro instrumentos ( trompa, 
viola e violoncelo, a harpa e um articulador } . 
. A segunda entrada do motivo triadico ocorre na quarta voz e e feito pelo 
violoncelo (vide comp. 166-67: inicio) e tem a harpa como articulador . 
. Uma quarta entrada do motivo contrapontistico pode ser verificada nos comp. 
de 168 ( 28 met. do 1° tempo ) - 69 ( inicio ). Apresenta como as entradas 
anteriores ( vide pp. 278 - 80 ) um unico instrumento ( trompa ). Com rela<;§o a 
articula<;ao e a dinamica tambem observa-se um padrao, podendo ocorrer 
algumas variag5es. 
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Quinta linha mel6dica: 

Bill 
B 

Fg. 

Hr. 
F 

Br. 

tempo I. sehr ruhig 

1t 

pp?J:~ 

: 

( ..... Dpf.) 

I 

pp 

m 

wieder fliefl 

-· ... 

..- P-<::: ·==-
~ 

P<::::. ,._ p""!,. f::> 
~ 

P< =-
,.. 

- ... 
(mlt Dpf.) p <:::. "i 

Ex. 187: recapitulagi!io livre das elaborat;6es tematicas I, quinta linha mel6dica 

Entrada Voz Compassos lnstrumentos 

1' 

( motivo 

lriadico ) 
3' 

( mofivo 

contrap.) 
( Rec. das 
E. T. I) 

v 165. 73 

Efeitos Dinamica 

. sem surdina p, pp 

(trompa) < > 
. com surdina 
(violas) 

cfarone 
fagote 

trompa 
harpa 
violas ( menos o 

solista) 

Andamento e/ou 
Variac;iies 

. tempo I. sehr 

ruhig 

. wieder fliej}ender 
werden 

Articuladores 
Timbricos 

. harpa ( comp. 165-66: 1' met do 
1° tempo com ctarone e 167: 2a met. 

do 1 o tempo com fagote ) 
. trombone ( comp.165: 1°tempo 

com clarone ) 

Procedimentos 

. Serializaqao do motivo 

triadico ascendente 

. Tecnica 
Klangfarbenmelodie 

. A linha mel6dica da quinta voz e continua9&o da mesma no epis6dio II ( vide p. 

273 ) . 
. Sao cinco os instrumentos que integram a tecnica Klangfarbenmelodie 

( clarone, fagote, trompa, violas e harpa: articulador ). Convem ressaltar que 
entra todo o naipe das violas, com exce9&o do solista . 
. Ocorre aqui, a primeira entrada do motivo triadico ascendente ( comp. 165-
66: 1° tempo) feita pelo clarone e pela harpa ( articulador timbrico ). 
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Alem da harpa, ocorre tambem um outro articulador que acessora o clarone no 
1° tempo do comp. 165: o trombone (vide comp. 165: 1° tempo; p. 273 ) . 
. Uma terceira entrada do motivo contrapontistico pode ser verificada no fagote 
( comp. 167: 28 met. do 1° tempo- 68: infcio ). Esta entrada nao acompanha o 
motivo triadico. E feito por um unico instrumento e a articula98o e a dinamica 
observam um padrao aproximado com rela98o as outras entradas deste motivo 
( comparar com a viola, iii, comp. 165: 28 met. do 1° tempo- 66: inicio; p. 280 ). 
Um articulador timbrico e tambem empregado no infcio do mesmo ( veja 
harpa, comp. 167: 28 met. do 1° tempo). 
. E interessante observar que, o tratamento dado ao segundo motivo ( triadico 
ascendente ) na quarta e quinta vozes reporta ao infcio do tema ( primeira 
parte: triade arpejada; ver o exemplo da p. 82, comp. 1 - 3: 1° tempo ). Ele e 
lembrado pela dinamica ( pianissimo ), pelas articula¢es ( tenuto ) e pelo 
articulador timbrico utilizado na sexta entrada tematica ( veja clarone e 
contra baixo, comp. 49 - 51: 1 o tempo; p. 95 ). 
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Tratamento dado as linhas mel6dicas apresentadas na recapitufacao livre das 
elabora~oes tematicas, I . 

. A recapitulaqao livre das elabora~oes tematicas I traz dois motivos 
importantes: o triadico ascendente ( derivado da primeira parte do tema e que 
aparece tambem nas e/abora~oes tematicas I ) e o contrapontfstico, que em 
geral, o acompanha. Ambos aparecem serializados motlvico e timbristicamente. 
Emprega-se tam bern a tecnica Klangfarbenmelodie ( iii, iv e v; pp. 280, 282 -
3 ) e instrumento condutor ( i; vide p. 278 ) . 
. Com relayao ao motivo triadico ascendente nota-se duas entradas ( quinta e 
quarta vozes respectivamente; vide pp. 283 e 282 ). Ele relembra os 
procedimentos utilizados por Webern no segundo motivo das elabora~oes 
tematicas I (vide pp. 284, 186 e 287 ). Desta maneira, ele e conduzido por urn 
unico instrumento ( neste caso, com clarone na quinta voz, p. 283 e violoncelo 
na quarta, p. 282 ) e apresenta tambem urn articulador timbrico ( a harpa ). As 
articulaqoes e a dinamica sao praticamente as mesmas, tanto aqui na 
recapitufaqao, quanto nas elabora~oes tematicas I ( em geral, apresentam 
tenuto e pianissimo; comparar este motivo na quinta voz, comp. 165- 66: 1° 
tempo, p. 283 e na sexta voz, comp. 89 - 90: 1 o tempo, p. 182 ) . 
. 0 motivo contrapontfstico apresenta basicamente duas entradas: a primeira 
na segunda e terceira vozes ( veja 1° violino e violas, comp. 165: 28 met. do 1° 
tempo - 66: 18 met. do 1° tempo; pp. 279 - 80 ) e a segunda entrada, na 
primeira e terceira ( veja flauta e corne ingles, comp. 166: 28 met. do 1° tempo-
67: 1° tempo aproximadamente; vide pp. 278 e 280 ). 
Observa um certo padrao sendo feito por um unico instrumento; a dinamica e a 
mesma e as articula<;Oes sao praticamente iguais nas tres vozes agudas 
( comparar a primeira e segunda entradas; flauta, i, comp. 166: 28 met. do 1° 
tempo- 67: 1° tempo, p. 278 e 1° violino, ii, comp. 165: 28 met. do 1° tempo-
66: inicio, p. 279 ). 
Quando acontece o dobramento deste motivo em outra voz. eles sao feitos por 
instrumentos pertencentes a mesma familia ( por ex.: veja 1° violino e viola nos 
comp. 165: 28 met. do 1° tempo- 66: inicio, pp. 279- 80; flauta e come ingles, 
comp. 166: 28 met. do 1° tempo- 67; vide pp. 278 e 280 ). 
Pode-se dizer tambem que ocorrem duas outras entradas nas vozes graves, 
uma na quinta ( fagote, comp. 167: 2B met. do 1° tempo- 68: inicio, p. 283) e 
outra na quarta voz ( trompa, comp. 168: 28 met. do 1° tempo - 69: inicio, p. 
282 ). Estas entradas nao acompanham o motivo triadico ascendente. estao 
·soltas" e pode ocorrer alguma alterayao intervalar. Sao feitas ( assim como as 
vozes agudas ) por um unico instrumento. Quanto a articulayao, mantem em 
geral, o mesmo padrao das primeiras entradas ( comparar o fagote, v, comp. 
167: 28 met. do 1° tempo- 68: inicio, p. 283, com 1° violino, ii, comp. 165: 2B 
met. do 1° tempo- 66: infcio, p. 279 ). Notam-se pequenas altera<;Oes quanto a 
dinamica . 
. 0 forte conseguido na parte anterior ( epis6dio II ) e tambem o diminuendo ao 
final ( vide comp. 156 - 64 aproximadamente ), prepara e valoriza pelo 
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contraste a entrada do segundo motivo na recapitulaqao livre das e/abora~oes 
tematicas I que entra em pianissimo ( veja por exemplo o comp. 165; p. 283 ). 
0 andamento ( ou varia¢es do mesmo ) tambem auxilia: o ritenuto ao final do 
epis6dio II (vide comp. 163- 64, p. 267) eo 1° tempo, muito tranquilo (tempo 
I. sehr ruhig ) na recapitulaqao livre das elabora~oes tematicas I ( veja 
andamento na p. 275 ). 
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Comparando alguns dos motivos emoregados nas elaboracoes tematicas I e 
na recapitufacao livre das elaboracoes tematicas I. 

. 0 motivo triadico ascendente ( segundo motivo ) observa procedimentos 
semelhantes nas elaborac;oes tematicas I e na recapitular;ao livre das 
elaborac;oes tematicas I. Sao feitos por um unico instrumento e mais um 
articulador tfmbrico ( predomina a harpa nos dois mementos, com exce<;ao da 
entrada na sexta voz nas elaborac;oes tematicas /, onde e feito pelo 
contrabaixo; vide p. 182 ). As articula<;oes sao mantidas ( tenuto ) nas duas 
partes e a dinamica tambem esta praticamente serializada ( pianissimo, embora 
as vezes com algumas varia<;oes, como por exemplo um crescendo; veja viola, 
v, comp. 90, p. 184 ). 
Nas elaborar;oes tematicas I todas as entradas do segundo motivo sao feitas 
por instrumentos de cordas e mais o articulador timbrico ( predomina a harpa; 
vide p. 186 ). Aqui na recapitular;ao, embora este motivo tambem seja feito por 
dois instrumentos ( sendo que um - a harpa - e o articulador ), nao ocorre o 
predomfnio de uma famflia ( veja clarone, v, comp. 165- 66: 1° tempo, p. 283 
eo violoncelo, iv, comp. 166- 67: infcio, p. 282 ) . 
. 0 novo motivo contrapontistico ( elaborar;oes tematicas I, veja por ex.: 
primeiro violino, i, p. 187 e tambem p. 190 ) e o motivo contrapontistico 
( recapitutar;ao livre das elaborar;oes tematicas I; veja flauta, i, comp. 166 -
67: 1° tempo; p. 278 ) nao sao melodicamente iguais. 
0 motivo contrapontistico ( recapitular;ao livre das elaborar;oes tematicas I ) e 
feito por um instrumento e quando ocorre o dobramento em outra voz, 
emprega-se instrumentos de uma mesma familia ( veja 1° violino, comp. 165: 2" 
met. do 1° tempo- 66: infcio, p. 279 com viola, comp. 165: 28 met. do 1° tempo 
- 66: infcio, p. 280; flauta, comp. 166: 2" met. do 1° tempo- 67: 1° tempo, p. 
278 com carne ingles, comp. 166: 2" met. do 1° tempo- 67: 1° tempo, p. 280 ). 
Embora este motivo seja diferente do novo motivo contrapontfstico 
( elaborar;oes tem<Wcas I ) e como ele, feito por um instrumento e ambos 
apresentam as articula<;oes e a dinamica praticamente serializadas no trecho 
onde estao inseridos. 

287 



2.2.8.4- Ultima Resposta Tonal ( comp. 171 - 79: infcio) ou decima primeira 
entrada tematica. Apresentagao do tema na segunda voz; ambito de Sol 
menor 12s. 

Comp. 171 173 175 177 

Fig. 14: ultima resposta tonal 

Ill 
Serializa«;ao da d9cima primeira entrada tematica e tecnica Klangfarbenmelodie 

0 
T ecnica Klangfarbenmelodie 

lnstrumento ( s ) condutor ( es ) 

125 Vide decima primeira entrada temittica ( pp. 289- 90) ou Illtima resposta tonal ( p. 68 ). 
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Tema: 
wi&der ffieBendar werden 

Kl. 

B 

Hr. 

Tzp. 

Hrl'. 

!.Gg. 

11~ 

P-= 

~ (-dpf.) 

~ 
I 

~~ 
: 

(" i' D.Pf ) pi2'1. 

~ 

-

=- "' ¥,.-

mp:::= 

'ltl.p-:; p:.. 

-
~ 

"';.< ...... .of - -

~ f-=.. 

. ...: I 

• fl'< 
hJ " 
".1 

' 
- - -mp-=._ 

Ex. 188: ultima resposta tonal ou decima primeira entrada tematica, ii 

Entrada Voz Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

Ultima ii 
Resposta 
Tonal 
(ambito: Gm ) 

Efeitos 

surdina 

(trompa, 

trompete e 
1 os violinos ) 

harmonica 
( harpa) 

171 -78 

Dinamica 

p, mp, mf, f 

< > 

clarinete 
trompa 
!rom pete 
harpa 
1 os violinos 

. harpa ( comp. 175: 1' metade do 
2° tempo com trompete; 178, com 

trompa) 

. trompete ( comp. 176: 2" metade 
do 1° tempo com clarinete ) 

. 1"" violinos ( comp. 176-77: 
inlcio, com clarinete ) 

Andamentos e /ou Procedimentos 
Varia<;aes 

. tempo /. sehr ruhig . Serializa<;ao motivico-

. wieder f/ie{lender werden timbrica 

. Tecnica 
Klanfarbenmelodle 

. Ocorrem alterac;:oes ao final, de certa forma significativas com relagao a 
dinamica: trechos que utilizavam diminuendos ( como exemplo o final da segao 
cromatica na primeira entr., comp. 6- 7, trombone) apresentam-se agora com 
crescendos ( ver a 11 8 ent., comp. 176 - 77, clarinete e primeiros violinos ) 
Tambem na segunda parte diatonica ao inves de diminuendos que 
normalmente ocorriam, apresentam - se agora com um aumento gradual de 
dinamica ( comparar comp. 7- 8 com 177- 78 ). Quanto as articula<;:Qes 
verificam-se pequenas altera<;:Oes: o marcato do trompete ( compasso 175) e 
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substitufdo por urn sforzato piano. Com rela98o as varia¢es de andamento nao 
ocorre o poco rubato ( infcio da parte cromatica) e nem o poco ritenuto ou poco 
allargando na segunda parte diat6nica. Nota-se entretanto uma altera98o do 
andamento ao infcio do trecho: do tempo I. sehr ruhig ( muito tranquilo ) passa -
se para wieder ffie/]ender werden ( novamente toma-se mais ffuente ) . 
. Os primeiros violinos aparecem como articuladores timbricos num motivo 
que nao utilizava tal recurso ( comp. 176 - 77: infcio ). Esta e uma nova 
ocorrencia. 
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Primeira linha mel6dica: 

( tempo /. sehr ruhig ) 

172 

Ob. 

(mlt~) 

l.Gg 

' 

wieder fliefJender werden 

..--. 

~ 

wieder sehr ffiej]end 

f.r:" :: f 
""'!; • 

p~ .::::=-p oJP<f 
Ex. 189: ultima resposta tonal, primeira linha mel6oica 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

172-79 Oboe 
(Ultima 1 os violinos 
resposta 
tonal ) 

Efeitos Dina mica Andamento e/ou Procedimentos 
Variaq6es 

. com surdina f, mf, p . tempo I. sehr . Tecnica 

{ 1 os. violinos ) <> ruhig Klangfarbenmelodie 

. wieder flie{Jender 
werden 

. wieder sehr 

flie{Jend 

. Esta voz e continua~o da mesma na recapitulaqao livre das elabora~oes 
tematicas I ( vide p. 278 ). 
. A primeira voz emprega dois instrumentos na composi~o da tecnica 
Klangfarbenmelodie ( primeiros violinos e oboe ) . 
. Ao final desta linha observam-se dois acordes ( comp. 178: ~ met do 2° 
tempo - 79: infcio ) composto por notas pertencentes tambem as outras vozes. 
As notas mais agudas sao da primeira voz, as do meio, pertencem a quinta 
( estao entretanto, uma oitava acima ) e as mais graves fazem parte da quarta 
voz. 
. Este trecho e um pouco mais movido que o anterior. Enquanto que, a 
recapitu/aqao livre das elabora~oes tematicas I apresenta-se com um tempo I. 
sehr ruhig, aqui , verifica-se o wieder flie/]ender werden. Quanto a dinamica, 
observa-se um aumento na intensidade reservaoo mais ao final 
( aproximadamente do comp. 175: 2° tempo - 79: infcio ). 
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Terceira linha mel6dica: 

wieder fliefJender werden wieder sehr flie{:Jend 

Ex. 190: ultima resposta tonal, terceira linha mel6dica 

Entrada Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

iii 173-79 Come ingles 
(Ultima ( 1'tempo) 
resposta 
tonal ) 

Efeitos Diniimica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia~iles 

f, p . wieder flie/}ender . lnstrumento 

<> werrJen condutor 
. wieder sehr 

flie/}end 

. Esta voz e continuayao da mesma na recapitular;ao livre das e/aborat;oes 
tematicas I ( ver p. 280 ) . 
. Observa-se o emprego de urn instrumento condutor: corne ingles. 
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Quarta linha mel6dica: 

Fg. 

l.Gg. 

2.Gg. 

wieder fliepender werden 

173 

'"'" . L 

~ 
411-L 

(:mltDf·) mp 

(mit.rr) 

wieder sehr ffiefJend 

"""' 
~~ 

>-r 

• 
> 'r-mf m:o 

pi:. <I<O <!f 

1~ "!" ,. ,.. - ~ 

Ex. 191: ultima resposta tonal, quarta linha mel6dica 

Entrada Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

iv 173-79 Fagote . 2"" violinos ( comp. 175: 
( Ultima (!'tempo) 1os violinos 2° tempo -76: 14 met do 
resposta 2os viotinos 1' tempo com fagote ) 
tonal ) 

Efeitos Oim!imica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia goes 

. com surdina f, mf, mp, . wieder flie{Jender . Tecnica 

( 1os. e zos. p, <> werden Klangfarbenmelodie 
violinos) _ wieder sehr 

flie{Jend 

. Esta linha mel6dica e continua9Bo da quarta voz na recapitulac;ao livre das 
elaborat;oes tematicas I (vide p. 282 ) . 
. A tecnica Klangfarbenme/odie emprega tres instrumentos, mas urn deles e 
utilizado por urn tempo mais Iongo: o fagote. Os outros dois aparecem mais 
brevemente ao final ( veja 2°5 e 1°5 violinos comp. 177- 79: 1° tempo ), ou 
pode ser urn articulador ( veja 205 violinos, comp. 175: 2° tempo- 76: infcio ) . 
. Nos dois ultimos acordes, a nota pertencente a quarta voz e a mais grave 
( re3 

), as outras duas: media e aguda, pertencem a quinta e primeira vozes 
respectivamente (vide pp. 294 e 291 ). 
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Quinta linha mel6dica: 

( tempo I. sehr ruhig ) 

172 

wieder flie{Jender werden wieder sehr flie/)end 

P~H 

ll ..... 

""'' 
:._, 

;, .. ~~) 
ALLE 

Br .• 

p< ':? 
v~o_· !. 

1tl.p=:::. .. f 
Ex. 192: ultima resposta tonal, quinta linha mel6dica 

Entrada 

v 
( Ultima 
resposta 

tonal ) 

Efeitos 

. com surdina 

(violas) 

Compassos 

172-79 
( 1' tempo) 

Dimlmica 

f, mf, mp, 

p, < > 

lnstrumentos 

Clarone 
Violas 

Andamento e/ou 
Varia~oes 

. tempo I. sehr 

ruhig 

. wieder fliejJender 
werden 

. wieder sehr 

fliejJend 

Articuladores 
Timbricos 

. Clarone ( comp. 176: 1' met do 
20 tempo com violas ) 

Procedimentos 

. T6cnica 

~angfarbenmelodie 

. Esta voz e continuayao da mesma na recapitulat;ao livre das elaborafoes 
tematicas I ( vide p. 283 ) . 
. Sao dois os instrumentos que integram a tecnica Klangfarbenme/odie nesta 
quinta voz: clarone e violas. No infcio da linha ( comp. 172- 73) entra o naipe 
das violas com excac;:ao do solista. Nos comp. de 176 ( 2° tempo ) - 79 ( infcio ) 
o naipe das violas esta complete. 
Observa-se que, na primeira, terceira, quarta e quinta vozes ( vide pp. 291 - 4 ) 
sao utilizados em geral, instrumentos da familia das cordas e das madeiras, ou 
no caso da terceira voz, somente as madeiras ( come ingles; vide p. 292 ). 
. No acorde final ( comp. 178: 22 met. do 2° tempo - 79: infcio ) as notas 
pertencentes a esta voz sao as do meio ( Ia 2 

-? sib 2 
) e sao feitas pelas violas. 

As notas re
3 

- sol 
3 

( mais agudas ) funcionam como reforc;:o da sexta voz, esta 
entretanto uma oitava acima ( veja violoncelo e contrabaixo, vi, comp. 178: 28 

met. do 2° tempo - 79: infcio; p. 295 ). A nota re 2 
( mais grave ) pertence a 

sexta voz ( comp. 178: 23 met. do 2" tempo ), e e utilizada tambem como um 
reforc;:o para os violoncelos e contrabaixos ( veja vi; p. 295 ). 
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Sexta linha mel6dica: 

( tempo L sehr ruhig ) 

171 (mltDpf.) 

Pos. 

Pk. 

ALI.E -~~ ,.. -.. 
Vlc. 

....... 
l(mltDpf)_ ... ~ 

Kbs. 

rr-. 

--
j~< 

---

wieder fiiej3ender werden 

p.<._ 

-:;:;::; q~ p 

< 
>q~ 

p 

wieder sehr fliepend 

> 

~ 

.._f -

I~ 
._, 

f ·~ ,..., !-;:::,..._ ' 

i>< . .,__, J_ p j 

Ex. 193: ultima resposta tonal, sexta linha mel6dica 

Entrada Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

vi 171-79 trombone . Trombone ( comp. 175: 2" tempo 
(ulffma limpano com violoncelos e contrabaixos ) 

resposta violoncetos . Timpano ( comp. 178: 2" met do 

tonal ) contrabaixos .ZO tempo - 79: 1 a met do 1° tempo 
com violoncelos e contrabaixos ) 

Efeitos Dinimica Andamento e/ou Procedimentos 
Variagoas 

. com surdina f, mf, p, . tempo I. sehr . lnstrumento 

(trombone, < > ruhig condutor 

violonceios e . wieder flie{Jender . Tecnica 
contrabalxos ) werden Klangfarbenmelodie 

. wieder sehr 

flie{Jend 

. Embora ocorra a tecnica Klangfarbenmelodie, nota-se uma predominancia 
de instrumentos condutores ( violoncelos e contrabaixos ). 
. As notas finais sao dobradas para realc;ar a harmonia e tambem o final do 
trecho; ver por ex.: 
- o tfmpano, vi, comp. 178: 28 met. do 2° tempo- 79: infcio 
-as violas, v, comp. 178 ( 28 met. do 2° tempo)- 79 ( infcio ); p. 294 que esta 
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uma oitava acima dos violoncelos e contrabaixos. No compasso 178 ( 23 met. 
do 2° tempo ) a viola na nota mais grave ( re2 

) e tambem um refo1"9o ( vide p. 
294 ) . 
. A dinamica ( forte ), a articula<;:§o ( tenuto ) e o timpano enquanto articulador 
timbrico, tambem auxiliam e enfatizam o fechamento desta parte ( ultima 
resposta tonal ). Ap6s a mesma, ocorre as elaboral;oes tematicas Ill que ja 
esta praticamente encaminhando a obra para o seu final. 

296 



Tratamento dado as lin has mel6dicas apresentadas na ultima resposta tonal 

. Ocorre a serializa~tao motfvico- tfmbrica da resposta tonal ou decima primeira 
entrada tematica na segunda voz ( vide pp. 289 - 90 ). Nas outras vozes pode 
ser observado a ocorrencia da tecnica Klangfarbenmelodie e de instrumento 
( s ) condutor ( es ). Nota-se que a primeira, terceira, quarta e quinta vozes 
( vide pp. 291 - 4 ) empregam instrumentos pertencentes de maneira geral, as 
cordas ef ou as madeiras. A sexta voz apresenta tambem as cordas, mas 
ocorre a presenqa de um instrumento pertencente para a famflia dos metais e 
da percussao ( veja trombone e timpano; p. 295 ). 
. Com rela98o ao trecho anterior ( recapitulaqao livre das elaboraqoes 
tematicas I; vide pp. 277- 87 ) este, apresenta-se um pouco mais movido 
( wieder fliej}ender werden; ver comp. 173- 78 ).Quanto a dinamica, pode- se 
dizer que, ocorre um aumento da intensidade ao final ( ver aproximadamente 
compasses 175: 2° tempo- 79: infcio ) . 
. Ao final ( comp. 178: 2a met. do 2° tempo - 79 ), notas sao dobradas. Pensa
se que isto ocorre com uma funqao de "reforqo harmonico", pois as notas 
dobradas podem sera fundamental, a terqa ou quinta do acorde. Veja por ex.: 
- a primeira voz com a nota la3 

( comp. 178: 28 met. do 2° tempo; p. 291 ), 
que e a quinta do acorde de Re maior e que esta dobrando ( uma oitava acima ) 
a mesma nota da quinta voz ( vide p. 294 ) 
- a primeira voz com a nota sib3 

( comp. 179: 1 a met. do 1 o tempo; p. 291 ), 
que e a terqa do acorde de Sol menor. Esta tambem dobrando ( uma oitava 
acima ) a mesma nota da quinta voz ( vide p. 294 ) 
- a sexta voz no tfmpano ( comp. 178: 28 met. do 2° tempo- 79: 18 met. do 1° 
tempo; p. 295 ) que dobra a fundamental dos acordes ( Re maior e Sol maior 
respectivamente ) 
Assim, este refon;:o harm6nico, a dinamica alcanqada ao final ( forte ) e a 
cadencia ( veja cadencia; p. 68 ) servem para enfatizar e pontuar este termino 
de parte. Ap6s a ultima resposta tonal, caminha-se praticamente ao final da 
peqa ( elaboraqoes tem<Wcas Ill, vide pp. 298- 327 e coda, pp. 328 - 43 ). 
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2.2.8.5 - Elabor<u;oes tematicas Ill ( recapitul<u;iio das elabor;u;oes 
tematicas II) 39

. As elabora~oes temtiticas Ill compreende aproximadamente 
os compasses de 179 ( 2" met. do 1° tempo)- 97 ( infcio) e traz os seguintes 
motivos: o cromatico descendente ( principal; veja por exemplo: trompa, iii, 
comp. 179: 2° tempo- 81: 1° tempo; p. 303 ), o motivo diat6nico ascendente 
( veja fagote, v, comp. 179: 2• met. do 2° tempo - 81: infcio, p. 307 ) e urn 
terceiro motivo ( 2°s violinos, ii, comp. 179 - 80; p. 299 ) que e derivado do 
contraponto 1 40 

Nesta elaborat;ao ocorrem dois mementos que estao relacionados ao 
tratamento dado as entradas imitativas do motivo cromatico descendente ( vide 
pp. 75-6 ). 0 primeiro estende-se aproximadamente do comp. 179-87 
( infcio) eo segundo, do compasso 187-97 ( infcio ). 
A seguir, apresenta-se o diagrama com o tratamento dado aos dois mementos 
das elaborac;oes tematicas Ill e a analise das linhas mel6dicas presentes em 
cada momenta. 

Momentos: 1° 
Comp. 179 181 183 185 

2' 
187 189 191 193 

Fig. 15: elaborac;oes tematicas Ill, primeiro e segundo mementos 

Seriaiizat;ao do motivo crom<itico descendents 

I 
Serializa~ao do motivo derivado do contraponto 1 

41 
e tecnica Klangfarbenmefodie 

D I 

195 

Tecnica Klangfarbenmelodie lnstrumento condutor SeriaHzal$ilO do motivo diat6nico ascendente 

39 Vide elaboraroes tematicas Ill, pp. 69- 77 
40 Veja o motivo derivado do CI nap. 69 
41 

No primeiro momento este motivo esta serializado, no segundo, observa-se urn padrfto 
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Segunda linha mel6dica: 

Fl 

Ob. 

Kl 
B 

T:rp. 

H:tf. 

2.Gg. 
(111- Dpl ) 

Br. 
("'- Dpf. ) 

wieder sehr ffiej]end 

17,!1 I .,.--..._ 

I .I'"' 

H 

(m. 

I P"'· f 

IrE_ ,~ .o:J!: 

.---::::... ~~ .... i ~,r 

,,.. . -
IDpf) 

' f 

I I 

Ex. 194: elaborat;Oes tematicas Ill, 1° momento, segunda voz 

Entrada 

. motivo crom. 

descendente 

. motivo 

derivado do C1 

( 1° mom. das 

E.T.III) 

Efeitos 

. com surdina 

( trompete, 
2 os vioiinos 

e viola) 

Voz Compasses 

ii 179.86 
( 1°tempo) 

lnstrumentos 

flauta 
oboe 
clarineta 
trompete 
205 violinos 
viola ( solo ) 

harp a 

Articuladores 
Timbricos 

. flauta ( comp. 180: 1' met. do 

2<> tempo com viola ) 

. oboe ( comp.181: 1' met. do 
:ZO tempo com trompete ) 

. clarineta ( comp. 185: 1' met 
do 1° tempo com flauta ) 

. harpa ( comp. 180: 1' met. do 
:ZO tempo com viola ; comp. 185-
86: 18 met. do 1° tempo com 
flauta) 

Omamento Dinimica Andamento e/ou 

Varia!<OeS 

Procedimentos 

apogiatura f 

299 

. wieder sehr 

flie{Jend 

. Serializal;iio do moovo 

cromatico desc. e do 
mo6vo derivado do C1 

. Tecnica 
KJangfarbenme/odie 



. A segunda voz traz o motivo cromatico descendente ( veja trompete, comp. 
181: 2° tempo- 83: 1° tempo; p. 299) eo motivo derivado do C1 ( segundos 
violinos, comp. 179- 80; p. 299 ). 
0 motivo derivado do primeito contraponto e feito inicialmente pelos segundos 
violinos e segue na flauta e na viola ( comp. 180 ); ou seja, emprega-se a 
familia das cordas e da madeira. A harpa ( comp. 180: 18 met. do 2° tempo) 
aparece como articulador timbrico ( o mesmo ocorre na primeira voz; vide p. 
301 ). 
0 motivo cromatico descendente e feito pelo trompete ( com surdina ). 
. Esta linha mel6dica emprega alem da serializac;ao motfvico- tfmbrica, a 
tecnica Klangfarbenmelodie, que envolve instrumentos pertencentes a familia 
das madeiras, metais e cordas . 
. E interessante observar que Webem acrescenta urn omamento: apogiatura 
( comp. 180: 2° tempo na viola ). Ela nao existe na partitura original. As notas 
que a comp6em sao retiradas de outras vozes; assim, o f83 e o si2 podem ser 
encontrados na terceira e quinta vozes ( veja trompa, comp.180: 2° tempo, p. 
303 e fagote, comp. 180: 2° tempo, p. 307 ). A coloca9ao deste omamento 
funciona como valoriza98o de notas importantes da estrutura harmonica ( veja 
viola, comp. 180: ~ tempo, notas si2 e fa3 sobre a nota re4

, p. 299; que neste 
caso, lembram o acorde de Bmb5 

). 
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Primeira linha mel6dica: 

{ wieder sehr fliepend ) 

180 
I 

I 

··! ~ : 

C"ft Dpf.) 

l.Gg. 

(-Dpf.) 

pi= 

f 

.......... -
f -

,~ 

f 

:;; ""'.!!--,. -
~ 

""~. 
....,..... f 

f 
Ex. 195: elaboragoes tematicas /11, 1° memento, primeira voz 

Entrada 

. motivo 

derivado 

do C1 

( 1°mom. 

das E.T.III) 

. corn surdina 
{ 1"' e 2"' 

viofinos) 

Voz Compassos 

i 180- 87 

omamento 

apogiatura f 

lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

oboe 
harpe 
1os v«>Hnos 
205 violinos 

. 1
05 viofinos ( comp. 184: 1a 

met. do 1 o tempo com oboe ) 
. oboe ( comp. 184: 1' met. do 

2° tempo com ZOS violinos ) 

. harpe { comp. 184: 1' met. do 
:ZO tempo com 2 os violinos) 

. 2 os violinos ( 13 met. do~ 
tempo com oboe ) 

A11damento elou 

Varia<;6es 

. wieder sehr 

fliej3end 

Procedimentos 

. Serializayao do motivo 
derivado do C1 

.Tecnica 
Klangfarbenmelodie 

. Observa-se nesta primeira voz a serializal(ao do motivo derivado do C1 
( comp. 183- 84 aproximadamente ) que e feito inicialmente pela famflia das 
cordas ( primeiros violinos ) e depois pela madeira ( oboe ); a harpa ( comp. 
184: 1 a met. do 2° tempo ) e tam bern aqui, urn articulador timbrico. Esta desta 

· forma, serializado como o mesmo motivo encontrado na segunda voz ( vide pp. 
299-300 ) . 
. A tecnica Klangfarbenme/odie emprega aqui, instrumentos pertencentes as 
famflias das cordas e das madeiras. 
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. A apogiatura tambem nao existe originalmente e ela ocorre no mesmo ponto 
do motivo ( derivado do C1 ) em que apareceu na segunda voz ( comparar os 
2°5 violinos, i, comp. 184: 2° tempo, com a viola, ii, comp. 180: ~tempo, p. 
299 ). Nesta voz, ela lembra melodicamente a fundamental de um acorde de 
dominante com a setima no baixo ( F/Eb ). A nota da apogiatura: fa? pertence a 
segunda voz ( veja clarineta, comp. 184: 18 met. do~ tempo; p. 299 ). 
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Terceira linha mel6dica: 

Kl 
B 

Fg. 

HI. 
F 

Br. 

Vlc. 

wieder sehr fliej3end 

ll? 

: 

(mitDpf.) 

(mit Dpf.) f 

• SOLO (mit Dpf. ) 

: 

f .:=:. 

f 

I . 
.AI.LE p121Z. - piz:o. 

f 
I 

i(~ 01<0 

J 

Ex. 196: elaboraf6es tematicas 1/1, 1° memento, terceira voz 

Entrada 

. motivo 

crom. desc. 

.motivo 
derivado do 

C1 
( 1-o mom. 
das E. T.lll) 

Efeitos 

. com surdina 

( trompa, 
violas e 

viotonceto ) 

Voz Compasses Jnstrumentos 

179 ( 2" tempo) clarineta 
-85 fagote 

trompa 
violas 
violoncelo ( solo ) 

Articuladores 
Timbricos 

. violas ( comp. 182: 1a met. do 

2°. tempo com clarineta e 

camp.. 1-85: 13 met. do 1- 0 

tempo com violoncelo solo ) 

Omamento Din&mica Andamento e/ou 
va.ia9ees 

Procedimentos 

apogiatura f . wieder sehr 

f/iejJend 

. Serializagao do motivo 

crornatico descendente 
e do motivo derivado do 
C1 

. Tecnica 
Klangfarbenmelodie 

. Observa-se que, na terceira voz ocorre a serializacao do motivo cromatico 
descendente que e conduzido como na segunda voz, pela familia dos metais 
( comparar a trompa, iii, comp. 179: 2° tempo - 81: 1 o tempo, com o trompete, ii, 
comp. 181: 2° tempo- 83: 1° tempo, p. 299 ). 0 motivo derivado do C1 ( comp. 
181: 2" met. do 2°tempo- 83: 1" met. do 1°tempo) efeito pelascordas 
( violas ) e a seguir pela madeira ( clarineta ); este procedimento tambem ocorre 
na primeira e segunda vozes ( vide pp. 301 e 299 ). Entretanto, este motivo 
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nao apresenta aqui, o articulador timbrico ( veja harpa, ii e i, comp. 180: 1a 
met. do 2° tempo e comp. 184: 1a met. do 2D tempo respectivamente) e nem o 
segundo instrumento de cordas que faz a apogiatura ao final do mesmo ( veja 
viola, ii, comp. 180: 2° tempo, p. 299 e os 2°s violinos, i, comp. 184: 2° tempo, p. 
301 ). Esta voz vai tambem apresentar uma apogiatura, mas entretanto, nao 
ocorre no mesmo ponto averiguado nas duas vozes anteriores ( veja violoncelo, 
iii, comp. 185: 1° tempo; viola, ii, comp. 180: 2° tempo, p. 299 e 2°s violinos, i, 
comp. 184: 2° tempo, p. 301 ). 
A nota re2 

( apogjatura; comp. 185 ) pertence a quinta voz ( veja trombone, 
comp. 185: 1a met. do 1° tempo; ver p. 307) e e a ter9<1 do acorde de Si bemol 
maior. 

304 



Quarta linha mel6dica: 

ER. 

Kl. 
B 

Bskl 
B 

Hr. 
F 

Wieder sehr flie{Jend 

179 

; !! -, 

(mitDpf.) 

~ """ I~ 
f IJ 

-· 

f 

f 
> ,. 

Ex. 197: elaboraf6es tematicas ll/, 1° memento, quarta voz 

Entrada 

. motivo 
crom. desc. 

.motivo 

diatontco 

ascendente 
( 1.Q-mom. 
das E. T.lll) 

Efeitos 

. com surdina 

( trompa) 

Voz Compassos lnstrumentos 

179 ( 2"tempo) come mgtes 

- 87 clarineta 
c!arone 

trompa 

Din3mica Andamento elou 
Varia¢es 

f . wieder sehr 

flie/}end 

Articuladores 
Timbricos 

. come ingfes ( comp. 184: 

1°tempo com clarone e comp. 

185: 1a met. do~ tempo com 

trompa) 

. clarone ( comp. 185: 1' met. 
do I" tempo com come ingtes) 

Procedimentos 

. Serializaq!o do mativo 
cromatico descendente 
e do motivo diatOnico asc . 

. Tknica 
K/angfarbenmelodie 

. Na condu9ao desta voz empregam-se as famflias das madeiras e do metal 
compondo a tecnica K/angfarbenmelodie . 
. 0 motivo diatonico ascendente faz aqui a sua segunda entrada ( veja come 
ingles, comp. 182: 2• met. do 2° tempo - 84: 1° tempo ). Apresenta-se 
serializado, pois como ocorre na sua primeira apari98o ( veja fagote, v, comp. 
179: 28 met. do 2° tempo- 81: inicio; p. 307 ) e feito por urn instrumento da 
familia das madeiras ( aqui, pelo come ingles ). 

305 



Observa-se tambem a serializa!;aO do motivo cromatico descendente que e 
feito pela trompa ( comp. 185: 2" tempo- 87: 18 met do 1° tempo). Na terceira 
voz e tambem este instrumento que conduz o mesmo motivo ( veja trompa, 
comp. 179: 2° tempo- 81: 1° tempo, p. 303 ). 
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Quinta linha mel6dica: 

wieder sehr fliejiend 

112 

Bskl. 
B f.·~ > 

·- h;:; ~ 
Fg. : 

(W!.Dpf.) f r'>.J 
Pos. : 

(WI.Dpf.) 
~ 

f 

Vlc. : 
-

(W!.Dpf.) f p 
..,.,_ -

Kbs. : 

f 
Ex. 198: elaborat;oes tematicas Ill, 1° momento, quinta voz 

Entrada 

. motivo 
crom. desc. 

. motivo 

diatOnico 

ascendente 

( 1° mom. 
das E. T.lll) 

Efeitos 

. com surdina 

(trombone, 

violoncelos e 

contrabaixos ) 

Voz 

v 

Compasses lnstrumentos 

179 ( 2' tempo ) ctarone 
- 87 fagote 

trombone 
violoncelos 
contrabaixos 

Din& mica Andamento e/ou 
Varia<;Oes 

f < > . wieder sehr 

f/ie{Jend 

Articuladores 
Timbricos 

Procedimentos 

. Serializac;ao do motivo 
cromatico descendente 
e do motivo diatonico asc. 

. Tecnica 
Klangfarbenmelodie 

. Verifica-se na composit;:ao da tecnica Klangfarbenme/odie a presen<;:a de tres 
tamflias: madeira, metal e cordas . 
. Tanto o motivo diat6nico ascendente que faz a sua primeira aparit;:ao nesta 
voz ( veja fagote, comp. 179: 2• met. do 2° tempo- 81: 1• met. do 1° tempo), 
quanto o motivo cromatico descendente ( veja trombone, comp. 183: 2° tempo 
- 85: 1• met. do 1° tempo) encontram- se serializados. Como ocorre na quarta 
voz ( p. 305 ), 0 motivo diat6nico e aqui, feito pela famflia das madeiras 
( fagote ) e o cromatico pelos metais ( trombone ). Nas cordas, urn motivo 
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( veja contrabaixos, comp. 185- 86: 13 met. do 1° tempo) parece relembrar o 
inicio do motivo derivado do C1, pois urn grupo de seminimas { quatro, como o 
mesmo ) utiliza a mesma articula~o ( tenuto e pizz. ), e feito por instrumento da 
famflia.das cordas e esta em forte como as entradas anteriores ( comparar o 
inicio do motivo derivado do C1 nas pp. 299, 301 e 303 ). 
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Tratamento dado as linhas mel6dicas e aos motivos principais nas 
elaboraq6es tematicas Ill ( primeiro mol11€nto) 

.Verifica- se nas cinco vozes o emprego da tecnica Klangfarbenmelodie. 
Tambem se observa neste primeiro memento, a serializa~ao motivico-timbrica 
dos motivos: cromatico, diatonico e derivado do C1. 
Timbrlsticamente falando, as cordas · e as madeiras conduzem o motivo 
derivado do C1, os metais reservam-se ao motivo cromatico descendente e as 
madeiras trazem o motivo diatonico ascendente. 
As articulac;:Oes, a dinamica e os efeitos ( com surdina e pizz. ) estao tambem 
serializados. 
0 motivo cromatico descendente ( principal ) e feito pelos metais ( com 
surdina ) em forte e com marcatos. Veja trompete ( ii, p. 299 ); trompa ( iii, p. 
303 e iv, p. 305 ) e trombone ( v, p. 307 ). 
0 motivo diatonico ascendente e conduzido pelas madeiras em forte e 
principalmente com tenuto ( veja: carne ingles, iv, comp. 182: 2• met. do 2° 
tempo- 84: 1° tempo, p. 305 e fagote, v, comp. 179: 2• met. do 2° tempo- 81: 
1" met. do 1° tempo, p. 307 ). 
0 motivo derivado do C1 e na primeira e na segunda vozes feito inicialmente 
pelas cordas ( com surdina e pizz. ), depois pelas madeiras e no final pelas 
cordas novamente ( com surdina ). A harpa e urn articulador timbrico. Veja na 
segunda voz: 2°s violinos, flauta, viola e harpa { comp. 179 - 80; p. 299 ) e na 
primeira: 1 os violinos, oboe, 2 os violinos e harpa ( comp. 183 - 84; p. 301 ). Uma 
outra entrada deste motivo pode ser observada na terceira voz ( veja comp. 
181: 2• met. do 2" tempo - 83: infcio; p. 303 ), entretanto ao final, nao traz 
articulador timbrico e nem a segunda entrada do instrumento de cordas. Mas 
mesmo assim, considera-se serializado pois e feito pelas cordas ( violas; com 
surdina e pizz. ) e pela madeira ( clarinets ). Pensa-se que esta ligeira altera98o 
se deve ao curso da propria linha mel6dica nesta voz. As articulac;:Oes, a 
dinamica e os efeitos ( com surdina e com pizz. ) sao mantidas . 
. Webern introduz apogiaturas que originalmente nao existem. As notas das 
mesmas sao retiradas de outras vozes. Ocorrem aqui, nas tres primeiras vozes. 
Melodicamente elas tern a fun98o de valorizar notas da estrutura harmonica 
( fundamental, ter98 ou a setima de urn acorde; veja as apogiaturas nas pp. 
299, 301 e 303 ). No primeiro momenta das e/abora~oes tematicas Ill elas 
acompanham em geral, o motivo derivado do C1 ( isto nao ocorre na terceira 
voz; vide p. 303 ) e sao feitas por instrumentos de cordas. 
. A dinamica deste trecho esta em forte. Alem de outras, as articulac;:Oes 
observadas sao: marcato, sforzato e tenuto. 
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Comparando os motivos principais das elaboracoes tematicas II e /11 . 

. 0 motivo cromatico ( principal ) e nas elabora~oes tematicas Ill feito por urn 
unico instrumento ( familia dos metais; veja por ex.: trompa, comp. 179: 2" 
tempo - 81: 1 ° tempo; p. 303 ) e nas elabora~oes tematicas If e feito por dois 
instrumentos: urn da familia dos metais e outro das madeiras ( a harpa e 
utilizada como articulador; veja como exemplo: trompete, flauta e harpa, comp. 
103: 2° tempo - 05: inlcio, p. 202 ). 
Embora ocorra procedimento parecido ( serializaliiiO ), a maneira de pensar o 
motivo ( articula9§o, tratamento Umbrico, dinamica ) difere nas duas partes. 
. 0 motivo diat6nico ascendente apresenta as articula¢es, a dinamica e o 
tratamento timbrico diferente nas duas elaboraqoes . Veja elabora~6es 

tematicas /1/: come ingles, iv, comp. 182 ( 28 met. do 2° tempo ) - 84 
( 1° tempo), p. 305 e efabora~oes tematicas If: 2°5 violinos, iv, comp. 103 ( 23 

met. do 2° tempo)- 05, p. 207. Nas elabora~oes tematicas If este motivo e 
importante, funcionando na realidade como urn contramotivo que auxilia o 
cromatico descendente ( principal ). Nas e/abora~oes tematicas Ill ele 
aparece somente duas vezes e e de uma importancia secundaria. 
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Comparando os procedimentos dado aos motives nas elaboracoes tematicas 
I, II e Ill ( primeiro memento ) 42 

. As tres elaborar;oes tematicas apresentam uma serializayao motfvico
tlmbrica de seus motives principais . 
. Nas elaborar;oes tematicas I, a serializacao do motivo cromatico 
( principal ) nao ocorre exatamente igual em todas as apari¢es. Podem 
aparecer pequenas variay<ies tfmbricas ( comparar nas e/aborar;oes tematicas 
I a primeira voz - p. 172 , onde se tern dois instrumentos da familia das 
madeiras: flauta e clarineta e mais urn das cordas: primeiro violino - com a 
quarta ou segunda vozes, onde se apresentam urn instrumento da familia das 
madeiras, urn des metais e urn das cordas; vide pp. 170 ou 171 
respectivamente) e outras ocasionadas muitas vezes pela propria mudan<;a da 
linha mel6dica ( veja elaborar;oes tematicas 1: v e vi; pp. 17 4 e 175 ). 
. Nas elaborar;oes tematicas If e Ill a serializayao dos motivos principais 
observam em geral, urn padrao comum ( veja a conclusao das seis vozes 
apresentadas nas elaborar;oes tematicas II, p. 216 e a conclusao do 
tratamento dado as vozes e aos motives principais nas elaborar;oes 
tematicas Ill, p. 309 ). 
. Nota-se que nas elaborar;oes tematicas I e If, o motive com carater 
contrapontlstico que acompanha o motive principal ( cromatico ) e feito de uma 
maneira geral, pela familia das cordas ( veja: e/aborar;oes tematicas 1: viola, iii, 
comp. 79 - 80, p.176; elaborar;oes tematicas II: 205 violinos, iv, comp. 103: 28 

met. do 2° tempo - 05, p. 207 ). Na terceira elaborar;ao, alem das cordas 
acrescenta-se tambem as madeiras ( veja elaborar;oes tematicas Ill: 205 

violinos, flauta, viola, ii, comp. 179- 80, p. 299 ) . 
. Motivos "secundarios" como o terceiro motivo nas elaborar;oes tematicas II 
e o diatonico ascendente em elaborar;oes tematicas Ill sao feitos pelas 
madeiras ( ver elaborar;6es tematicas If: flauta, i, comp. 105: 28 met. do 2° 
tempo - 09: 18 met. do 1° tempo, p. 202 e elaborar;oes tematicas Ill: come 
ingles: iv, 182: 28 met. do 2° tempo- 84: 1° tempo, p. 305 ). 
Motivos principais ( cromaticos ) sao em geral feitos pelos metais nas 
elaborar;6es tematicas Ill ou combinadas com outras familias nas 
elaborar;oes tematicas I e II. Veja por exemplo, e/aborar;oes tematicas Ill: 
trompete, ii, comp. 181 ( 2° tempo ) - 83 ( 1° tempo ), p. 299; e/aborar;oes 
tematicas 1: come ingles, trompa e violoncelo, iv, comp. 78: ~tempo- 81 
( infcio ), p. 170; elaborar;6es tematicas //: trompete, flauta e harpa 
( articulador timbrico ), i, comp. 103 ( ~tempo ) - 05: infcio, p. 202 . 
. Veriftca-se que Webem utiliza nas tres elaborar;6es para a composi~o da 
linha mel6dica a tecnica Klangfarbenmelodie e/ou tambem instrumento 
( s) condutor ( es ). Para os motives principais emprega- sea serializayao. A 
maneira como motivos semelhantes ( como o cromatico nas e/aborar;oes 

42 Veja ru; elalJo,llftkS temtiticiJS l, II e lli ( pp. !69- 90; 201- 16e 29&- 312). 

311 



tematicas II e //1, por exemplo ) sao tratados em termos de articulayao, 
dinamica etfmbre, diferem em cada parte. 
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Sexta linha mel6dica: 

( wieder sehr flie/)end ) rft.---------
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Ex. 199: elabora~;oes tematicas Ill, 2° momento, sexta voz 

Entrada Voz Compassos Jnstrumentos Articuladores 
nmbricos 

. motivo crom. vi 
descendente 

.motivo 
derivado do C1 
( 2" mom. das 
E.T.III) 

Efeitos Dinamica 

. com surdina f < > 
(violas, 
violoncelos e 
e contrabaixos ) 

187- 96 come ingles 

violas 

violoncetos 

contrabaixos 

. come ingles e violas ( comp. 

196 com violoncelos e 

contrabaixos ) 

Andamento e/ou 
Variag6es 

. wieder sehr 

flie{Jend 
. rit. 

Procedimentos 

. Serializagao do motivo 

cromatico desc. 
. lnstrumentos condutores 

. 0 motivo cromatico descendente aparece urn pouco diferente do ocorrido no 
primeiro momento ( vide p. 309 }. Ele acontece aqui, tres vezes em seguida 
{ vide comp. 187: 2° tempo- 93: 18 met. do 1° tempo ). Nesta linha mel6dica 
eles sao feitos somente por instrumentos de cordas ( violoncelos e 
contrabaixos ), ao passo que, no momento anterior sao conduzidos pelos 
metais ( vide p. 309 ). As articulagoes diferem nos dois momentos ( tenuto ao 
inves de marcato, comparar por ex.: os violoncelos e contrabaixos na sexta voz 
acima, comp. 187: ~tempo- 89: 1° tempo, com o trompete, comp. 181: ~ 
tempo- 83: 1° tempo; p. 299 ). A dinamica sofre pequenas variagCies. 
Embora em alguns aspectos seja diferente do ocorrido no primeiro momento, 
considera-se tambem aqui, este motivo serializado. As razoes sao as 
seguintes: nas tres vezes seguidas ele e feito pelos mesmos instrumentos 

313 



( violoncelos e contrabaixos; veja comp. 187: 2° tempo- 93: 18 met. do 1° 
tempo ), possui a mesma articulayao ( tenuto ) e dinamice ( forte, com 
pequenissimas variayees: decrescendo ) . 
. 0 motivo derivado do C1 ocorre logo ap6s as entradas do motivo cromatico 
( veja comp. 193: 28 met. do 1° tempo- 94 aproximadamente; p. 313) e e como 
ele, feito por instrumentos pertencentes a familia das cordas ( violoncelos e 
contrabaixos ). Este motivo e no primeiro momento, basicamente distribuido 
entre as cordas e as madeiras ( veja 205 violinos, flauta e viola, ii, comp. 179-
80; p. 299 ). As articulayees diferem urn pouco. Neste instante o seu inicio esta 
bern enfatizado: marcato ( comp. 193; p. 313) ao inves de tenuto ( comp. 179; 
p. 299 ). Este relevo dado ao motivo derivado do C1 ao final do trecho, pode 
ser explicado pelo fato de que, fragmentos do mesmo vao acompanhar na parte 
seguinte ( coda ) a ultima entrada tematica ( veja comp. 197 - 205 ). Este 
motivo ganha neste segundo momento uma importancia maior, semelhante 
aquela dada ao motivo cromatico . 
. Com rela<;:§o as varia9oes de andamento pode- se dizer que, o ritenuto 
{ comp. 193- 96; ver p. 313) prepara a entrada da coda ( compassos 197-
205 ). 
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Quinta linha mel6dica { continuayao ): 

( wieder sehr flie{:Jend ) 
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Ex. 200: elaboraf(>es tematicas Ill, 2° memento, quinta voz 

Entrada 

. motivo 

derivado 

cfo C1 

( 2" mom. 
das E.T.III) 

Efeitos 

. com surdina 

(trombone e 

violas) 

Voz 

v 

Compasses lnstrumentos 

187 ( 2" met. do clarone 

2" tempo ) - 96 fagote 

trombone 
violas 

Articuladores 
Timbricos 

. violas ( comp. 188: 1' met. 

do ~tempo com clarone; 191: 

1e met do 1° tempo com 

trombone) 

Omamento DinBmica Andamento e/ou 
Varia~OeS 

Procedimentos 

apogiatura f . wieder sehr 

ffie{jend 
.tit 

. Serializagao do motivo 

derivado do C1 
. recnica 
KJangfarbenmelodie 

. Esta voz e continuayao da mesma no primeiro momento das elabora~oes 
tematicas Ill { vide p. 307 ) . 
. Nesta linha mel6dica ocorrem duas entradas do motivo derivado do C1 
( comp. 187: 28 met. do 2° tempo- 89: 18 met. do 1° tempo e comp. 193: 28 

met. do 1° tempo - 94: 1° tempo ). Ambas estao serializadas motfvico e 
timbristicamente, entretanto, a segunda entrada apresenta apenas o infcio do 
mesmo. 
A primeira ( comp. 187: 2• met. do 2° tempo- 89: 1• met. do 1° tempo), esta 
praticamente serializada segundo as entradas do momento anterior ( vide p. 
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309 ), onde o motivo e feito, de uma maneira geral, por duas famflias: cordas e 
madeiras. Uma pequena diferenc;a pode ser observada: uma segunda entrada 
de instrumentos de cordas nao ocorre aqui, ap6s as madeiras ( comparar 
clarone, v, comp. 188: 2° tempo- 89: 18 met. do 1° tempo, p. 315 com oboe e 
2°5 violinos, i, comp. 184; p. 301 ). A harpa tambem nao e neste instante, 
empregada como articulador timbrico deste motivo ( ver 1° mom., ii, comp. 
180; p. 299 e i, comp. 184; p. 301 ). As articula9(>es sao mantidas iguais nos 
dois momentos: tenuto e pizzicato. nas cordas (violas, comp. 187: 28 met. do~ 
tempo- 88: 18 met. do 2° tempo, p. 315 ) e legato nas madeiras ( clarone, 
comp. 188: 2° tempo - 89: 18 met. do 1° tempo; p. 315; comparar com a 
primeira voz:1 05 violinos e oboe, comp. 183- 84; p. 301 ). 
A segunda entrada ( comp. 193: 28 met. do 1° tempo- 94: 1° tempo) observa 
os padroes ja apresentados ou seja, e feito no infcio por instrumentos da famflia 
das cordas ( violas ). Quanto as articula¢es, utiliza o marcato ao inves do 
tenuto. Este segundo motivo na realidade esta acompanhando o mesmo que 
aparece na sexta voz ( comparar violas, v, comp. 193- 94: 1° tempo, p. 315, 
com a vi, violoncelos e contrabaixos, comp. 193- 94: 18 met. do 1° tempo, p. 
313 ). 
No fagote ( comp. 189: ~ met. do 1° tempo- 90 ), a quinta voz acessora a 
entrada deste mesmo motivo na quarta ( veja violas; comp. 189-90, p. 317 ) . 
. A apogiatura nas violas ( comp. 194: 1° tempo; p. 315) foi acrescentada pelo 
orquestrador. A nota do omamento: d62 e encontrada na sexta voz ( veja 
violoncelos e contrabaixos, comp. 194: 18 met. do 1° tempo; p. 313 ). Ela repete 
a fundamental do acorde de d6 com setima . 
. Este trecho e considerado de certa importancia, o que pode ser confirmado 
pela dinamica ( forte ) e pelas articula¢es ( marcato, entre outras ). 
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Quarta linha mel6dica ( continuayao }: 

( wieder sehr ffiejJend ) rlt.---------tempo I. sehrgetragen 
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Ex. 201: elabora~oes tematicas /11, 2° memento, quarta voz 

Entrada 

. motivo 

derivado 

do C1 

( 2" mom. 

das E.T.III) 

Efeitos 

. com surdina 

( trompa. 
trombone, 
1()S e zos 

violtnos e 
viola) 

Voz Compasses 

iv 188-97 
( 1° tempo) 

lnstrumentos 

tromp a 
trombone 
1

05 violinos 
205 violinos 
violas 

Articuladores 
Timbricos 

. violas ( comp. 190: P met. 

do 1° tempo com trombone ) 

. trombone ( comp. 190: 1' 

met do z> tempo com trompa ) 

Omamento Dina mica Andamento elou 
Variac;6es 

Procedimentos 

apogiatura f < > . wieder sehr 

ffiejJend 
. rit. 

. tempo I . sehr 
getragen 

. Serializac;ilo do motivo 

derivado do C1 

. Tecnica 
KJangfarbenmelodie 

Esta voz e continuayao da mesma no primeiro memento das elabora~oes 
tematicas Ill (vide p. 305 ) . 
. A tecnica Klangfarbenmelodie apresenta cinco instrumentos na composiyao 
da linha mel6dica ( metais e cordas ) . 
. 0 motivo derivado do C1 faz a sua apariyao nos seguintes compasses: 189 
( 28 met. do 1° tempo } - 90 com as violas, o trombone e a trompa. Ele 
apresenta as caracterfsticas de serializa~ao motfvico- tfmbrica bem pr6ximas 
ao observado no primeiro memento das elabora~oes tematicas Ill ( veja 
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motivo derivado do C1; p. 309 ). Entretanto, ao inves da utilizagao de 
instrumentos da familia das cordas e das madeiras emprega- se aqui, cordas e 
metais ( violas, trombone e trompa )~ Outra diferenc;a pode ser notada ao 
termino do motivo: em geral, no primeiro momento as cordas e que fazem a 
finalizagao do mesmo; aqui, e o metal: trompa ( comparar trombone e trompa, 
iv, comp. 190, p. 317, com flauta e violas, comp. 180, p. 299 ). As articula¢es e 
a dinamica sao as mesmas do momento anterior . 
. A apogiatura ( comp. 194: 1° tempo; p. 317 ) nao acontece na partitura 
original. A nota sol 2 pertence a quinta voz ( veja violas, comp. 194: 1 o tempo; p. 
315 ). Webem utiliza este tipo de ornamento tanto na quarta quanto na quinta 
vozes ( veja 205 violinos, comp. 194: 1° tempo; p. 317 e violas, comp. 194: 1° 
tempo; p. 315 ). E interessante notar que, na quarta voz, a apogiatura forma o 
intervalo de uma quarta justa ascendente ( intervale utilizado na composigao do 
motivo derivado do C1 ). 
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Terceira linha mel6dica { continua9iio ): 

( wieder sehr flief]end ) 
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Ex. 202: elaborat;aes tematicas Ill, 2° momento, terceira voz 
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Entrada 

, motivo 

derivado 

doC1 

( 2" mom. 

das E.T. Ill ) 

Efeitos 

. com surdina 

( trompa, 
105 e zos 
violinos) 

Voz Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

iii 

Dinilmica 

ff, f < 

186- 97 come ingles 
clarineta 
clarone 
fagote 
trompa 
1 os violinos 
205 violinos 

. 2
05 

violinos ( comp. 187: 1' 
met. do 1° tempo com 

clarineta; 192: 1• met do 1° 

tempo com clarone e fagote ) 

. clarineta ( comp. 187: 1' 
met do 20 tempo com come 
ingles) 

. trompa ( comp. 193: 1' met 
20 tempo com clarone e 
fagote) 

. clarone e fagote ( comp. 
194: 18 met. do ZOtempo com 
trompa ). 

Andamento e/ou 
Variac;aes 

Procedimentos 

. wieder sehr 

fliefJend 

. Serializac;ilo do motivo 

derivado do C1 
. rit . 
. tempo I . sehr 
getragen 

. T ecnica Klangfarbenme/odie 

. Esta voz e continua<;:ao da mesma no primeiro momento das elabora~oes 
tematicas Ill ( vide p. 303 ) . 
. Ocorrem duas entradas do motivo derivado do C1 nesta linha mel6dica. 
A primeira ( comp. 186: 28 met. do 1° tempo - 87 ) observa as mesmas 
caracterfsticas Umbricas das entradas deste motivo no primeiro momento das 
elabora~oes tematicas Ill: cordas e madeiras. Uma pequena altera<;:ao pode 
ser observada ao final: ap6s as madeiras. ao inves de cordas fechando o 
motivo, tern- se o come ingles ( comparar clarineta e come ingles, iii, comp. 
187: 2° tempo, p. 319, com flauta e violas, comp. 180: 2° tempo, p. 299 ). As 
articula9oes sao mantidas iguais nos dois momentos ( tenuto e pizzicato nas 
cordas e legato na madeira } e a dinamica tambem ( forte). 
A segunda entrada ( comp. 191 : 28 met. do 1° tempo - 92: 1 a met. do ~ tempo } 
observa tambem urn tratamento Umbrico semelhante ao da primeira: cordas e 
madeiras ( segundos violinos, clarone e fagote ). Nota-se entretanto, que as 
madeiras estao dobradas fazendo a segunda parte do motivo ( ver clarone e 
fagote, comp. 192; p. 319 ). Com rela<;:Bo as articula¢es, ocorre uma enfase 
maior: marcato ao inves de tenuto ( comparar os segundos violinos, comp. 191 
- 92: 18 met. do 1° tempo e comp. 186- 87: 18 met. do 1° tempo; p. 319 ) . A 
dinamica e a mesma ( forte ) . 
. As duas ultimas notas da linha mel6dica ( re3 e d63

, comp. 197: 28 met. do 1° 
tempo e 18 met. do 2°) aparecem dobradas nos primeiros e segundos violinos. 
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Segunda linha mel6dica { continua<;ao ): 

( wieder sehr ffiepend ) 
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Ex. 203: elaboragoes tematicas Ill, 2• memento, segunda voz 
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Entrada Compasses lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

ii 186 ( 2" tempo ) flauta . 2"' violinos ( comp. 189: 2" 
( 2" mom. -97 oboe met. do 1° tempo com 1rompete; 

das E.T. Ill) come ingles 190: 18 met. do 2:0tempo com come 

trompete ingles e flauta ) 
2os violinos . come ingles e flauta ( comp. 194: 
violas 2i' met. do 1° tempo com trompete ) 

Efeitos Din&mica Andamento e/ou Procedimentos 
Variaqiies 

. com surdina ff,f <> . wieder sehr . Tecnica 

( trompete, fliefJend Klangfarbenmelodie 
2

00
violinos . tit . 

e violas) . tempo I . sehr 
getragen 

. Esta linha mel6dica e continua~o da mesma no primeiro momento das 
elabora~oes tematicas Ill ( vide pp. 299 - 300 ) . 
. A segunda voz nao traz nenhum motivo considerado de extrema importancia. 
A linha mel6dica e distribufda entre seis instrumentos que compoem a tecnica 
K/angfarbenmelodie. Apresenta assim, um nfvel significativo de informa¢es 
tfmbricas . 
. As duas ultimas notas da linha ( fa3 e sol 3 

) sao realizadas pelos segundos 
violinos e violas ( comp. 197: 28 met. do 1° tempo e 18 met. do 2°; p. 321 }. Os 
segundos violinos trazem tambem as notas re3 e d63 que pertencem a terceira 
voz ( veja 105 e 2°s violinos, comp. 197: 28 met. do 1° tempo e 13 met. do~; p. 
319) e nas violas, as notas si3 e d64 sao da primeira ( veja 1os violinos e violas, 
comp. 197: 22 met. do 1° tempo e 18 met. do 2°; p. 323 ). 
Webem dobra as notas das tres vozes agudas ( comp. 197: 22 met. do 1° tempo 
e 18 met. do 2° ), o que sugere um refor90 feito pelas cordas para tais notas. 
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Primeira linha mel6dica ( continua~o ): 
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Ex. 204: elaborag6es tematicas Ill, 2" momenta, primeira voz 
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Entrada 

. motivo 

derivado 

doC1 

( 2" mom. 

das E.T. Ill ) 

Efeitos 

. com surdina 
(1~ e ~ 

violinos e 

violas) 

Voz Compasses 

188-97 

lnstrumentos 

flauta 
oboe 
come ingles 
clarineta 

1 os violinos 
205 violinos 
violas 

Articuladores 
Timbricos 

. 1"" violinos ( comp. 192: 1' 
met. do 1° tempo com flauta 

e come ingl~s ) 
. 1 os e 2"" violinos ( comp. 

195: 18 met do~ tempo, 

com flauta, oboe e clarineta) 

Omamento Dinimica Andamento e/ou 
Varia(jaes 

Procedimentos 

apogiatura ff. f < > . wieder sehr 

flie{Jend 
. rit. 
. tempo I . sehr 

getragen 

. Serializac;3o do motivo 

derivado do C1 
. Tecnica 

K/angfarbenmelodie 

. Esta voz e continua<;:ao da mesma no primeiro momento das elaboraf;oes 
tematicas Ill ( veja p. 301 ). 
. Observam-se sete instrumentos compondo a tecnica Klangfarbenme/odie. 

Ocorrem varios dobramentos, por ex.: flauta e corne ingles ( comp. 192 ), oboe 
e clarineta ( comp. 192: 28 met. do 2° tempo- 94: 18 met. do 2° tempo), flauta, 
oboe e clarineta ( comp. 195: 2° tempo - 97: infcio ). 
. 0 motivo derivado do C1 apresenta duas entradas ( 1 os violinos, flauta e 
corne ingles, comp. 191: za met. do 1° tempo- 92: 18 met. do ZO tempo; 1°s e 
2 os violinos, flauta, oboe e clarineta, comp. 194: 28 met. do 2° tempo - 96 ). Ele 
esta serializado sendo feito por cordas e madeiras como no primeiro momento 
das elaboraf;6es tematicas Ill . 
. A apogiatura ( comp. 190: 28 met. do zo tempo ) e a terc;:a de urn acorde 
( F/Eb ). A nota la3 

{ apog. ) sugere ser "extrafda" ou da segunda voz, comp. 
190 ( final ) ou da nota que antecede o proprio ornamento { veja o la3 no oboe e 
na clarineta; comp. 190: 18 met. do zo tempo; p. 323 ) . 
. As duas ultimas notas ( si 3 e d6 4

, comp. 197:28 met do 1°tempo e 18 met do 
2° ) estao dobradas nos primeiros violinos e nas violas. 
A nota d6 3 

( fundamental em D6 menor ) e repetida em tres instrumentos 
diferentes: 1°s e 2 os violinos e violas ( veja 1°s e 205 violinos, iii, comp. 197: 18 

met do 2° tempo; p. 319 e violas, i, comp. 197: 18 met. do 2° tempo; p. 323 ). 0 
mesmo ocorre com a nota sol 3 

( quinta do acorde de Cm ): veja 105 e 205 

violinos ( comp. 197: 18 met. do 2° tempo; p. 319) e violas ( comp. 197: 18 met 
do 2° tempo; p. 321 ). 
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Tratamento dado aos dois momentos das elaboracoes tematicas Ill. 

. Nos dois momentos das elabora~oes tematicas Ill ocorre a serializa~o 
motivico- timbrica de motivos principais (vide pp. 309- 12 ) e o emprego da 
tecnica Klangfarbenmelodie, que possui em geral, de quatro a sete 
instrumentos para comp6r cada linha mel6dica ( no segundo momenta, verifica
se uma (mica entrada com dois instrumentos na sexta voz; p. 313 ) . 
. Com relayao aos motivos pode-se dizer que: 

0 motivo cromatico descendente apresenta-se serializado nos dois 
momentos, entretanto, em alguns aspectos possui um tratamento um pouco 
diferente. Ele e conduzido em cada entrada por um instrumento. No primeiro 
memento ele e feito pela familia dos metais ( veja motivo cromatico, p. 309 ), 
no segundo, e conduzido tres vezes em seguida pelas cordas ( violoncelos e 
contrabaixos, vt: comp. 187: 2° tempo- 93: 18 met. do 1° tempo; p. 313 ). As 
articula96es diferem: marcato no primeiro ( veja trompete, ii, comp. 181: 2° 
tempo - 83: 1° tempo; p. 299 ) e tenuto no segundo ( veja violoncelos e 
contrabaixos, vi, comp. 187: 2° tempo- 89: 1° tempo; p. 313 ). A dinamica sofre 
pequenas varia96es ( nos dois mementos estao em forte, no segundo, aparece 
tambem um decrescendo ). 
No primeiro momenta o motivo cromatico aparece serializado, mas vai 
entrando alternadamente em vozes diferentes ao Iongo do trecho ( veja por 
exemplo as seguintes entradas: trompa, iii, p. 303; trompete, ii, p. 299; 
trombone, v, p. 307 e trompa, iv, p. 305 ). Cada entrada e feita por instrumentos 
pertencentes a famflia dos metais. No segundo momenta e feito tres vezes em 
seguida na mesma voz; assim, Webern emprega instrumentos condutores 
para transporta-los ( veja violoncelos e contrabaixos, vi, p. 313 ). 
- 0 motivo derivado do C1 apresenta em geral, um padrao de apresentayao 
nos dois mementos. 
No primeiro momento ( veja tambem p. 309 ), aparece inicialmente sendo feito 
pelas cordas ( com surdina, tenuto e pizz. ), depois pelas madeiras e 
novamente pelas cordas ( ver 1° momenta: 2°5 violinos, flauta e viola, ii, comp. 
179 - 80; p. 299 ); a harpa pode aparecer como articulador timbrico ( veja 
comp. 180: 18 met. do~ tempo; p. 299 ). lsto ocorre na primeira e na segunda 
vozes ( pp. 301 e 299 ); na terceira, somente aparecem as cordas e a madeira 
(violas, clarineta, comp. 181: 28 met. do 2° tempo- 83: 18 met. do 1° tempo; p. 
303 ). Este modelo que ocorre na terceira voz, se faz presente tambem no 
segundo momento das elabora~oes tematicas Ill. 
Desta maneira, no segundo momenta, observa-se a ocorrencia de instrumentos 
de cordas seguidos pelas madeiras ( veja violas e clarone, v, comp. 187: -~ 
met. do 2° tempo- 89: 18 met. do 1° tempo, p. 315; 1°5 violinos, flauta e come 
ingles, i, comp. 191: 28 met. do 1 o tempo - 92: 18 met. do 2° tempo; p. 323; 1 os e 
2°5 violinos, flauta, oboe e clarineta, i, comp. 194: 28 met. do 2° tempo - 96, p. 
323; 2°5 violinos, clarineta e come ingles, iii, comp. 186- 87; p. 319 ), ou cordas 
seguidas por metais ( veja violas, trombone e trompa, iv, comp. 189 - 90; p. 
317 ). 
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Neste segundo momento, recursos parecidos sao utilizados na terceira e quarta 
vozes: o motivo inicia-se nas cordas e depois segue dois instrumentos ou 
pertencentes para as madeiras ( veja 2°5 violinos, clarineta e come ingles, iii, 
comp. 186- 87; p. 319) ou para os metais ( veja violas, trombone e trompa, iv, 
comp. 189-90, p. 317 ). Uma exce<;:ao pode ser verificada na sexta voz, em que 
o motivo derivado do C1 e feito somente pelas cordas ( veja violoncelos e 
contrabaixos, comp. 193: 28 met. do 1° tempo- 94, p. 313 ). Quante a dinamica 
observa-se que, todos os motivos apresentam-se em forte. Com relayao as 
articulac;:oes, o motivo em geral, inicia-se em tenuto e segue em legato, 
entretanto, pode aparecer tambem marcato no comec;:o do mesmo ( veja por 
ex.: 205 violinos, iii, comp. 191-92: 18 met. do 1° tempo, p. 319 e 105 violinos, i, 
comp. 191 : 28 met. do 1° tempo- 92: 18 met. do 1° tempo; p. 323 ). 0 marcato 
no motivo derivado do C1 acontece no segundo momento das elabora~oes 
tematicas Ill, a partir da entrada da primeira voz no compasso 191 
aproximadamente. Este motivo ganha agora maior relevancia ( o cromatico 
ocorre em tenuto, veja vi; p. 313 ). Esta importancia pode ser explicada pelo 
fato de que, fragmentos do mesmo ( vide pp. 328 - 43 ) vao acompanhar a 
ultima entrada do tema ( veja coda, comp. 197-205 ); assim, eles ja comec;am 
a ser destacados no segundo memento desta elaborar;ao. 
Com relayao a dinamica que envolve o motivo nos dois mementos, pode-se 
dizer que apresenta-se em forte. 
0 efeito com surdina e mantido nos dois mementos nos instrumentos de cordas 
( veja 205 violinos, ii, comp. 179- 80: 18 met. do 1° tempo; p. 299 e violas, iv, 
comp. 189-90: 18 met. do 1° tempo; p. 317 ). 
0 pizzicato aparece normalmente com o primeiro instrumento de cordas ( veja 
2°5 violinos, ii, comp. 179-80: 18 met. do 1° tempo; p. 299 ); algumas exce¢es 
podem ser verificadas, em que nao se observa a ocorrencia do mesmo ( por 
ex.: 105 violinos, i, comp. 191 -92: 18 met. do 1° tempo; p. 323 ). 
- 0 motivo diatonico ascendente embora serializado, somente aparece no 
primeiro momento ( vide p. 309 ) . 
. Ocorre nas elabora~oes tematicas Ill urn recurso que auxilia na valorizayao 
de certas notas de acordes da estrutura harmonica: a apogiatura. 
Originariamente ela nao foi escrita por Bach. Webem as adiciona como urn 
omamento mel6dico, mas com enfase harmonica, pois estas notas derivam dos 
acordes que as acompanham. Assim, podem ser a fundamental, a terc;a, a 
quinta ou a setima do acorde a que pertencem ( ver p. 309 ). Em geral, estas 
apogiaturas sao dobramentos de notas pertencentes as outras vozes. Ex.: 

180 

Br. IIH &&& -

Nesta segunda voz, as notas si 
2 

e fa 3 
podem ser encontradas na quinta e na terceira vozes respectivamente ( ver 

comp. 180: 2" tempo; pp. 307 e 303 ). 

Ex.: 205 
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A apogiatura pode aparecer fazendo parte do motivo derivado do C1 ( veja 
elaboraqoes tematicas Ill: 1° mom., 2 os violinos, i, comp. 184: 2° tempo, p. 
301; ou viola, ii, comp. 180: 2° tempo, p. 299 ). Elas sao sempre feitas pelos 
instrumentos de cordas (violas, ii, comp. 180: 2° tempo, p. 299 e 2°

5 
violinos, iv, 

comp. 194: 1° tempo; p. 317 ) . 
. 0 ritenuto ( comp. 193- 96 aproximadamente) prepara a entrada do ultimo 

trecho: coda ( veja comp. 197 - 205 ) . 
. A dinamica dos dois mementos das elaborar,;oes tematicas Ill esta em forte, 
o que pode ( alem de outras ocorrencias ) demonstrar a importancia do trecho. 

327 



2.2.8.6 - Coda ( decima segunda entrada tematica na sexta voz; do menor, 
compasses: 197-205) 43

. 

Segue o diagrama com o tratamento dado por Webern para a ultima entrada 
ternatica e a analise de cada linha mel6dica desta parte. 

Comp. 197 199 201 203 

Fig. 16: coda 

• Fragmentos imitativos derivados do C1 ( nao esta seriallzado, mas observa urn padrao ) 
44 

lnstrumento condutor 

0 
T ecnica Klangfarbenmelodie 

• Tema ( nao esta serlalizado, emprega instrumentos condutores} 

43 Veja coda ( pp. 78- 81 ). 
44 Vide p 341 
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Tema: 

tempo t sehr getrsgen molto ritenuto 

19' 
' 

I:'\ 

B ski. 
B ~- I 

-~ 
..... "";I .~-: ;~_ i_iW 

.tf ~ 

·~""-;-

F g. 

ff ~ off ' ' 
..,_,. "--" m 

~ I":'\ 
p k. 

I 
1fl-:_ 

H rf. f.u ....... 

I 

g<t "="' 
' ~ • > ' -& 

Vlc. 

(mit Dpf) .If "' VI 
J ' ".J 1- <l~. 

~ 
f.fj 

Kh< • ' ~ I I --..., -
<~ ~ (m1Dpf) ff 

Ex. 206: coda, sexta linha mel6dica ( tema ) 

Entrada Voz Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

Coda vi 197-205. clarone . harpa e timpano (nota d6 ', comp. 
(entrada fagote 205 com clarone, fagote, violoncelo e 

tematica em violoncelos contrabaixo ) 
Cm) contrabaixos . violoncelo e contrabaixo ( comp. 

timpano 205: com a nota 06 
1 

) 

harpa 

Ornamento Efeitos Dinimica Andamento e/ou Procedimentos 
Variag6es 

trillo com surdina ff,fff < . tempo /. sehr . lnstrumentos 
( timpano) ( violoncelo getragen condutores 

e contrabaixo ) . motto ritenuto 
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. Na ultima entrada tematica nao ocorre a serializac;;ao motivico-timbrica e nem 
a tecnica Klangfarbenmelodie. Esta ocorrencia provoca um efeito surpresa, 
pois e a unica entrada tematica que nao utiliza a serializac;;ao. Contrabaixos, 
violoncelos, clarone ·e fagote conduzem o tema ( e sao os mesmos instrumentos 
empregados na 68 entrada ) . 
. Com rela98o ao andamento, o molto ritenuto entra na segunda se98o diatonica 
como ocorre em outras entradas tematicas que utilizam neste mesmo trecho 
poco ritenuto ou poco allargando . 
. Observam-se tambem altera¢es das articula<;Oes, nota-se em geral que cada 
nota e bem enfat,zada ( com tenutos ou marcatos ). Webem reserva para o final 
o ponto culminante da obra ( ffe fff) e tambem um grande efeito surpresa que e 
conseguido atraves da nao utiliza98o da serializac;;ao e da tecnica 
K/angfarbenmelodie . 
. Quanto aos articuladores timbricos pode-se dizer que, a harpa difere das 
entradas anteriores fazendo uma unica nota ( d6 2 

) ao final ( comp. 205 ). 0 
timpano tambem faz a sua aparic;:ao no ultimo compasso. Verifica-se que os 
violoncelos e os contrabaixos ao final ( comp. 205 ) nao trazem somente uma 
nota que corresponde a ultima da linha mel6dica ( d6 2 

), mas sim reforc;:am 
tambem notas pertencentes as outras vozes e ate acrescentam. Observe o 
violoncelo: notas mi 2 

( sa voz ), d6 3 
( 38 voz ) e o acrescimo da nota d6 1 que 

nao existe na partitura original ( o contrabaixo tambem traz esta nota ). Verifica
se que se trata de um recurso harmonico e timbrico. 
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Primeira linha mel6dica: 

( tempo I. sehr getragen ) 

Fl 

Ob. 

Kl 
B 

Hn ~ 

l.Gg. 

> it'"" 
198 

> 

D> ."%' 

I .f'f 

"" . . 
mo 

~.~~ I ;.t. 

- .f.f ( Dpf) 

..-::--- > .~ ~ _.., 
:i=~+-CH"- --

> 

~ • ~ 
, - I 

'II 3 

i> /""' 
h F-

t t 

Ex. 20?. coda, primeira linha mel6dica 

Entrada 

. fragmento 

imitative 

derivado 

doC1 

(Coda) 

Voz Compassos 

198-205 

lnstrumentos 

flauta 
oboe 
clarineta 
harpa 
1 os violinos 

motto rit. 

> I:'\ 
1:J:Il#""Ftq~ & 

I 

~ 
' ·-= ~ 

~ 

'it.>~ !:ftp. ~ 

'-=:::f.ff 

Articuladores 
Timbricos 

. harpa ( comp. 205: 1• met. do 
1° tempo com os demais ) 

Efeitos Dinilmica Andamento e/ou 
Variao:;iles 

Procedimentos 

. com surdina 

( 1
05 

violinos) 

fff,ff < . tempo/ . 

sehrgetragen 
. molto rit. 

. lnstrumentos condutores 

. Esta voz e continua9Bo da mesma no segundo momento das elabora~oes 
tematicas Ill ( vide pp. 323 - 4 ) . 
. lnstrumentos condutores compoem a primeira voz, sendo que algum deles, 
executam esta linha uma oitava acima ( flauta e as notas mais agudas dos 
primeiros violinos ). Este recurso, alem de um refon;o mel6dico auxilia tambem 
num efeito tlmbrico. As oitavas nao existem original mente. 
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. A primeira voz e composts timbristicamente pela familia das madeiras ( flauta, 
oboe e clarinets), mais os primeiros violinos e a harpa ( articulador timbrico ). A 
nota do articulador pertencente a primeira voz e 0 d6 4 

( veja comp. 205; p. 
331 ). A harpa traz mais dois sons pertencentes a outras vozes (sol 3, ii; vide p. 
333 e d63

, iii; p. 335 ) . 
. Observa-se a entrada do fragmento imitativo derivado do C1 ( comp. 198-99: 
18 met. do 1° tempo; p. 331 ) que, apresenta-se com caracterfsticas 
semelhantes as que foram observadas no motivo derivado do C1 
( e/abora~oes tematicas /1/: 2° mom., vi, comp. 193: ~met. do 1° tempo- 94; 
p. 313 ). Assim, um ou mais instrumentos o conduz ( nao emprega a tecnica 
Klangfarbenmelodie ) e apresenta marcato ao inido. A dinamica sofre 
altera<;:ao: de forte ( vi; p. 313 ) passa para fortissimo ( i; p. 331 ). 
Este fragmento apresenta um tratamento semelhante ao dado a primeira 
entrada do mesmo na quinta voz ( veja trombone, comp. 197-98: 18 met. do 1° 
tempo; p. 339 ); enquanto que aqui, apresenta-se com varios instrumentos 
( flauta, oboe, clarineta e primeiros violinos; vide p. 331 ) na quinta, apenas o 
trombone o conduz . 
. Sforzatissimo com marcato sao colocados em partes fracas de tempo 
( comp. 200 e 201, ambos na 28 metade do 1° tempo; p. 331 ). 
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Segunda linha mel6dica: 

( tempo I. sehr getragen ) 

198 (ml!.Dpf.) 

Ttp. 

1- ..... 

motto tit. 

:> 
,. 

ff Jr' , < m 
I -

::.., 
: 

Ex. 208: coda, segunda linha mel6dica 

Entrada Voz Compassos Instrument as Articuladores 
Timbricos 

. fragmento 

imitative 

derivado 
doC1 
(Coda) 

Efeitos 

. com surdina 
( trompete) 

ii 198-205 trompete 
harpa 

Dina mica 

fff,ff < 

Andamento e/ou 
Varia gees 

. tempo I . 
sehrgetragen 

. motto rit. 

. harpa ( comp. 205: 1' met. do 
1° tempo com trompete) 

Prccedimentos 

. lnstrumento condutor 

. Esta voz e continua98o da mesma no segundo momento das elaborafoes 
tematicas Ill ( vide pp. 321 - 2 ). 
. A segunda voz apresenta um unico instrumento na condu98o da linha 
mel6dica: o trompete ( a harpa e articulador timbrico ). A nota trazida pelo 
articulador e que pertence a esta voz eo sol 3 

( comp. 205: 18 met. do 
1° tempo) . 
. 0 fragmento imitative derivado do C1 ( comp. 198: 28 met do 2° tempo- 99: 
28 met do 1 o tempo ) apresenta um padrao de constru98o semelhante ao da 
primeira voz: inicia em marcato ( a terceira nota difere, esta em tenuto; comp. 
199: 28 met do 1° tempo). Nenhum dos fragmentos (tanto na primeira quanto 
na segunda voz ) emprega a Klangfarbenmelodie, sendo feito aqui, por um 
unico instrumento ( trompete ) e na primeira voz por varios ( flauta, oboe, 
clarineta, 1°5 violinos, comp. 198-99: infcio; p. 331 ). 
0 tratamento dirigido a ele assemelha-se ao mesmo dado no inicio da quarta 
voz ( veja trompa, comp. 197: 28 met do 2° tempo- 98: 28 met do 1° tempo; p. 
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337 ) e tambem ao dado a terceira ( veja corne ingles, 205 violinos, violas, comp. 
201: 28 met do 2° tempo - 02: 28 met do 1° tempo; p. 335 ). lniciam em 
marcato e ocorre urn tenuto na terceira ·nota ( veja 28 met do 1° tempo na ii, 
comp. 199; p. 333; na iii, comp. 202, p. 335 e na iv, comp. 198, p. 337 ). 
Entretanto, a terceira voz apresenta um sforzatissimo ( veja comp. 202: ~ met 
do 1° tempo; p. 335 ). 
. Quanto as articula96es da linha mel6dica, nota-se uma predominancia de 
marcato e tenuto; ocorrem duas entradas com sforzatissimo em partes fracas 
de tempo ( comp. 201 e 202, ambos na 28 met do 1° tempo; p. 333 ). 
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T erceira linha mel6dica: 

( tempo I. sehr getragen ) molto rit. 

19~ I ' ' 
EH. 

I 
I 1 'ffl I ' il < ut: 

~ 

~ 
'(o!=l>p£) 

2.Gg. 

Br. 

. ( "'"!" Dpf. ) > ~,.-=- I~ ::c· f=-~ ~w 

- 'tl1' ~ ~ (-Dpf.) 

Vk. 

.fffl~ 
Ex. 209: coda, terceira linha mel6dica 

Entrada Voz Compassos lnstrumentos Articuladores 
Timbricos 

. fragmento 

imitativo 

derivado 

do C1 

(Coda) 

Efeitos Dinamica 

. sem surdina fff,ff < 
( 205 violinos e 

violas) 

198-205 come ingles 
205 violinos 
violas 
harpa 
violoncelos 

. harpa ( comp. 205: 1' met do 
1° tempo com os demais ) 

. violoncelos ( comp. 205) com 
come ingles, 2 os vioinos e violas 

Andamento e/ou 
Variac;aes 

Procedimentos 

. tempo/. 
sehr getragen 

. molto rit. 

. lnstrumentos condutores 

. Esta linha mel6dica e continua9ao da terceira voz no segundo memento das 
elaborat;oes tematicas Ill ( ver pp. 319-20 ). 
. Sao tres os instrumentos que conduzem esta voz ( corne ingles, segundos 
violinos e violas; a harpa: quarto instrumento, e urn articulador timbrico e s6 
aparece ao final: comp. 205: 18 met. do 1° tempo com a nota d63 

). Esta 
combinayao timbrica ( corne ingles, segundos violinos e violas ) ocorre tambem 
na quinta voz ( comp. 199: 28 met. do 1° tempo- 201: inicio; p. 339 ). 
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Os violoncelos na sua nota mais aguda ( comp. 205 ) tambem auxiliam o come 
ingles, os segundos violinos e as violas com a ultima nota da linha ( d63

; veja 
tambem p. 330 ) . 
. 0 fragmento imitativo ( comp. 201: :28 met. do 2° tempo - 02: :28 met. do 1° 
tempo; p. 335 ) apresenta as articula¢es parecidas ( marcato e tenuto ) com as 
da segunda ( veja trompete, comp. 198:? met. do 2° tempo- 99: 28 met. do 1° 
tempo; p. 333 ) e quarta voz ( 18 entrada: trompa: comp. 197: ? met. do 2D 
tempo- 98: 28 met. do 1° tempo; p. 337 ). Aqui, observa-se um sforzatissimo na 
terceira nota ( comp. 202: 28 met. do 1° tempo; p. 335 ) . 
. Nota-se na linha mel6dica uma predominancia de tenuto, que ocorre logo ap6s 
a entrada do fragmento imitativo ( que contrasta com o resto da linha, pois 
utiliza marcato e sforzatissimo ). 
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Quarta linha mel6dica: 

Hr. 
F 

Pos. 

tempo /. sehr getragen 

197 (mitDpf.) 

.u 
(mitDpf.) 

: 

I 

. . 

>;:-., > ~ 

ff VI 

moJto rit. 

•• t:'\ 
-,. I < .tff 

JJ~ 
Ex. 210: coda, quarta linha mel6dica 

Entrada 

. fragmentos 

imitativos 

derivados 
doC1 
(Coda) 

Efeitos 

. com surdina 
(trompa e 

trombone) 

Voz Compassos lnstrumentos 

iv 197 ( 2" tempo ) trompa 

- 205 trombone 

harpa 

Articuladores 
Timbricos 

. harpa ( comp. 205: 1• met do 

1° tempo com trombone ) 

Din&mica Andamento e/ou Procedimentos 
Varia~aes 

fff,ff < . tempo I. . T ecnica Klangfarbenme/odie 
sehr getragen 

. molto rit. 

Esta linha mel6dica e continua<;ao da mesma no segundo momento das 
elabora~oes tematicas Ill (vide pp. 317- 8 ). A tecnica Klangfarbenmelodie 
apresenta dois instrumentos da familia dos metais ( trompa e trombone ) na sua 
composi<;ao e mais a harpa como articulador, que trata timbristicamente a 
ultima nota da linha (sol 2; comp. 205: 18 met. do 1° tempo) . 
. Constata-se que, sao duas as entradas do fragmento imitative derivado do C1 
nesta voz ( veja trompa, comp. 197: 28 met. do 2° tempo- 98: ~ met. do 1° 
tempo e trombone, comp. 200: 28 met. do 1° tempo- 201: 18 met. do 1° 
tempo ). 0 primeiro fragmento e semelhante ao observado na segunda ( veja 
trompete, comp. 198: 28 met. do 2° tempo- 99: ~met. do 1° tempo; p. 333) e 
na terceira vozes ( comp. 201: 28 met. do 2° tempo- 02: 28 met do 1° tempo; p. 
335 ); observam as mesmas articulay5es ( excetuando-se que, na terceira voz 
ocorre urn sforzatissimo: comp. 202: 28 met do 1° tempo; p. 335 ). 0 segundo 
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fragmento apresenta marcato nas quatro primeiras semfnimas ( ver comp. 200 
- 01: 18 met do 1° tempo ), de maneira semelhante ao encontrado na quinta 
voz ( comp. 201 - 02; p. 339 ). 
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Quinta linha mel6dica: 

EH. 

Hr. 

F 

Pos. 

Hrf. 

2.Gg. 

Br. 

tempo I. sehr getragen 
197 

n 

( """' Dpf. ) 

molto rit. 

Ex. 211: coda, quinta linha mel6dica 

Entrada 

. fragmentos 

imitativos 

derivados 

doC! 

(Coda) 

Efeitos 

_ com surdina 

(trombone) 
. sem surdina 
( trompa, 
2os violinos 
e violas) 

Voz Compassos 

v 197-205 

lnstrumentos 

come ingles 
trompa 
trombone 

harp a 
205 violinos 
violas 
violence los 

Articuladores 
Timbricos 

. harpa ( comp. 205: 1' met. do 
1° tempo com trompa ) 

. violoncelos ( comp. 205) 
com trompa 

Dinamica Andamento elou 
Varia~5es 

Procedimentos 

fff,ff < . tempo!. 

sehr getragen 
. molto rit 

. T ecnica Klangfarbenmelodie 

Esta voz e continua<;:ao da mesma no segundo momento das elaborac;oes 

tematicas Ill (vide pp. 315-6 ). 
. Ocorrem tres entradas dos fragmentos imitativos nesta voz ( trombone no 
comp. 197- 98: 1" met. do 1° tempo; come ingles, 2°5 violinos e violas, 
comp.199- 200 e trompa, comp. 201: 2• met. do 1° tempo- 02: 18 met. do 1° 
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tempo ). Os tres fragmentos apresentam marcato ( ao menos nas tres primeiras 
seminimas ). 
Comparando as articula¢es, pode-se dizer que, a entrada do fragmento 
imitative na primeira voz ( comp. 198: 28 met. do 1° tempo- 99: 18 met. do 1° 
tempo; p. 331) e igual ao da quinta na sua primeira entrada ( comp. 197: 28 

met. do 1° tempo- 98: 18 met. do 1° tempo; p. 339 ). A segunda ( comp. 199: 
28 met. do 1° tempo- 200; p. 339) e a terceira entradas do mesmo 
( principalmente a terceira: comp. 201: ~met. do 1° tempo- 02: 18 met. do 1° 
tempo, p. 339 ) assemelham- se ao fragmento apresentado na quarta voz { veja 
trombone, comp. 200-01: 18 met. do 1° tempo; p. 337 ). A dinamica e mantida 
igual nas tres entradas da quinta voz ( fortissimo ) . 
. Quanto as articula¢es na linha mel6dica, verifica-se que o marcato predomina 
( pode ocorrer tambem tenuto e sforzatissimo ) . 
. A harpa eo articulador tfmbrico da ultima nota ( mi 2

; comp. 205: 18 met. do 1° 
tempo; p. 339 ). Os violoncelos ( vi, comp. 205; p. 329 ) tambem auxilia a 
trompa com a nota mi2 

( veja tambem p. 330 ) . 
. Na quarta e quinta vozes os fragmentos imitativos sao feitos principal mente 
pela familia dos metais ( trombone e trompa ), entretanto na quinta, ocorre 
tambem uma entrada da familia das madeiras ( come ingles ) e cordas ( 2°s 
violinos e violas, comp. 199-201: 18 met. do 1° tempo; p. 339 ). 
Na segunda entrada do fragmento imitative ( comp. 199 - 200 
aproximadamente; p. 339 ) ocorre uma combinac;:ao timbrica que vai aparecer 
tambem na terceira voz { comp. 201: 28 met. do 2° tempo - 205; p. 335 ), ou 
seja, come ingles, segundos violinos e violas. 
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Tratamento dado para as linhas mel6dicas da coda 

. Nesta parte final { comp. 197-205) ocorre a ultima entrada tematica na sexta 
voz ( d6 menor; ver pp. 329 - 30 e 353 ). Esta e a unica entrada em que o 
orquestrador nao emprega a tecnica K/angfarbenmelodie e nem a 
serializac;ao motivico - timbrica, o que provoca um efeito surpresa ( veja o 
tratamento utilizado nas doze entradas tematicas; pp. 345 - 9 ). 
Sao utilizados instrumentos condutores ( clarone, fagote, violoncelos, 
contrabaixos; timpano e harpa sao articuladores - vide p. 329 ) para comp6r o 
tema. Webem reserva tambem para o final, o ponto culminante da obra ( ff e fff; 
comp. 197-205 ) . 
. Nas outras vozes, verifica-se o emprego de instrumento ( s) condutor ( es) 
mais o articulador timbrico ( harpa principal mente; veja i, ii e iii; pp. 331, 333, 
335 ) e a tecnica Klangfarbenmelodie ( quarta e quinta vozes; veja pp. 337 -
9 ). 
Observa-se a ocorrencia de fragmentos imitativos derivados do C1 ( i a v; veja 
tambem pp. 78 - 9 ). Eles sao importantes e acompanham a ultima entrada 
tematica, por isto, aparecem em geral ressaltados, utilizando principalmente 
marcato { pode ocorrer tambem tenuto e sff; veja por ex.: trombone, v, comp. 
197- 98: 18 met. do 1° tempo; p. 339; trompete, ii, comp. 198: ~ met. do 2D 
tempo- 99: 28 met. do 1° tempo, p. 333; come ingles, 2°s violinos, violas, iii, 
comp. 201: 28 met. do 2° tempo - 02: 28 met. do 1° tempo, p. 335 ). Fazendo 
parte da linha mel6dica, os fragmentos podem ocorrer de duas maneiras: 
conduzido porum unico instrumento ( por ex.: trombone, v, comp. 197 - 98: 
inicio; p. 339) ou por mais de um ( ex.: flauta, oboe, clarineta e 1°s violinos, i, 
comp. 198- 99: 18 met. do 1° tempo; p. 331 ). Nota-se assim, um padrao de 
construgi:io: a linha do mesmo nao aparece distribuida entre varies instrumentos 
( Klangfarbenmelodie ). A dina mica ( ff) e mantida em todas as entradas. As 
articulag()es embora apresentem algumas variag()es, tambem observam um 
certo padrao: J J J ( veja flauta, oboe, clarineta, 1 os violinos, i, comp. 198 -
99: inicio; p. 331)ou ~ J .J ( trompa, iv, comp. 197: 28 met. do 2° tempo- 98: 
~met. do 1° tempo; j5:>337 )-ou ) .J j ( come ingles, 2°s violinos, violas, iii, 

comp. 201: 28 met. do 2° tempo- 02:~2~ %et. do 1 o tempo; p. 335 ) ou ~ ~ J 
( trombone, iv, comp. 200 - 01: inicio; p. 337 ). 0 tratamento dadCta este 
fragmento provem do motivo derivado do C1 ( elabora~oes tematicas Ill: 2° 
memento, vi, comp. 193- 94; p. 313 }, que traz marcato ao seu inicio e nao 
utiliza a Klangfarbenmelodie. 
A seguir, e dada uma tabela com as entradas dos fragmentos imitativos na 
coda. 
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ENTRADAS DOS FRAGMENTOS IMITATIVOS DERNADOS DO C1 

Entrada Voz Compassos lnstrumentos 

1" v 197-98 trombone 
( inlcio) 

2" iv 197 ( 2' met. trompa 
do 2'tempo) 

- 98 ( 2' met. 
do 1°tempo) 

3" i 198 (2' met flauta, oboe, cfarineta, 
do 1°tempo) 1 os violinos 

- 99 ( inlcio) 

4" ii 198 ( 2' met. trompete 
do 2" tempo ) 

- 99 ( 2' met. 
do 1°tempo) 

s• v 199 (2' met. come ingl8s, 2 os 

do 1°tempo) violinos, violas 
-200 

6" iv 200 ( 2' met. trombone 
do 1' tempo) 
- 01 ( inlcio) 

7• v 201 ( 2' met. trompa 
do 1°tempo) 
- 02 ( inlcio) 

a• iii 201 ( 2' met. come ingles, 2 os 

do 2" tempo ) violinos, violas 

- 02 ( 2' met. 
do 1°tempo) 

A partir das informa¢es obtidas das entradas do fragmento, verifica-se o 
predomfnio de instrumentos pertencentes a famflia dos metais ( cinco entradas: 
18

, 2a, 4a, sa e 78 
); emprega-se tambem instrumentos da famflia das madeiras e 

das cordas ( sa, sa e 88 
). A quinta e a oitava entradas possuem a mesma 

instrumenta<;ao ( veja tamoom v, comp. 199 - 201: infcio, p. 339 e iii, comp. 
201: 28 met. do 2° tempo - 05, p. 335 ). 
. Pode -se verificar tamoom a importancia do trecho pelas articula¢es 
utilizadas ( marcato, sforzatissimo, tenuto ) e pela dinamica ( ff, fff e 
crescendo ). 0 sforzatissimo aparece em partes fracas de tempo impulsionando 
a linha ( veja por ex.: i, comp. 200 e 201 na 28 met. do 1° tempo, p. 331 e comp. 
202 na ~ met. do 1° tempo, pp. 333, 335, 337 e 339 ). Na primeira voz ele 
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ocorre quando inicia a parte cromatica ( veja comp. 200: 23 met. do 1° tempo e 
201: 28 met. do 1° tempo; p. 331 ) ap6s a entrada do fragmento imitativo . 
. Webem ao final, faz urn reforc;o mel6dico e/ou tfmbrico dobrando notas ou 
acrescentando oitavas. E o caso da harpa ( comp. 205 ) que e articulador 
timbrico das seis vozes ( articula a ultima nota de cada voz; vide pp. 331 - 40 e 

pp. 329-30 ). 
Os violoncelos ( sexta voz; comp. 205; p. 329 ) tambem dobram algumas notas 
de outras vozes ( vide p. 330 ) e acrescentam ( assim como o contrabaixo ) uma 
oitava abaixo da nota d62 

( nota final ) que nao foi escrita por Bach ( vide pp. 

329-30 ). 
Os primeiros violinos ( notas mais agudas) e a flauta ( veja i, comp. 198- 205; 
p. 331 ) tambem estao fazendo uma oitava acima da linha e este recurso nao 

existe na partitura original. 
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2. 3 - TRATAMENTO DADO POR WEBERN As DOZE ENTRADAS 
TEMATICAS 

A instrumentagao empregada pelo orquestrador nas doze entradas tematicas 
sao as seguintes: 

1a entrada: trompa+ trompete+ trombone e harpa ( articulador timbrico) 
Meta is 

( com surdina ) 

23 entrada: flauta + oboe + clarinete e harpa ( articulador ) 
Madeiras 

3a entrada: clarone + fagote + trombone e harpa ( articulador) 
Madeiras ( 2 ) + Metal ( 1 ) 

(com surd.) 

43 entrada: come ingles + clarone + trompa e harpa ( articulador ) 
Madeiras ( 2 ) + Metal ( 1 ) 

( sem surd.) 

sa entrada: oboe + clarinete + trompete e harpa ( articulador ) 
Madeiras ( 2 ) + Metal ( 1 ) 

(com surd.) 

5a entrada: clarone + fagote + violoncelo; contrabaixo e harpa ( articuladores ) 
Madeiras ( 2 ) + Corda ( 1 ) ( com surd. ) 

(com surd.) 

78 entrada: clarone + fagote + trombone e harpa ( articulador) 
Madeiras ( 2 ) + Metal ( 1 ) 

(com surd.) 

sa entrada: come ingles + trompa + trompete e harpa ( articulador} 
Madeira ( 1 ) + Metais ( 2 ) 

· ( com surd. ) 

9" entrada: flauta + oboe + trompete e harpa ( articulador ) 
Madeiras ( 2 ) + Metal ( 1 ) 

(com surd.) 

108 entrada: trompa + trompete +trombone e harpa ( articulador) 
Metais ( 3) 
(com surd.) 

11 a entrada: clarinete + trompa + trompete; primeiros violinos e harpa ( art. ) 
Madeira ( 1 ) + Metais ( 2 ) ( com surd. ) 

(com surd.) 

344 



128 ent.: clarone + fagote + violonc. + contrab.( cond. );harpa e tfmp. (art.) 
Madeiras ( 2 ) + Cordas ( 2 ) 

(com surd.) 

Com rela<;:ao a instrumenta<;:ao nas seis primeiras entradas tematicas 
( exposi<;:i!io ) observa-se uma certa predominancia da seguinte combina<;:ao: 
dois instrumentos da familia das madeiras e mais urn dos metais; e a harpa e o 
principal articulador timbrico. 
Da setima a decima primeira entradas ( salvo a decima ) ocorrem quase uma 
alternancia das seguintes combina<;:Oes: 
- duas madeiras, urn metal e a harpa 45 

( articulador) 
uma madeira, dois metais e a harpa ( articulador ). 

Os instrumentos pertencentes a familia das cordas· aparecem esporadicamente, 
ora apresentando-se como articuladores ( contrabaixo na sexta entrada: vide 
pp. 95 - 6 e primeiros violinos na decima primeira, vide pp. 289 - 90 ) ou como 
motivos que integram a linha mel6dica do tema ( veja violoncelo na sexta 
entrada tematica, pp. 95 - 6 ). Na ultima entrada violoncelo e contrabaixo 
conduzem o tema juntamente com clarone e fagote ( comp. 197 - 205, pp. 329 -
30 ). 
Assim observa-se que para compor a linha mel6dica do tema, Webern emprega 
principalmente instrumentos pertencentes a famflia das madeiras e dos metais, 
reservando as cordas para momentos diferenciados. 

Quanto aos procedimentos utilizados averigua-se que: 
Desde a primeira ate a decima primeira entradas tematicas verifica-se o 

mesmo tratamento dado ou seja, a serializae<ao motfvico- timbrica e a 
utiliza<;:ao da tecnica Klangfarbenmelodie. Nao se verifica este procedimento 
na ultima entrada, pois urn grande efeito surpresa e reservado ao final onde 
instrumentos condutores transportam o tema ( vide pp. 329 - 30 }. 

A harpa, principal articulador timbrico esta tambem serializada em onze 
entradas tematicas. Ela aparece sempre nas mesmas celulas: 
aproximadamente na metade da se<;:ao cromatica e no final da segunda se<;:ao 
diatonica ( veja 18 entrada, comp. 5: 18 met. do 2° tempo e comp. 8 
respectivamente ). A partir da setima entrada ( sempre em sua segunda 
apari<;:ao dentro do tema } apresenta urn novo desenho ritmico: ~ $ J $ ( comparar 
a harpa na 18 tematica, comp. 8 com a 78

, comp. 102 - 03: inicio ). Este 
desenho deriva do tambem articulador timbrico: contrabaixo ( sexta entrada, 
comp. 49- 51: 18 met. do 1° tempo). 0 novo desenho ritmico conduzido pela 
harpa e uma informa<;:ao acrescentada pelo orquestrador, ou seja, e urn dos 

45 Embora a harpa predomine, em algumas entradas podem ocorrer alem dela, outros articuladores. Veja 
por ex.: o contrabaixo na sexta entrada ( comp. 49 - 55: inicio ) ou os primeiros violinos na decima 
primeira ( comp. 176-77: inicio ). 
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recursos utilizados para distinguir as entradas tematicas que aparecem depois 
da exposi~o. 
A decima primeira entrada possui alem da harpa, um outre articulador 
( primeiros violinos ) num motivo que nunca havia usado tal recurso ( veja 
clarinete e primeiros violinos, comp. 176 - 77: infcio ). 
- Com rela~o as articula<;Oes pode-se dizer que estao serializadas. 
Apresentam pequenas varia<;Oes ( compare por exemplo, a decima segunda 
entrada, comp. 202 no clarone com a primeira, compasso 6 no trombone; 
tambem: 18 entrada, comp. 5: 2° tempo na trompa, com a 11 8 entrada, comp. 
175: 2° tempo no trompete). 

Com rela~o aos parametres de avalia~o como dinamica e andamento, pode
se dizer que ocorrem alterac;;oes. De uma forma geral, elas observam um certo 
padrao. As vezes um parametro ou outre varia em cada entrada tematica 
dependendo do contexte em que estao inseridos. 
. Com rela~o a dinamica pode-se dizer de uma maneira geral, que ela 
apresenta um modele que esta serializado na 18

, 28, 38
, 78

, 98 e 108 entradas 
( comparar a 18 e a 28 entradas, comp. de 1 - 8 e de 9- 16 respectivamente; 
vide pp. 90 - 1 ). A quarta e quinta entradas, apresentam pequenas altera<;Oes 
mantendo-se normalmente na faixa de mp e p enquanto que as anteriormente 
citadas estao em pp e p. 
Na sexta entrada, que e a ultima da exposi~o. ocorre tambem um mf. 
A oitava ( considerando desde a primeira ) e a que apresenta um maier 
destaque, iniciando em mf e terminando em f. Alem do contexte geral, talvez 
uma das raz5es possa ser harmonica, pois e a primeira entrada que nao esta 
nem em d6 menor ( tonica ) e nem em sol menor, mas sim em fa menor, a 
subdominante da tonalidade principal. 
A decima primeira entrada tambem apresenta varia<;Oes ( ao final prepara com f 
e com crescendo o trecho seguinte: efaboragoes tematicas Ill, comp. 179-
197: infcio ). 
A ultima entrada ( decima segunda ) nao observa OS padr5es citados 
anteriormente. E o ponte culminante, na qual a dinamica inicia em ff e termina 
em fff. 
Observa-se entao, que as entradas tematicas apresentam um padrao de 
dinamica, podendo sofrer modificac;;oes. lniciam - se em pp ou p, com ex~o 
da oitava e decima segunda . 
. Com rela~o ao andamento e suas varia<;Oes verifica-se que, as seis primeiras 
entradas observam-se dentro do Sehr MafJig ( muito moderato ). Ocorrem 
variantes como poco rubato e poco allargando ( ou poco ritenuto ) que 
acontecem sempre no mesmo ponte do tema. 0 poco rubato ocorre no inicio da 
parte cromatica ( comparar a primeira entrada tematica: trompa, comp. 3: ~ 
tempo- 4: 1° tempo com a segunda entrada, clarinete, comp. 11: 2° tempo-
12) eo poco allargando nos dois compasses finais de cada entrada tematica 
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( comparar 18 entrada, comp. 7- 8, trompa, trompete e harpa, com a 28 entrada 
tematica, comp. 15- 16, clarinete, oboe e harpa ). 0 poco allargando ocorre 
nas 18

, 28
, 38 e 58 entradas tematicas, com a finalidade de valorizar a proxima 

entrada. No final dos compassos de transir;ao II ( comp. 47 - 48 ) tambem 
observa-se o poco allargando preparando a sexta entrada tematica. 0 poco 
ritenuto aparece nos finais da 48 e 68 entradas ( comp. 31 - 32 e 55- 56 ), 
preparando os primeiros compassos de transir;ao ( comp. 33 - 37: infcio ) e do 
primeiro epis6dio ( comp. 57: 2° tempo -78: 1° tempo) respectivamente. 
Verifica-se assim, que nestas seis primeiras entradas ocorre praticamente uma 
serialfza~ao com relagao as varia<;:Oes de andamento. 0 poco ritenuto valoriza 
a entrada de partes significativas. 
Da setima a decima segunda entradas observam-se algumas altera<;:Qes com 
relagao as varia<;:Qes de andamento ( oitava entrada, comp. 115 - 23, com 
tempo, fliej3ender e na decima primeira entrada, comp. 171 - 78, que abrange 
o tempo I. sehr ruhig ao wieder flief3ender werden ). 
0 poco rubato aparece no infcio da parte cromatica do tema, somente na 
setima ( desenvolvimento I ), oitava ( desenvolvimento II ) e decima ( resposta 
da segunda exposir;ao ) entradas. 
0 poco ritenuto cede agora Iugar ao ritenuto e ao molto ritenuto. No 
desenvolvimento I ( setima entrada ) o ritenuto aparece no comp. 102 
antecedendo as elaborar;oes tematicas II ( comp. 103 : 2° tempo - 114 ) e o 
molto ritenuto ( comp. 203 - 05 ) na coda, preparando o final da obra. 
Em resumo, as variantes como poco rubato aparecem no mesmo ponto das 
seis primeiras entradas tematicas. Ocorrem assim, no infcio da parte cromatica, 
entretanto, alem das seis primeiras, somente mais tres entradas a possuem: 78

, 

88 e 108
• 0 ritenuto e empregado bern ao final do tema ( como nas seis 

primeiras entradas ) e somente aparece no desenvolvimento I. Conclui-se que, 
estas varia<;:Oes nao observam da setima a decima segunda entradas urn 
padrao geral como ocorre nas seis primeiras. 

Quando as entradas tematicas apresentam uma instrumentagao 
semelhante, sugere-se que isto possa vir a ocorrer por razoes estruturais. A 
sexta e a setima, possuem uma instrumentagao parecida com apenas urn 
instrumento diferente ( trombone na 78 e celo na 68 

) 
46

. Clarone e fagote 
aparecem nas duas entradas e estao, entretanto, com os motivos 
timbristicamente invertidos ( comparar 68 entrada, comp. 49- 56 e 78

, comp. 95 
-103 ). Ocorre assim, uma aproximagao tfmbrica. Sugere- se que isto acontece 
por estarem sexta e setima entradas seguidas e em sol menor, o que talvez 
possa explicar esta aproximagao. 

46 Enquanto o contrabaixo e a harpa sao articuladores timbricos na sexta entrada, na seguinte, somente 
ocorre a harpa enquanto tal. 
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Uma outra ocorrencia de combina¢es timbristicas semelhantes pode ser 
observada na primeira e na decima entradas tematicas: trompa, trompete, 
trombone e a harpa ( articulador ). As linhas mel6dicas da trompa e trombone 
estao trocadas; trompete e harpa sao mantidas. Verifica-se uma inversao 
timbrica ( veja 18

, comp. 1-8 e 108 entradas, comp. 145- 52; pp. 90 e 251-
2 ). Duas hip6teses colocam-se para explicar esta proximidade: 
. Se a 1 08 entrada for considerada como fazendo parte da segunda 
exposir;ao 47 

( que se inicia na nona entrada ) esta semelhan~ timbrica faz 
muito sentido, pois a aproxima da 18 entrada como se fosse uma lembran~ 
timbrica da mesma . 
. Nao aceita a hip6tese de uma segunda exposir;ao, deve-se levar em 
consideragao que esta decima entrada esta no ambito de mi bemol maior e a 
sua relagao com a primeira e justificada harmonieamente, pois tratam- se da 
relativa da tonica ( Eb ) e tonica ( Cm ) respectivamente. 
Combina¢es timbricas parecidas podem ser verificadas tambem na sexta e 
decima segunda entradas ( clarone, fagote, celo, contrabaixo e harpa; na 1~ 
entrada o timpano faz tambem uma rapida aparigao na ultima nota ).Entretanto, 
nota-se que elas possuem procedimentos diferenciados em seus tratamentos: a 
serializa~ao e a tecnica Klangfarbenmelodie na sexta e instrumentos 
condutores na decima segunda. Uma aproximagao timbrica evidenciando dois 
momentos importantes: o final da exposic;ao e da obra. 

Webem reserva em geral, para a sexta e a decima segunda entradas, novas 
informa¢es destacando a significancia das niesmas. Alem dos procedimentos 
estarem diferenciados pode-se observar que: 
. a sexta entrada ( ver pp. 95 - 6 ) traz alem da harpa um novo 
articulador: o contrabaixo. Deste articulador deriva o desenho ritmico que 
sera utilizado na harpa da setima ate a decima primeira entradas ( veja 78 

entrada tematica, harpa, comp. 102-03 ) . 
. nota-se tambem uma troca de motivo entre violoncelo e fagote ( comp. 55 -
56, ver pp. 95 - 6 ) que e a unica que se verifica nas doze entradas tematicas. 
0 orquestrador atraves destas estrategias diferencia a exposigao ( seis 
primeiras entradas onde ocorrem a afirmac;ao da tonalidade: d6 menor ) das 
entradas tematicas seguintes ( setima a decima primeira, nas quais se pode 
observar a expansao tonal ). 
Resumindo pode-se dizer que quando Webem quer destacar ou relacionar um 
determinado trecho, sao acrescidas novas informa¢es ( veja por exemplo: o 
novo tratamento dado ao articulador: harpa, a partir da setima entrada ) ou 
emprega combinac;oes timbricas semelhantes no tratamento tematico. Veja a 
seguir: 

47 Na sua analise do Ricercar a 6 de J. S. Bach, H. T. David considera a existencia de uma recapitula¢o e 
de uma segundo erposit;iio. Vide pp. 19 - 28 e pp. 57- 8 . 
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1" entrada tematica 
( Hr. Trp, Pes. e Hrf) 

( exposit;:ao ) 
tema: d6 menor 

( •T) 

6" entrada tematica 
( Bslk, Fg, Vic; Kbs e Hrf) 
( final da exposit;:ao ) 

tema: sol menor 
( novidade quanto aos 

procedimentos ) 

1 o• entrada tematica 
( Hr, Trp, Pes e Hrf) 
( segunda exposit;ao) 
tema: mi bemol maier 

( OTr) 

12" entrada tematica 
( Bskl, Fg, VIc, Kbs, Hrf e Pk ) 

( final da obra ) 
tema: d6 menor 

( novidade quanto aos 
procedimentos ) 

Apresenta-se a seguir, um diagrama das doze entradas tematicas. 
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1• entrada tematica 

trompa 

trompete 

trombone ________ _. 

harpa 

2" entrada tematica 

flauta 

oboe 

clarineta 

harpa 

3• entrada tematica 

clarone 

fagote 

trombone 

harpa 

FJQ. 17: tres primeiras entradas tematicas 

I .... 

I 

I .... 

Obs.: os instrumentos apresentam a disposi~o da grade orquestral 
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4• entrada temiitica 

clarone 

trompa 

harpa 

s• entrada temiitica 

oboe 

clarineta 

trompete 

harpa 

s• entrada temiitica 

clarone 

fagote 

harpa 

- I 
VIOioncelo ! 

I 

contrab. 

Fig. 18: quarta, quinta e sexta entradas tematicas 

-

-

I I ....--

...... 
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7" entrada tematica 

clarone 

fagote 

trombone 

harpa 

8" entrada tematica 

come ingles 

trompa 

trompete 

harpa 

9" entrada tematica 

flauta 

oboe 

trompete 

harpa 

Fig. 19: setima, oitava e nona entradas tematicas 
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1 0" entrada tematica 

trompa 

trompete 

trombone 

harpa 

11• entrada tematica 

clarineta 

trompa 

trompete 

harpa 

1"' violinos 

12" entrada 

clarone 

fagote 

timpenos 

harpa 

-

I -. ' 

-
~~·~ -----------------------------------------------------------------
contrab. 

Fig. 20: decima. decima primeira e decima segunda entradas tem<iticas 
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2.4- VARIACOES DE ANDAMENTO E DINAMICA NA ORQUESTRACAO 

2.4.1 - 0 andamento e as suas varia~oes 

. Nesta obra observa -se que certas varia¢es de andamento como por 
exemplo: o poco allargando ou o poco ritenuto sao utilizadas com algumas 
finalidades especificas. Elas podem ocorrer antes de uma entrada importante, 
como por exemplo, a tematica, valorizando-a ( veja o poco allargando: comp. 7 
- 8, p. 90, que neste caso, esta ao final da primeira entrada tematica e 
antecedendo a segunda ), ou antes de um trecho significative que o 
orquestrador deseja evidenciar ( por exemplo, o poco ritenuto: comp. 55 - 56, p. 
95, ao final da exposit;:ao antecedendo o epis6dio I). 
Na exposi<;:ao ( comp. 1 -57: 1° tempo), as seis entradas tematicas possuem 
ao seu final ( e no mesmo ponto ) ou o poco allargando ( 1a, 2a, 3a, sa; pp. 90-
2 e 94 ) ou o poco ritenuto ( 4a e 63

; pp. 93 e 95 ). Ao final da quarta entrada 
tematica ( comp. 31 - 32; p. 93 ) o poco ritenuto prepara e valoriza a entrada 
dos primeiros compassos de transiqao ( comp. 33 - 37: inicio ); na sexta 
entrada, ocorre aos compassos 55 - 56 ( p. 95 ) antecedendo e preparando o 
primeiro epis6dio ( comp. 57: 2° tempo- 78: 1° tempo) . 
. 0 poco ritenuto ou 0 ritenuto e "reservado" as partes que apresentam uma 
certa significancia ( como as citadas anteriormente ) e tambem antecedendo 
aquelas em que ocorrem a presenqa de motivos derivados do tema, com a 
fun<;:ao de prepara- los. Assim, o ritenuto pode ser encontrado: 
- nas elaborar.;oes tematicas I ( comp. 88 ) preparando e valorizando a entrada 
do segundo motivo ( triadico ascendente; ver vi, comp. 89- 90: 1° tempo; p. 
182) 
- no final do desenvolvimento I ( comp. 102 - 03: inicio ) antecendendo as 
elaborar.;oes tematicas II 
- ao final do segundo epis6dio ( comp. 163-64) antecedendo a recapitulaqao 
livre das elaborar.;oes tematicas I ( ~ motivo ) 
- nas elaborar.;oes tematicas Ill ( comp. 193 - 96 ) preparando a coda. 
Uma outra ocorrencia do ritenuto pode ser verificada ao inicio do quarto 
momento do epis6dio I ( comp. 72 - 7 4 ) preparando o retorno ao tempo I. sehr 
getragen ( comp. 75 ). 
. 0 motto ritenuto e reservado somente a dois momentos: final do primeiro 
epis6dio ( comp. 77 - 78: 1° tempo ) e final da ultima entrada tematica ( coda; 
comp. 203 - 05 ). 0 primeiro motto ritenuto ao final do epis6dio I pode sugerir 
que Webem entende a exposi<;:ao ( comp. 1 - 57: 1° tempo ) e o primeiro 
epis6dio ( comp. 57: ~ tempo- 78: 1° tempo } como um todo harmonico, onde 
observa-se que, a exposi<;:ao encontra-se no ambito da tonica ( 06 menor ) e o 
trecho a seguir ( epis6dio I ) serve como caminho para a expansao tonal ( veja 
campo harmonico; p. 29 ). 
. Quando na entrada de determinados trechos importantes Webern nao a 
antecede por um ritenuto ( por exemplo ), sugere - se que ele a entende como 
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que inter-relacionada harmonica e diretamente com a entrada anterior ou a 
percebe como urn todo. Veja por exemplo, o final das elabora<;oes tematicas 

II, que nao e "separada" do desenvolvimento II por urn suposto ritenuto ( camp. 
113- 15 aproximadamente) . 
. A varia<(8o de andamento ( como por exemplo: urn ritenuto ) nao e a (mica 
maneira de fechar urn trecho e valorizar a entrada de urn outro. A dinamica, as 
articulac;:oes, a entrada de certos instrumentos em pontos estrategicos podem 
tambem ser utilizados como recursos. Urn exemplo, e o que ocorre com a 
cadencia ( veja camp. 178 - 79: infcio ou p. 68 ) na passagem da ultima 
resposta tonal para as elabora<;oes tematicas Ill. Ela nao aparece valorizada 
por uma varia<(8o de andamento mas e evidenciada pela dinamica ( forte ), pela 
articulac;:ao ( tenuto) e pela entrada do tfmpano . 
. Normalmente as entradas tematicas ocorrem em tempos mais tranquilos, com 
exce<(8o do desenvolvimento II ( oitava entrada, comp. 115 - 23: 1° tempo ) 
com o tempo, fliej:Jender ( tempo, mais fluente ) e da ultima resposta tonal 
(camp. 171 - 79: infcio) com o tempo I. sehr ruhig ( tempo I. muito tranquilo) 

ao infcio e depois tornando-se mais fluente ( wieder fliej:Jender werden ). 
Andamento com tempos mais fluentes ocorre tambem no epis6dio I ( tempo, 

fliej:Jender e sehr fliej:Jend, rubato; camp. 57: 2° tempo - 78: 1 o tempo ) e II 
( sehr fliej:Jend, rubato; camp. 157 - 65: infcio ), nas elabora<;oes tematicas II 

(tempo, fliej:Jender; camp. 103- 15: infcio) e Ill ( wieder sehr fliej:Jend; camp. 
179-97: infcio ), nos compassos de transigi!io Ill ( noch fliej:Jender; camp. 123-

31: infcio) e V ( allmahlich fliej:Jender; comp. 153- 57: infcio ). 

Verifica-se assim que as variac;:Oes de andamento podem auxiliar no 
entendimento e valoriza<(8o de algumas partes constituintes da macroforma. 
Sao percebidas variac;:Oes maiores ou menores. As alterac;:Oes maiores como o 
motto ritenuto por exemplo, podem ter urn reflexo na pontua<(8o do plano 
harmonica geral e as variantes menores, como o ritenuto ou o poco ritenuto 
clarificam partes importantes da obra. 
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2.4.2- A dinamica 

. As entradas tematicas apresentam em geral um padrao com relayao a 
dinamica ( vide p. 346 ) e sao na sua maioria iniciadas em pianissimo ou 
em piano. Entretanto, a oitava ( desenvolvimento II; p. 218 ) difere das demais 
apresentando um mezzo forte; esta e a primeira entrada ate entao, que nao se 
apresenta nem em d6 menor ( tonica da tonalidade principal ) e nem em sol 
menor (vide pp. 29-30 ou pp. 36 e 44 ). Talvez o mezzo forte aqui, possa ser 
justificado pelo caminho harm6nico 48

. Na decima segunda entrada ( coda; p. 
329 ) ocorre o ponto culminante da obra com a dinamica estendendo-se de 
fortissimo a fortississimo . 
. As elabora~oes tematicas I ( comp. 78: 2° tempo- 95: infcio; pp. 169- 90) e 
II ( comp. 103 - 15: inlcio; pp. 201 - 16 ), que trazem motivos derivados do 
tema ( cromatico descendente ou trlade arpejada ascendentemente ) 
apresentam em geral, a dinamica parecida com as das entradas tematicas, 
estendendo-se de pianissimo a mezzo piano. 0 mesmo ocorre com a 
recapitular;ao livre das elabora~oes tematicas I (segundo motivo; comp. 165 
- 71: infcio; pp. 277- 87 ) que tambem apresenta-se com a dinamica entre 
pianissimo e piano. As elabora~oes tematicas Ill ( comp. 179- 97: inlcio; pp. 
298 - 327 ) que antecede a coda, difere e esta em forte. A partir deste ponto, a 
dinamica e ressaltada preparando o ponto culminante ( coda; pp. 328 - 43 ). 
Destas partes que possuem motivos derivados do tema ( elabora~oes 
tematicas I, II e Ill e recapitular;ao livre das elabora~oes tematicas I ), 
somente as elabora~oes tematicas Ill e que apresenta-se com a dinamica 
diferenciada ( forte ) devido a preparayao para a ultima entrada tematica 
(coda) . 
. 0 epis6dio I ( comp. 57: 2° tempo- 78: 1° tempo; pp. 131 -68) contrasta com 
a dinamica da exposiyao ( comp. 1 -57: 1° tempo; pp. 89- 130) e atinge forte 
e piu forte a partir do segundo para o terceiro momentos aproximadamente 
( por volta dos compassos de 64 a 71 ). Ao final decresce ( veja comp. 71-78: 
1° tempo) e varia<;Oes de andamento podem ser percebidas ( veja rit., comp. 72 
- 74; tempo I. sehrgetragen, romp. 75 eo motto rit., comp. 77-78: 1° tempo). 
0 segundo epis6dio ( comp. 157- 65: infcio; pp. 266- 76 ) mais curto que o 
primeiro, ja com~ em forte e tambem contrasta com as partes anteriores que 
empregam em geral, pianissimo e piano ( desde a primeira entrada tematica da 
segunda exposir;ao ate aproximadamente o inlcio dos compassos de transir;ao 
V; comp. 131 -53; pp. 239-65) 49

. 

Comparando os dois epis6dios observa-se que ambos trazem o forte ou o piu 
forte. Ao final, o segundo tambem diminui a dinamica ( veja comp. 161 - 65: 
infcio ) e o andamento ( ritenuto, comp. 163 - 64 ). Verifica-se assim, que 

48 Veja a respeito da oitava entrada tematica na p. 346. 
49

Nos compasses de transi¢o V ( comp. !53- 57: inicio) ja se com""" a preparar ojorte do segundo 
epis6dio 
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observando estas relaqoes, o epis6dio II apresenta-se como uma lembran99 do 
primeiro. 

Averigua-se que, geralmente o tema e apresentado ao infcio em pianissimo ou 
em piano ( exce~o da oitava e decima segunda entradas ). As elabora~oes 
tematicas I, II e a recapitulaqao livre das elabora~oes tematicas I que trazem 
motivos derivados do tema, apresentam-se com uma dinamica parecida a da 
tematica: pianissimo a mezzo piano aproximadamente. 
Pontos com uma dinamica mais intensa podem ser observados nos epis6dios I 
e II, nos compasses de transiqao Ill ( comp. 123- 31: infcio; pp. 227- 38 ) e 
nas elabora~oes tematicas Ill. Nestas partes o tempo e tambem mais fluente. 
0 ponto culminante da pe99 e a coda ( veja comp. 197 - 205 ) que traz 
fortissimo e fortississimo. · 
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2.4.3- As inter-relacoes entre andamento e dinamica nas partes 
constituintes da macroforma. 

. 0 comego das entradas tematicas estao na sua maioria em pianissimo ou 
piano ( excec;§o da oitava e decima segunda entradas; vide pp. 356 - 7 ). 0 
andamento e moderado ou tranquilo ( com excec;§o da oitava e decima primeira 
entradas com tempo, flie{3ender e wieder flie{3ender werden respectivamente; 
vide pp. 218 e 289 ). 
. A elaborar;ao tematica I traz de volta o primeiro tempo e a dinamica 
semelhante a do tema ( tempo /, sehr ruhig; pp a mp; veja comp. 78: 2° tempo -
95: infcio; p. 356 ). 0 mesmo ocorre com a recapitutar;ao livre das 
elabora~oes tematicas I ( segundo motivo; tempo I. sehr ruhig; pp, p; veja 
comp. 165-71: inicio; p. 356 ). Nas elabora~oes tematicas II embora o tempo 
seja mais fluente ( tempo, flie{3ender ), a dinamica e parecida ( mezzo piano a 
piano; veja comp. 103 - 15: infcio; pp. 355- 6 ). As elabora~oes tematicas Iff 
apresenta-se em forte, o que a difere das outras elabora~oes ( vide p. 356 ) e 
o andamento ( assim como a segunda elabora~ao ), encontra-se tambem mais 
fluente ( wieder sehr flie{3end ). 
. Nos epis6dios a dinamica chega a forte ( vide pp. 356 - 7 ) e o tempo e mais 
fluente ( vide p. 355 ). Ao final dos dois epis6dios ocorrem uma diminuic;§o do 
andamento e da dinamica ( comp. 72 - 78: 1° tempo e comp. 163 - 64 
aproximadamente ). 

Averigua-se que, certos padroes de dinamica e variayf>es de andamento estao 
estreitamente relacionados em alguns casos, as partes ou as entradas 
semelhantes que comp6em a macroforrna. Por exemplo, no caso do tema: 
rubato, poco allargando ( ou poco ritenuto ) aparecem sempre no mesmo ponto 
das seis primeiras entradas ( vide pp. 346 - 7 ) e a dinamica apresenta-se em 
pianissimo ou em piano ( vide pp. 354 e 356 ). 
Variayf>es de andamento podem tambem ser utilizadas como referencia para o 
melhor entendimento do plano harmonico da per;a ( como por exemplo: o motto 
ritenuto ao final do primeiro epis6dio; comp. 77- 78: 1° tempo; vide p. 354) e 
das partes que comp6em a macroforma: ritenuto ou poco ritenuto, por exemplo, 
que podem valorizar a entrada de trechos significativos ( vide pp. 354 - 5 ). 

Alem do timbre, outras referencias sao importantes na avaliayao da 
orquestrar;ao de Webern. As variayf>es de andamento, a dinamica, as 
articular;oes, sao elementos que podem auxiliar tambem, na compreensao da 
obra e concorrer para a unidade da mesma. 
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CAPiTULO 3 

SiNTESE E CONCLUSAO 

3.1 - Sintese 

Para chegar-se a uma sfntese, utiliza-se de uma analise comparada dos 
elementos envolvidos nos procedimentos composicionais utilizados por Bach e 
Webern tendo como ponto de convergencia a ocorrencia da repeti98o 

1
. 

Webern cita que, [ ... ]a partir desse fenomeno simples, dessa ideia de dizer a/go 
duas vezes, depois o mais frequentemente possfvel, desenvolveram-se os 
trabalhos mais artisticos 2

. Cementa tambem que atraves da repeti98o pode-se 
[ ... ] assegurar mais facilmente a apreensibilidade 3 . 

0 prop6sito e entao, demonstrar atraves do princfpio da repeti<;:ao as rela<;:Oes 
presentes na sintaxe musical e que vao assegurar a coerencia e 
consequentemente a apreensibilidade da obra. 

3. 1.1 - OBSERVACAO DAS PRINCIPAlS REPETICOES NA SINTAXE DO 
RICERCAR A 6 DE J. S. BACH 

Pode ser notado que rela<;:Oes unificadoras sao percebidas atraves de 
repeti<;:Oes que ocorrem na micro e podem refletir tambem na macroforma da 
obra. 

1 Webem fala do principio da repeti~ao quando cementa a respeito do[ ... ] desenvolvimento hist6rico das 
idiias e dos principios de apreensibilidade e coeri!ncia [ ... ] ( ver o livro: 0 Caminho para a Musica Nova, 
p. 50, tradu~o de Carlos Kater). Diz tambem que, a repeti>iio [ ... ] esta na base de toda constru¢o; todas 
as jormas musicals repousam sabre este principia ( p. 54 do mesmo livro ). 
2 WEBERN, p. 55 
3 WEBERN, p. 54. Nas suas conferencias ( pp. 23; 41- 3 ) Webern cementa: [ ... ] gostaria de ja/ar de 
forma bem geral, e dizer que toda arte, assim como a mUsica, estii baseada em leis[ .. .]. [ ... ] 0 prop6sito 

de expressar uma idiia pressupae a exisii!ncia de leis de moda gera/ [ ... ] e [ ... ] o principia TTUiximo de 
toda apresentar;iio de ideias e a lei da apreensibilidade. Segundo Webern, [ ... ] apreensive/ e aquila que 

compreenda de maneira global, cujos contomos posso distinguir. Outro principio e a diferenciayao, que 
de maneira geral significa [ ... ] introduzir divisaes [ ... ]para discemir elementos, para distinguir as coisas 

principais das secundarias. A coerencia e necessirria [ ... ]para tamar uma ideia apreensivel. Carlos Kater 
comenta ( pitg. 47 ) que, a palavra [ ... ] zusammenhang, norma/mente traduzido ao Iongo dessas 
conferi!ncias par coeri!ncia [ ... J pode significar tamb<im: unidade, coesiio, corre/a<;iio au simplesmente 
relar;iio. We bern continua: [ ... ] quanda exist em re/a<;i5es e coeri!ncia em todas as niveis, a 
,apreensibilidade esta garantida [ ... ]. [ ... ] A coeri!ncia a servi<;o da apreensibilidade das ideias! 
Embora os pensamentos de Webern sobre a arte estljam baseados nas concepyoes de Goethe, nao se 
pretende neste trabalho enfocar tal particularidade. 0 que se deseja aqui, e utilizar o principia de repetit;iio 
como ponto centrale como elemento unificador das duas anitlises (em Bache em Webern ). 
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Serao apresentados elementos da linha mel6dica, da estrutura harmonica, das 
partes que constituem a macroforma e que sao considerados de importancia 
pela frequencia com que aparecem e pela maneira como se relacionam na 
pec;:a. 
Webern comenta que, [ ... ] uma ideia qualquer pode ser repetida de forma 
identica ou semelhante4

. [ ... ] Um material pode manter sua identidade sob 
condiq6es ligeiramente modificadas, como por exemplo quando se inverte o 
sentido de uma exposiqao ( retr6grado /. 
Assim, podem vir a ocorrer tambem rela9(ies de sequencia, de inversao entre 
motivos, alem das relac;:oes contrapontfsticas, mel6dicas, harmonicas e outras. 
A seguir elenca- se alguns dos principais elementos de repetigao envolvidos na 
composigao do Ricercar a 6. Eles podem ser percebidos atraves da: 

1) LINHA MEL6DICA: 
a) 0 tema e importantfssimo como elemento recorrente durante a obra e 
tambem como potencial gerador de motives. Relac;:6es importantes se 
estabelecem e se desenvolvem a partir dele. 
- a apresentagao e o retorno do tema durante a obra e urn grande elemento 
unificador. Referindo-se a Arte da Fuga Webern comenta: { ... ] todas essas 
fugas estao baseadas num unico tema, que e continuamente transformado: um 
grande volume de ideias musicais cujo conteudo total parte de uma unica ideia! 
0 que isso significa? 0 desejo de uma coerencia maxima. Tudo e derivado de 
uma coisa apenas, desse tema de fuga! Tudo e "tematico" 6 

- 0 tema no Ricercar a 6 apresenta 12 entradas, seis na exposic;:ao e seis a 
partir da mesma. Relac;:6es Contrapontisticas podem ser observadas nas seis 
primeiras entradas da exposic;:ao ( alternam-se sujeito: 06 menor e resposta: 
Sol menor; vide pp. 35 - 6 ). As quatro ultimas entradas tambem estao 
relacionadas (vide p. 26 ). 
b) 0 primeiro contraponto ( veja iii, comp. 5-9: infcio; pp. 37- 8 e 69) 
aparece tres vezes como contraponto 1 ( nas suas tres primeiras entradas, 
comp. 5- 17: infcio) e mais uma como contraponto 1a ( iv, comp. 19-22) na 
exposic;:ao, sempre sucedendo ou acompanhando a entrada tematica. Dessa 
maneira ele tambem aparece como importante elemento de repetigao. 
. Urn motivo derivado do contraponto 1 vai aparecer ao final, nas e/aborar;oes 

tematicas Ill ( veja pp. 69- 70 e 72- 3 ). 

4 WEBERN, p. 62 

' WEBERN, p. 63 
6 WEBERN, p. 83 
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'' bhi. r r r~~~Jtr r I J 
Ex. 212: elaboraf6es tematicas Ill, motivo derivado do contraponto 1, ii 

Ele e importante pois acompanha sempre o motivo cromatico ( principal }, com 
excegao das duas ultimas entradas em que ele aparece sozinho. 
. Fragmentos imitativos derivados do primeiro contraponto vao aparecer 
tambem na coda ( comp. 99- 103; ver pp. 78- 81 }: 

r r 
Ex. 213: Coda, fragmentos imitativos, i 

, "11 

!= j 

c) No episodic I ( comp. 29 - 39: 3° tempo } a voz considerada condutora ( iv } 
e derivada da parte cromatica ( descendente } do tema 7 

, entretanto, 
apresenta-se ascendentemente: 

29 

Itt &t.b t r ( lf'r t Itt@ r~A 
Ex. 214: episodic I ( 1° mom. ), iv 

Alem do primeiro memento, esta linha aparece tambem na mesma voz, ao 
terceiro memento do episodic I. 

1;: b~." m r orr crt qrQrt]rfl 
Ex. 215: episodic I ( 3° mom. ), iv 

Verifica-se que, linhas melodicas importantes como o tema, o primeiro 
contraponto sao extremamente significativas enquanto elementos de repetigao, 
pois o retorno das mesmas durante a obra, bern como os motivos delas 
derivados concorrem para manter a unidade da composigao. 

2} RELACOES MOTiVICAS: 
a} Motivos importantes e que sao diretamente derivados do tema. Atraves da 

aparigao no que David chama de exposiqao secundaria 8 
( elaborafOeS 

tematicas ), eles sao apresentados contrapontfsticamente, em imita<;:Oes 
sucessivas principalmente com intervalos de 48 

, sa ou 88 justas ( veja por 
exemplo as elaboraf6es tematicas I, pp. 43- 4; elaboraf6es tematicas II, 

7 
Vide pp. 39 e 41 

8 
Vide p. 43 
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p. 51; elabora~oes tematicas Ill, pp. 69 - 72 ). A repeti<;ao e enfatizada 
atraves das apresentas;Qes sucessivas do motivo conferindo-lhes importancia 9 

e das relas;Oes intervalares e imitativas entre eles, imprimindo-lhes coesao. 
Pode-se citar por exemplo: 
- Motivo cromatico descendente em elabora~oes tematicas I ( comp. 39: 
ultimo tempo - 45: infcio ) derivado da 28 parte ( cromatica ) do tema. Apresenta 
cinco entradas sucedendo-se em intervalos de oitavas ou quintas justas ( vide 
p. 43 ). 

1' parte ( diatilllica) 2' parte ( crollllitica) 3' parte ( diatilllica) 

It ~b& J J d ;J I;$J 'tJ 'rl W~tJlJJtij)JW J I} 
lema q 
Ex. 216: tema 

:JY 

I '): ~&I· 
Ex. 217: elabora~Oes tematicas I, motivo cromatico descendente, iv 

- Motivo cromatico descendente em elabora~oes tematicas II ( comp. 52: 2° 
tempo- 58: infcio; p. 51 ) derivado da 28 parte do tema. Aparece seis vezes e e 
apresentado imitativamente, em geral, uma quinta abaixo ou uma quarta acima 
da entrada precedente. Embora seja derivado da mesma parte do tema ( se<;ao 
cromatica ) difere do motivo apresentado nas elabora~oes tematicas I quanto 
ao tratamento. 

52 

16 &\ r 1 t fit 11FJ ~ 
Ex. 218: elaborar;Oes tematicas II, motivo cromauco descendente 

Motivo cromatico descendente em elabora~oes tematicas Ill ( comp. 90 
99: infcio ) derivado da ~ parte do tema ( ver ex. n° 33, p. 69 ). E semelhante 

ao da elabora~ao tematica II, e e o principal em ambas as elabora~oes. 
Assim, o mesmo motivo e utilizado como elemento de repeti~o ( veja iii, 
compasso 90 - 91; vide p. 69 ). Ele ocorre sete vezes: nas cinco primeiras 
alternam-se em imitar,:5es de quartas justas ascendentes e quintas justas 
descendentes ( vide pp. 70 - 2 ). Nas tres ultimas entradas, ele aparece tres 
vezes em seguida na mesma voz ( veja vi, comp. 94: 2D tempo- 97: inicio ). 

9 Em uma de suas conjeri!ncias ( ver 0 Caminho para a musica Nova, p. 64 ) Webern cita: [ ... ] 
denominamos "motivo ", assim como Schoenberg, iz menor parte auto-suficiente de uma ideia musical. 

Mas como reconhece-fa? Justamente par sua repelifiio! 
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1§ ~bb j I ,,I ,lj I qj 

Ex. 219: e/aborat;6es tematicas Ill, motivo cromatico descendente, iii 

- Motivo triadico ascendente ( trfade arpejada ) nas e/abora~oes tematicas I 
( comp. 45 - 48: infcio; vide p. 44 ) e na recapitular;ao livre das elabora~oes 
tematicas I ( comp. 83 - 86: infcio; vide p. 66 ). Ambos motivos sao derivados 
da 1• parte do tema ( diatonica ). 
0 motivo triadico das elabora~oes tematicas I apresenta quatro entradas e e 
imitado por intervalos de s•• justas ascendentes ou a• justa descendente. 

45 

r I r -
Ex. 220: e/aborat;oes tematicas /, motivo triadico ascendente 

0 motivo da recapitutar;ao livre das elaborar;oes tematicas I apresenta duas 
entradas e e imitado em quintas justas ascendentes 

83 

Obs.: Falsas entradas tematicas expressas por fragmentos sao tamoom derivadas da parte 
inicial do lema. Aparecem no final das e/aborat;oes tematicas I ( vi, comp. 47: 2• metade- 48: 
inicio ) e ao final dos compasses de transiqao IV ( v, comp. 72: 2• met. - 73: inicio ) 

prenunciando as entradas tematicas. 

b) Motives que nao derivam aparentemente do tema ou que podem 
apresentar-se indiretamente ligados a ele, tambem sao empregados como 
elementos de repetic;:8o e tratados imitativamente: 
- Motivo diatonico descendente - ocorre nos dois epis6dios . 
. No primeiro momenta do epis6dio I, o motivo aparece quatro vezes, em geral, 
imitados por intervalos de segunda. No terceiro momenta, observa-se a 
ocorrencia de seis entradas do mesmo, em geral, apresentando carater 
imitative ( vide p. 40 ). 

29 

I@ ~\ Gl F F I e,., i t 
Ex. 222: epis6dio I ( 1" mom.), motivo diat6nico descendente, i 

. 0 episodic II apresenta tres entradas imitativas do motivo diatonico ( vide p. 
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64 ). 

Ex. 223: epis6dio II, motivo diatonico descendente, ii 

- Contramotivo diatonico ascendente ( ex.: comp. 52 - 53: 2" tempo 
aproximadamente; vide p. 51 ) em elaborar;;oes tematicas II e que reaparece 
tambem nas elaborar;;oes tematicas Ill ( pp. 70 e 72 ). 
Nas elaborar;;oes tematicas Ill este motivo ocorre na quinta ( comp. 90- 91: 
infcio) e na quarta voz ( comp. 91: 28 met do 4° tempo- 92 ). Sendo assim, sua 
importancia e mais secundaria pois somente aparece duas vezes, mas segundo 
David e o suficiente para estabelecer uma rela98o entre a segunda e a terceira 
elaborar;;oes 

10
. 

52 ' h. tt:. 1!: 

1 ;>: &bk t r 1 T + 1 r r r 1 

Ex. 224: elaborat;aes tematicas II, contramotivo diat6nico 

Verifica-se que, todos os motivos apresentados anteriormente sao 
considerados fortes elementos de repeti98o, pois alem de serem tratados 
contrapontfsticamente em entradas imitativas, podem aparecer tambem como 
elementos de recapitula98o ( ex.: o motivo diatonico ascendente nas 
e/aborar;;oes tematicas Iff que relembra o contramotivo diatonico das 
elaborar;;oes tematicas II e a recapitular;;ao livre das elaborar;;oes tematicas /, 
relembrando o segundo motivo ( trfade arpejada ) das e/aborar;;oes tematicas 
I ( vide p. 363 ). 
Com rela98o aos motivos pode-se dizer que, as tres e/aborat;oes tematicas 
apresentam em comum urn motivo cromatico que e derivado do tema. Nas 
elaborar;;oes tematicas II e Iff eles sao semelhantes. As suas entradas 
imitativas ocorrem geralmente em intervalos de quarta, quinta ou oitava justas. 
0 motivo triadico ascendente ( derivado do tema ) apresenta-se tambem em 
imitac;;Oes sucessivas utilizando-se de quintas justas. 
0 motivo diatonico ( epis6dio I e II ) apresenta-se tambem em imitac;;Oes 
sucessivas, empregando em geral, intervalos de segundas maiores ou 
menores. 
Averigua-se assim que, nos trechos analisados, os motivos derivados 
diretamente do tema apresentam-se imitativamente com intervalos importantes 
( 48

, sa ou 88 justas ). Os motivos nao derivados ou derivados indiretamente do 

10 DAVID, pp. 147 8 [ ... ] The diatonic counterpoint to the chromatic motif appears only twice, just 
often enough to establish a clear relation between its elaborations ( meas. 90 if and 52 if) [ ... ] 
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tema, embora tambem apresentem-se com entradas sucessivas podem 
observar intervalos de importancia mais secundaria ( por ex: segundas- como 
ocorre no motivo diatonico nos epis6dios 1: 1° e 3° mementos e II) ou tambem 
intervalos importantes ( como quartas ou quintas justas no contramotivo 
diatonico ascendente das elabora~oes tematicas II). 
Estas sao algumas das estrategias que utilizam o princfpio de repetir;ao. 

3) ENCADEAMENTO HARMONICO: 

- As entradas tematicas observam em geral, uma certa semelhanc;:a com 
relac;:§o ao encadeamento harmonico ( embora possam ocorrer entradas com 
modifica<;:oes ). Cita-se aqui, urn pequeno modelo de encadeamento presente 
em uma parte de todas as entradas tematicas harmonizadas na obra. A 
sequencia de quintas ( tres acordes seguidos por quintas descendentes ) 
ocorre sempre do 2° ( 28 metade ) para o 3° compasso do tema ( vide p. 36 ). 
- Cadencias semelhantes podem estabelecer correlar;oes entre as partes 
envolvidas, pontuando trechos importantes ( vide p. 27 ). Exemplos: 

Cadencia em La bemol maier ( 81- 83 ) -> Cadencia em Mi bemol maier ( comp. 38- 39 ) 
( final do epis6dio II ) ( final do epis6dio I ) 

Cadencia Secundana 
11 

em Sol menor ( 28- 29: inicio ) ->Cad. em Fa menor ( 78-79: inicio ) 
( fecha a exposigao ) ( fecha o grupo de entradas tematicas 

da segunda exposigao) 

4) RELACOES ENTRE PARTES CONSTITUINTES DA MACROFORMA: 
trechos como as elaboraf:,oes tematicas sao consideradas, como ja foi dito, 
exposir;i5es secundarias 2

. Essas tn3s partes estao de uma certa maneira 
conectadas, pois, apresentam urn motivo principal derivado da segunda parte 
( cromatica ) do tema e sao tratados contrapontisticamente em entradas 
sucessivas e imitativas. lsto estabelece uma forte relac;:§o de coesao e 
coerencia entre as mesmas 13 

. As elabora~oes. tematicas Ill recapitula 
motivos das elaborat;oes tematicas II: o motivo cromatico descendente 
( principal ) que e praticamente o mesmo nas duas elaborar;Oes ( vide pp. 69 e 
51 ) eo motivo diatonico ascendente (vide pp. 70 e 51 ). 
Lembranc;:a ou recapitulac;:§o 14 de outras partes podem ser encontradas: 
- 0 segundo epis6dio recapitula o primeiro ( vide pp. 64- 5 ) 
- A recapitular;ao livre das elaborat;oes tematicas I recapitula brevemente o 
segundo motivo ( triade arpejada ) das elaborat;oes tematicas I ( vide pp. 66 
-7 ). 

11 Esta cadencia e chamada de secundaria por David e corresponde a uma cadencia autentica imperfeita 
12 Videp. 43 
13 

( 0 caminho para a m6sica nova, p. 106) Webern diz que, [ ... ] a coerencia resulta tk> esiabelecimento 
de rela9iJes, as mais estreitas possiveis, entre partes componentes [ ... ] 
14 A recapitulayao aqui nao deve ser entendida como citayoes literais (vide pp. 19-20). 
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3.1.2 - OBSERVACAO DAS PRINCIPAlS REPETICOES NA SINTAXE DA 
ORQUESTRACAO DO RICERCAR A 6 DE J. S. BACH POR ANTON 
WE BERN 

Na obra de Bach, o princfpio de repetir;ao se estabelece atraves da tecnica 
can6nica ( ou imitativa ) e das relac;:Oes presentes em geral, na estrutura 
harmonica, mel6dica, cadenciais e entre as partes que constituem a 
macroforma. Na orquestra9ao de Webem, este princfpio ocorre principalmente 
pela utiliza9iio da tecnica Klangfarbenmelodie e por uma serializac;ao 
motfvico - tfmbrica. A seguir, procura-se demonstrar de uma maneira sintetica, 
como isto ocorre. 

3.1.2.1- A SERIALIZA<;AO COMO ELEMENTO DE REPETI<;AO. 
Pode ser observada na ( s ): 
1) LINHAS MEL6DICAS PRINCIPAlS: 
a ) Com rela9iio ao tema, pode-se dizer que das suas doze entradas, onze 
estao serializadas motfvico e timbristicamente ( a ultima somente nao observa 
tal recurso; vide pp. 345 - 9 ). 
De uma maneira geral, sao quatro os instrumentos envolvidos na composi9iio 
da K/angfarbenme/odie ( 18 a 11 8 entradas; vide pp. 350 - 3 e 344 - 5 ). 
Normalmente urn deles - a harpa - e o articulador timbrico; na 68 e 11 8 

entradas, alem da harpa, outros instrumentos podem tambem desempenhar tal 
papel. 
Nas seis primeiras entradas, as articula96es motfvicas sao mantidas, a 
dinamica e as variac;:Oes de andamento observam urn padrao ( sofrem 
pequenas altera96es; vide pp. 96 - 7 ). Da 78 a 11 8 entradas, ocorrem 
praticamente as mesmas articula96es, observa-se urn certo padrao de 
dinamica, entretanto, podem ocorrer algumas modificac;:Oes. Com rela9iio as 
variac;:Oes de andamento da setima a decima segunda entradas, pode-se dizer 
que ocorrem algumas varia96es ( vide pp. 345 - 7 ). 
b) Com rela98o ao primeiro contraponto ( vide pp. 98 - 105 ), ele esta 
serializado ate onde e possivel, devido as alterac;:Oes mel6dicas ( somente a 
ultima entrada - a quarta - nao esta, embora observe urn padrao; vide pp. 104 
- 5 ). Utiliza a tecnica Klangfarbenme/odie e pode-se dizer que, nas suas 
quatro entradas dentro da exposi9iio, Webern distribui basicamente a linha 
mel6dica entre dois instrumentos. Verifica-se que, a familia das cordas 
predomina enquanto timbre ( se nao os dois, ao menos urn dos instrumentos 
pertence a mesma; vide pp. 104 - 5 ). Ocorre assim, mais urn elemento de 
repeti9iio com uma fun9iio de homogeneidade tfmbrica, pois deve ser lembrado 
que o primeiro contraponto esta acompanhando o tema que ja apresenta urn 
numero significativo de informa96es tfmbricas. 
Verifica-se tambem que as cordas sao reservadas mais para o primeiro 
contraponto e madeiras e metais para o tema. 
Ex.: comparar o contraponto 1 na terceira e segunda vozes: 
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Br. 

Br. 

9 (mltll¢.) 

>pJtDpf. ,.., 

~ 
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-~ IlL~~ b. 

If 
Ex. 225: contraponto 1, terceira voz 

ALU: c:co 

~ I 

·~ 
_pitz:..! 

-Dpi :PJr -<I '> p ! ;:::>-

Ex. 226: contraponto 1, segunda voz 

~olD _ !:? 
-
I~ ·~ p 

-· -pp 

p :;: =-

2) RELACOES MOTiVICAS: motivos importantes encontram-se serializados. 

a) 0 Motivo Diat6nico Descendente ocorre nos dois epis6dios ( veja exemplos 
n° 9, p. 39 e n°5 

26 e 27, p. 64 ) . 
• 0 epis6dio I traz este motivo serializado no primeiro e terceiro momentos 
( em geral, nas linhas mel6dicas agudas ) . 
. Primeiro momento: este motivo e distribuldo entre dois instrumentos 
( madeiras e metais ou vice-versa ) e mais um que e o articulador ( cordas com 
surdina e em pizzicato ), empregando assim, a tecnica Klangfarbenmelodie. 

As articulayees sao mantidas e a dinamica traz pequenas alterayees. Nota-se 
que, de uma certa maneira, a linha mel6dica da qual este motivo faz parte, 
observa tambem urn padrao. 
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• inlcio do motivo diatOnico descendente 

Kl. 
B 

Tzp. 

2.Gg 

Ob. 
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F 
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Ex. 227: episodic I ( 1° mom. ), motive diatonico descendente, primeira voz 

57 
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Ex. 228: epis6dio I ( 1° mom.), motivo diatonico descendente, segunda voz 

57 . 
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Ex. 229: episodic I ( 1° mom. ), motivo diatonico descendente, terceira voz 

No terceiro memento ele esta serializado em suas entradas nas tres linhas 
mel6dicas agudas e observa-se uma outra entrada do mesmo na quarta voz 
( veja episodic I, 4° mom., primeiros violinos, iv, comp. 71: 2° tempo- 73; p. 
159 ). 0 tratamento dado a este motivo difere urn pouco do ocorrido no 
primeiro memento: aqui, ele nao emprega a tecnica Klangfarbenmelodie. Em 
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cada linha mel6dica somente urn instrumento o compoe. As articula¢es estao 
praticamente serializadas e a dinamica traz pequenas altera¢es. 
As linhas mel6dicas que conduzem este motivo empregam a tecnica 
Klangfarbenmelodie. 

• motivo diatOnico descendente 

Fl. 

Kl. 
B 

Ob. 

Tip. 

E.H. 

Fg. 

66 
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f >I -· pii;J'< > 

" 
:(? 01>---:;.. 

. 

Ex. 230: epis6dio I ( 3° mom. ), motivo diatonico descendente, primeira voz 

65 
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Ex. 231: epis6dio I ( 3° mom.), motivo diatonieo descendente, segunda voz 

65 
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Ex. 232: epis6dio I ( 3° mom.), motivo diatonico descendente, terceira voz 
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Ex 233: episodic I ( 4° mom. ), motivo diatonico descendente, quarta voz 

• 0 motive diatonico descendente vai aparecer tambem no segundo episodic e 
esta serializado. 0 tratamento aproxima-se ao que e dado para o mesmo 
motivo que ocorre no terceiro memento do episodic I (vide p. 271 ). Ambos 
sao feitos por urn Linico instrumento e as linhas melodicas sao entregues a dois; 
sao tratados diferentemente quanto as articula<;5es. Aqui, ele e feito em geral, 
por um instrumento pertencente a familia das cordas; articula<;Qes, dinamica e 
efeito ( com surdina ) sao mantidos. 

+ motivo diatonico descendente 

Ob. 

J.Gg 

Kl. 
B 

2.Gg 
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Ex. 234: episodic II, motive diatonico descendente, primeira voz 
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Ex. 235: episodic II, motivo diatonico descendente, segunda voz 
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Ex. 236: episodic II, motive diatonico descendente, terceira voz 

b) As tres Elabora~oes Tematicas apresentam alguns motivos importantes e 
que estao serializados . 
• As elabora~oes tematicas I (vide pp. 169- 90 ), apresenta num primeiro 
momenta, o motivo cromatico descendente e urn motivo contrapontfstico que 
em geral o acompanha. Num segundo momenta observa-se o triadico 
ascendente e o novo motivo contrapontistico. 
. 0 motivo cromatico descendente apresenta cinco entradas sendo que, nas 
tres primeiras ( iv, ii e i ) ele esta serializado 15 e emprega tres instrumentos 
compondo a tecnica K/angfarbenmelodie. A dinamica e as articula<;Oes 
observam urn mesmo padrao (vide p. 180 ). As duas primeiras entradas ( ive 
ii ) trazem as mesmas famflias e observam a seguinte ordem tfmbrica: 
instrumento da familia das madeiras, metal ( com surdina ) e cordas ( solo e 
sem surdina ). A terceira entrada ( i ) e feita por duas famflias ( madeiras e 
cordas ). 

• inicio do motivo cromatico descendents 

E.H. 
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Ex. 237: elaboraf6es tematicas I, motivo cromatico descendente, quarta voz 

15 A quinta e sexta vozes nao apresentam uma serializa\'io completa do nwtivo cromiltico (vide pp. 174 -
5 ). Ao inicio das mesmas pode ser observado uma lembran<;a do tratamento dado a este motivo nas 
entradas anteriores (vide p. 180 ). Empregam tambem a tecmcaKlangfarbenmelodie. 
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Ex. 238: elaborat;Oes temtlticas I, motivo cromatico descendente, segunda voz 
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Ex. 239: elaborat;6es tematicas I, motivo·cromatico descendente, primeira voz 

. 0 motivo contrapontfstico acompanha ou sucede o motivo cromatico 

descendente. Ele ocorre cinco vezes. Esta serializado em quatro entradas e de 
uma maneira geral, e feito por urn instrumento pertencente a familia das cordas 
( exce<;:ao na sexta linha mel6dica; vide p. 180 ). 0 efeito ( sem surdina ) e 
serializado e as cordas ocorrem tambem em solo instrumental. Dinamica e 
articula96es observam urn modelo. 

19 SOLO -Dp( 

BrIll&'& r· 
pp = 

Ex. 240: elaborat;oes tematicas I, motivo contrapontistico, terceira voz 

372 



80 SOL ~ ( """' Dpf. ) 

Vlc. 11li H &r 'l GBr· 
P:P -=::::::::::. -===~ 

Ex. 241 : elaborat;oes tematicas I, motivo contrapontistico, quarta voz 

Outro motivo importante das elaboragoes tematicas I e o triadico 
ascendente ( vide pp. 182 - 90 ) que encontra-se serializado e apresenta 
quatro entradas. Nao utiliza a tecnica Klangfarbenmelodie e e feito por um 
instrumento ( dois na ultima entrada: vi, comp. 94- 95; p. 182 ) pertencente a 
famflia das cordas e mais um articulador timbrico ( com exce<;:ao da 1a 

entrada que emprega o contra baixo, as demais sao todas feitas pela harpa ). 

90 

Pk. 

SOLO("""" Dpf) 

Br. 

P:P-= 

Ex. 242: elaborat;Oes tematicas I, 
motivo triadico, v 
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Ex. 243: elaborat;aes tematicas I, 
motivo triadico, ii 

Observa-se no motivo triadico, uma ocorrencia de repeti<;:i!io muito interessante 
com relagao a articulagao ( tenuto ) e a dinamica ( pp ). Ela relembra a 
articula<;:i!io e a dinamica da primeira parte do tema ( diatonica ) da qual deriva: 

1 ""'Df"· 
Poslfllq r r t 

P:P 

Ex. 244: primeira parte do tema 

Verifica-se outra ocorrencia de repetigi!io, agora com relagao ao tratamento 
dado ao articulador timbrico ( harpa - de uma maneira geral ). 0 articulador 
unindo-se ao motivo triadico ja foi empregado na primeira parte ( diatonica ) da 
sexta entrada tematica ( veja clarone e contrabaixos; comp. 49 - 51 : 1 o tempo; 
p. 95) 16. 

16 Tratamento semelhante vai ser realizado no mesmo motivo da recapitulaqiio livre das E. T. I ( veja iv e 

v; pp. 282- 3 e p. 287 ). 

373 



. 0 novo motivo contrapontfstico ( vide pp. 187 - 90 ) acompanha a triade 
arpejada ascendentemente. Ele aparece em geral, quatro vezes e esta 
serializado ( vide p. 190 ). E sempre feito por um unico instrumento ( nao tern 
uma familia especffica ). As articula¢es estao serializadas e a dinamica sofre 
pequenas varia¢es. 

89 SOLO -.. - ::"""'\ 

LGg 16 bbb ~ rt ff mr 
( olme Dp£ ) pp -= ::::::> 

Ex. 245: elaborat;oes tematicas I, novo motivo contrapontistico, primeira voz 
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Ex. 246: elaborat;oes tematicas I, novo motivo contrapontistico, quarta voz 

• As elaborat;oes tematicas II ( vide pp. 201 - 16 ) traz o motivo cromatico 
descendente, o contramotivo diatonico ascendente e o terceiro motivo 

serializados. Os dois ultimos empregam um unico instrumento na sua 
condugao, o cromatico utiliza a K/angfarbenmelodie. As articula¢es e a 
dinamica estao praticamente serializadas nos tres motivos. 
. 0 motivo cromatico descendente ( principal ) emprega a tecnica 
Klangfarbenmelodie e traz dois instrumentos ( familia dos metais e das 
madeiras ) e mais um, que e o articulador timbrico ( harpa ). A ultima entrada 
( elaborat;oes tematicas II, i, comp. 113: 2° tempo -115; p. 214 ) e a unica 
excegao, pois e feito somente por madeiras e pela harpa. 

103 '71 L> 
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Ex 247: e/aboragaes tematicas II, motivo cromatico, primeira voz 
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Ex. 248: elaborafoes tematicas II, motivo cromatico, terceira voz 

. 0 contramotivo diatonico ascendente apresenta-se serializado e e sempre 
feito por instrumentos pertencentes a mesma familia ( cordas ) . 0 efeito ( com 
surdina ) tambem esta serializado. As articula¢es e a dinamica estao 
praticamente serializadas. 
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Ex. 249: elaborafoes tematicas II, 
contramotivo diatonico, iii 
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Ex. 250: elaborafoes tematicas II, 
contramotivo diatonico, iv 

. 0 terceiro motivo traz urn instrumento condutor pertencente a familia das 
madeiras. A dinamica e as articulag5es apresentam pequenas altera¢es. 

FL ti & .. & Bffiit @ c5fr er 1tfr fl'J s -
:::.::==-p 'l11p .::::::::-==- p 

Ex. 251: elaborafoes tematicas II, terceiro motivo, primeira voz 
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Ex. 252: elaboraf6es tematicas II, terceiro motivo, segunda voz 

• Observa-se nos dois mementos das e/abora9oes tematicas Ill, a 
serializacao dos seus motivos: cromatico e diatonico. 0 motivo derivado do 
contraponto 1, apresenta em geral, um padrao . 
. No primeiro momento (vide p. 309 ), o motivo cromatico descendente e feito 
por instrumentos pertencentes a famflia dos metais. Apresentam-se com a 
dinamica ( forte ), as articulag6es ( marcato ) e o efeito ( com surdina ) 
serializados. 

181 (>WtDp!) 

Trp ,, • f' 
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I r IJ -
Ex. 253: e/aborafoes tematicas Ill (1° memento), motivo cromatico desc., ii 
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Ex. 254: elaboraf6es tematicas Ill (1° memento), motivo cromatico desc., iii 

No segundo momento ( vide p. 325 ) ele e feito tres vezes em seguida na 
mesma voz por instrumentos de cordas. A articulayao ( tenuto ) e mantida e a 
dinamica esta em forte. 
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Ex. 255: elaborafoes tematicas Ill ( 2" mom. ), motivo cromatico desc., vi 
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. Motivo derivado do contraponto 1- apresenta nos dois momentos das 
e/aborat;oes tematicas Ill urn padrao de apresentat;ao: 
Primeiro momento: aparece serializado tres vezes nas linhas mel6dicas agudas, 
sendo que, nas duas primeiras linhas, ele e feito pelas cordas ( com surdina, 
tenuto e pizzicato ), seguidas pelas madeiras e novamente pelas cordas ( com 
surdina ). Pode apresentar articulador timbrico ( harpa ). 
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Ex. 256: elaborat;6es tematicas Ill ( 1° mom.}, motivo derivado do 
contraponto 1, primeira e segunda vozes 
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Na terceira voz, nota-se a ocorrencia de cordas ( com surdina, tenuto e pizz. ) e 
madeira. Nao traz as cordas e nem o articulador timbrico ao final do mesmo. 
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Ex. 257: elaborat;oes tematicas Ill ( 1° mom.), motivo derivado do 
contraponto 1, terceira voz 

Segundo momento (vide pp. 325- 6 ) - o motivo derivado do contraponto1 
apresenta-se de maneira parecida ao ocorrido na terceira voz ( 1° momento ): 
cordas seguidas por madeiras ( veja ex. nos 258 e 259, p. 378 ) ou cordas 
seguidas por metais ( ex. n° 260, p. 378 ). 
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Ex. 258:e/aborafoes tematicas Ill 
( 2° mom. ), motivo derivado do 
contraponto 1, v 
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Ex. 259: elaborafoes tematicas Ill 
( 2° mom. ), motivo derivado do 
contraponto 1, iii 

Ex. 260: elaboraf6es tematicas Ill ( 2° mom.), motivo derivado do 
contraponto 1, quarta voz 

Pode ser encontrada uma exce9iio na sexta voz, na qual o motivo e feito 
somente pelas cordas ( violoncelos e contrabaixos; comp. 193: 28 met. do 1° 
tempo- 94 aproximadamente; vide p. 313 ). 
Com rela9iio a dinamica, se pode dizer que, nos dois momentos o motivo esta 
em forte. As articula¢es geralmente iniciam em tenuto ( pode ocorrer tambem 
o marcato ao infcio; vide p. 326 ) e seguem em legato. 0 efeito com surdina 
aparece nas cordas e o pizzicato ocorre ao infcio ( veja exce¢es; p. 326 ). 
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. 0 motivo diat6nico ascendente aparece somente duas vezes ( primeiro 
momenta ) e e feito pela famflia das madeiras. Na articula98o predomina o 
tenuto e a dinamica esta em forte. 

182 

E.H I' ~I· - t J I J I J 
f 

Ex. 261: elaborat;6es tematicas Ill ( 1° mom. ), motivo diatonico ascend., iv 
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Ex. 262: elaborat;6es tematicas Ill ( 1° mom.), motivo diatonico ascend., v 

c) Recapitular;ao Livre das Elaborar;oes Tematicas 1- relembra o segundo 
motivo ( triade ascendente ) apresentado nas elaborar;oes tematicas I ( vide 
p. 66, 277 - 87 ) que tambem e originario da parte inicial ( diat6nica ) do tema. 
0 tratamento dado a este motivo e semelhante ao ocorrido nas elaborar;oes 
tematicas I ( vide p. 373 ). Em cada entrada ele e feito por urn instrumento e 
mais urn articulador timbrico ( a harpa predomina nas duas elaborar;oes; vide 
p. 287 ). Nas elaborar;oes tematicas I, a famflia das cordas e que transporta 
este motivo e aqui, sao entregues ou para as cordas ou para as madeiras. 
Elementos de repeti98o tambem podem ser encontrados na articula98o 
( tenuto) e na dinamica (pianissimo). Comparar o motivo triadico ascendente 
na recapitular;ao livre das elaborar;oes tematicas I ( iv e v) e nas elaborar;oes 
tematicas 1 ( ii ). 
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Ex. 263: recapitular;i!io livre das 
elaborat;oes tematicas I, 
motivo triadico asc., iv 
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Ex. 264: recapitular;i!io livre das 
elaborat;Oes tematicas I, 
motivo triadico asc., v 
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Ex. 265: e/aborat;iies tematicas I, motivo triactico ascendente, segunda voz 

Obs.: Lembranya da triade inicial do tema pode tambem ser notada ao final dos compassos de 
transic;ao IV ( ou antecedendo a decima entrada tematica; vide p. 59 ), onde urn fragmento 
( veja trombone, v, comp. 144; p. 255 ) prenuncia a entrada do lema. Como ocorre com o 
segundo motivo ( triade arpejada ) da recapitulac;ao livre das elaborat;oes tematicas I, e feito 
tambem por urn instrumento em pianissimo e com tenutos. Nao ocorre entretanto, o articulador 
timbrico . 

. 0 motivo contrapontistico acompanha o segundo motivo ( trfade arpejada ). 
Verifica-se que ele apresenta um certo padrao, e e feito por um instrumento. 
Este motivo pode ser dobrado em outra voz, quando isto ocorre, eles sao 
conduzidos por instrumentos pertencentes a mesma familia ( vide p. 285 ). Veja 
por exemplo, o motivo contrapontistico dobrado na segunda ( 1° violino ) e 
terceira vozes ( viola ) ou primeira ( flauta; p. 278 ) e terceira ( come ingles; p. 
280 ). 

1~ SOLO (mJtl)jn.) 

LGg., i ~\ rffijl? t - I 
pp <::::::::> 

Ex. 266: recapitulat;ao livre das elaborat;iies tematicas I, motivo contrapontistico, ii 
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Br. 

(mitl)p() 

Ex. 267: recapitulat;ao livre das elaborat;iies tematicas I, motivo contrapontistico, iii 

380 



Comparando o motivo contrapontfstico da recapitulaqao livre com o novo 
motivo contrapontfstico 17das elabora~oes tematicas I ( vide pp. 187 - 90 ), 
pode-se dizer que, ambos sao feitos · por um instrumento e apresentam a 
dinamica e as articulac;:oes praticamente serializadas. Nao sao melodicamente 
iguais ( vide p. 287 ). 

d) Na coda Fragmentos lmitativos Derivados do Contraponto 1 ( vide pp. 78 -
81 e 328- 43 ) acompanham a ultima entrada tematica. Utilizam o mesmo tipo 
de tratamento que foi empregado no motivo derivado do contraponto 1 nas 
elabora~oes tematicas Ill ( 2° memento, vi, comp. 193- 94; vide p. 313 ), ou 
seja, ele e feito por um ou mais instrumentos, mas nao emprega a 
tecnica K/angfarbenmelodie. A articulac;:8o aparece enfatizada: principalmente 
marcato, mas podem ocorrer tambem tenuto e alguns sforzatissimo ( vide p. 
341 ). Todos os fragmentos apresentam-se em fortissimo. 
A seguir, compare o motivo derivado do contraponto 1 nas elabora~oes 
tematicas Ill ( 2° mom., vi, comp. 193 - 94 ) e os fragmentos imitativos na coda 
(i e iii). 
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Ex. 268: elaboraf6es tematicas Ill ( 2° momento ), derivado do 

contraponto 1, sexta voz 

(""'I¢) f.f 

Ex. 269: coda, fragmentos imitativos, primeira voz 

17 Este motivo acompanha a triade arpejada ascendentemente nas elaho70foes tenuiticas I, assim como o 
nwtivo contrapontistico tambem acompanha a triade arpejada na recapitular;iio livre das elaboTOfiies 
tenuiticas I. Vide p. 374. 
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Ex. 270: coda, fragmentos imitativos, terceira voz 

3) OCORRENCIA DO ARTICULADOR TiMBRICO - o articulador e 
considerado urn recurso tfmbrico empregado por Webern, no qual tambem se 
manifesta o principia da repetigao. Verifica-se a sua ocorrencia ( por 
exemplo ) em onze das doze entradas tematicas; a harpa predomina enquanto 
tal, embora outros articuladores possam aparecer ( vide pp. 345 - 6 ). Ela faz 
duas apari96es em cada entrada tematica e sempre no mesmo ponte ( no infcio 
da segunda metade da segao cromatica e ao final da segunda parte diatonica ). 
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Ex. 271: exposiyao, 18 entrada tematica, harpa ( comp. 5 e 8 ) 
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Ex. 272: exposi,.ao, 2" entrada tematica, harpa ( comp. 13 e 16) 

Como ja foi dito, embora a harpa predomine, podem ocorrer outros 
articuladores junto ao tema. Exemplo: contrabaixos na sexta entrada tematica 
(vide pp. 95 e 351 }; ele faz duas apariy5es: na segao inicial do tema 
( diatonica; comp. 49 - 51: 18 met. do 1° tempo ) e aproximadamente na 
segunda metade da segao cromatica ( comp. 53: 2° tempo - 55: inicio ). E 
muito importante o desenho ritmico deste articulador na sua primeira aparigao 
( ~ $ J $ ), pois sera bern empregado como tal, no decorrer da obra: 
- da setima a decima primeira entrada tematica, a harpa utilizara na sua 
segunda aparigao dentro do tema este desenho ritmico ( veja per exemplo a 
harpa, 78 e 88 entradas tematicas; pp. 192 e 218 ). 
- no segundo motive das elabora~oes tematicas I ( triade arpejada 
ascendentemente; veja per ex.: violoncelo e contrabaixo , comp. 89 - 90: 1° 
tempo; p. 182 ) 
- na recapitula~ao livre das elabora~oes tematicas I com a triade arpejada 
( veja clarone e harpa, comp. 165-66: 1° tempo; p. 283) 
• Urn outre tipo de tratamento dado ao articulador ( embora nao se considere 
uma serializac;ao mas como uma ferramenta especifica para a manipulagao da 
tecnica Klangfarbenmelodie ) e que e bern utilizado per Webern, e quando da 
passagem de urn motive para o outre. A ultima nota do primeiro motive 
( articulador) e comum a do seguinte. 
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Ex. 273: a trompa eo articulador ( comp. 6: 2" met. do 1° tempo) 
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Ex. 274: os segundos violinos sao articuladores no comp. 10 ( 2• met. do 
2° tempo) e a viola o e no comp. 12 ( 2• met. do 1° tempo) 

u. 
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p 
7 ).. .... 

Ex. 275: Ao compasso 53 ( 1• metade do 2° tempo) observa-se o come 
Ingles como articulador 

4 ) RELACOES ENTRE AS PARTES CONSTITUINTES DA MACROFORMA: 
Pode ser averiguado que, certos trechos correlacionados da obra empregam 
procedimentos semelhantes. 
a) Nas tres elaborafoes tematicas, os motivos considerados importantes 
encontram-se serializados: 
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• Elaborat;oes tematicas 1: 
. Motivo Cromatico Descendente ou primeiro motivo - serializado ( mas nao 
em todas as entradas; vide pp. 371 - 2 ). Emprega a tecnica 
K/angfarbenmelodie na composi9ilo do motivo. 
. Motivo Contrapontfstico- serializado. Emprega em geral, urn instrumento 
pertencente a familia das cordas ( solo e sem surdina; vide pp. 372 - 3 ) 
. Motivo Triadico ou segundo motivo- serializado ( vide p. 373 ). Emprega urn 
( ou dois ) instrumento ( s ) pertencentes a familia das cordas e urn articulador 
timbrico, que em geral, e a harpa. 
. Novo motivo contrapontfstico- serializado ( vide p. 374 }. Urn unico 
instrumento o conduz . 
• Elaborat;oes tematicas II: 

Motivo Cromatico Descendente- serializado. Emprega a tecnica 
Klangfarbenmelodie ( dois instrumentos e mais urn articulador: a harpa } na 
composi9ilo do motivo. Com excec;:ao da primeira voz ( comp. 113: 2° tempo -
15; p. 214 ) todas as entradas apresentam inicialmente urn instrumento da 
familia dos metais e outro das madeiras; vide pp. 216 e 374- 5 ) . 
. Contramotivo Diatonico Ascendente- serializado ( vide p. 375 ). Feito por 
instrumentos pertencentes a mesma familia ( cordas, com surdina ). Nao 
emprega a Klangfarbenmelodie . 
. Terceiro motivo- serializado( vide pp. 375- 6 ). Emprega urn instrumento 
( madeiras ) . 
• Elaborat;oes tematicas Ill ( dois mementos): 
. Motivo Cromatico Descendente: 
1° memento: serializado ( vide p. 376 ). Feito por urn instrumento ( metal com 
surdina ). 
2° memento: serializado (vide p. 376 ). Transportado por cordas ( nao emprega 
a Klangfarbenmelodie ) . 
. Motivo Diatonico Ascendente ( so mente ocorre no 1 o memento )- serializado 
(vide p. 379 ). Urn unico instrumento o conduz ( madeiras ) . 
. Motivo Derivado do Contraponto 1- observa urn padrao nos dois momentos 
( vide pp. 377 - 8 ). Emprega a tecnica Klangfarbenmelodie no tratamento 
deste motivo. 

As tres elaborat;oes tematicas, possuem como motivo principal urn motivo 
cromatico descendente que ocorre de uma maneira geral, serializado ( vide pp. 
180, 216, 309 - 12, 325 - 7 ). As elaborat;oes tematicas I traz este motivo 
serializado ate onde e possivel ( veja elaborat;oes tematicas I, p. 180 ). Nas 
e/aborat;oes tematicas II e Ill este motivo e semelhante, embora com 
articulac;:Oes, dinamica e tratamento tfmbrico diferentes (vide pp. 216, 310 e 
325 ). Outro motivo em comum nestas duas elaborar;oes ( II e Ill ) e o motivo 
diatonico ascendente, que difere quanto as articulac;:Oes e a dinamica, mas e 
feito sempre por urn instrumento pertencente a uma mesma familia ( nas 
e/aborat;oes tematicas II por instrumentos de cordas e nas e/aborat;oes 
tematicas Ill pelas madeiras; vide pp. 216, 309- 10, 326, 375 e 379 ). 
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Na conduyao das linhas mel6dicas das elaborar;oes tematicas podem ser 
encontrados instrumentos condutores, mas de uma maneira geral, predomina o 
tratamento com a tecnica Klangfarbenmelodie. 

b) 0 epis6dio II e uma especie de lembranya do primeiro epis6dio (vide pp. 275 
- 6 ). Nota-se que, apresentam algumas semelhanyas quanto aos 
procedimentos utilizados. A linha mel6dica de ambas as partes ( vozes 
agudas ), emprega a tecnica Klangfarbenmelodie. Tanto no segundo quanto 
no primeiro epis6dio ( 1° e 3° mementos ) verifica-se a presenya do motivo 
diat6nico descendente nas linhas mel6dicas agudas ( tres primeiras ) que em 
geral, apresenta-se serializado . 
• Epis6dio 1- o motivo diat6nico descendente ocorre no primeiro e terceiro 
mementos: 
1° momento- vozes agudas: serializacao do motivo diatonico descendente. 
Feito por dois instrumentos e mais urn articulador timbrico ( vide pp. 167 e 
367 - 8 ). Emprego da K/angfarbenmelodie. 

3° memento- vozes agudas: serializacao do motivo diatonico descendente. 
Feito por urn unico instrumento e nao possui articulador timbrico ( vide pp. 
167, 368-70 ) . 
• Epis6dio II- vozes agudas: serializacao do motivo diat6nico descendente. 
Feito principalmente por instrumentos pertencentes a familia das cordas ( vide 
pp. 275 e 370 - 1 ). 0 tratamento dado a este motivo assemelha-se ao que foi 
reservado para o mesmo no terceiro momento do epis6dio I ( vide p. 275 ), ou 
seja, em ambos, urn unico instrumento o conduz ( comparar o motivo diat6nico 
no epis6dio I, 3° mom., i, pp. 368- 70 como epis6dio II, i, pp. 370- 1; ou veja 
tambem pp. 148 e 267 ). 

Resumindo, as tres linhas mel6dicas agudas empregam nos dois epis6dios a 
tecnica Klangfarbenmelodie e a serializacao do motivo diat6nico 
descendente. 

Nas vozes graves dos dois epis6dios ocorre a predominancia de instrumento 
( s) condutor (es) que podem aparecer com ou sem articuladores timbricos. 
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Ex. 276: epis6dio I ( 3° mom. ), quarta voz 
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Ex. 277: epis6dio I ( 3° mom.), quinta voz 

No epis6dio II as vozes graves nao apresentam articuladores timbricos. A 
quarta voz ( condutora da linha ) aparece tanto no episodic I ( 1° e 3° mom. ) 
como no II, sendo transportada por um instrumento condutor ( sem 
articulador ). 
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Ex. 278: epis6dio I ( 1° mom.), quarta voz 
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Ex. 279: epis6dio I ( 3° mom. ), quarta voz 
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Ex. 280: epis6dio II, quarta voz 
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A sexta voz tambem apresenta tratamento semelhante no epis6dio II e no I ( 3° 
e 4° mementos ). E feita par instrumentos condutores ( violoncelos e 
contrabaixos com surdina ). 
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Ex. 281: episodic II, sexta voz 
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Ex. 282: episodic I ( 3° mom. ), sexta voz 
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Ex. 283: epis6dio I ( 4° mom. ), sexta voz 

Resumindo, o tratamento dado ao epis6dio II aproxima-se mais do que foi 
realizado no terceiro momenta do epis6dio I. lsto pode ser notado pela maneira 
como o motivo diatonico foi trabalhado nas vozes agudas ( feito por um unico 
instrumento ) e tambem pelo procedimento empregado principalmente na sexta 
voz, que relembra a do terceiro ( e tambem do quarto ) momenta no epis6dio I 
( vide p. 276 ). 
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3.1.2.2 - DINAMICA E VARIACOES DE ANDAMENTO COMO ELEMENTOS 
DE REPETICAO. 

Como ja foi visto '( pp. 354 - 8 ), verifica-se que em alguns trechos da 
orquestrac;:ao, certas variac;:oes de andamento aparecem para valorizar a 
entrada de trechos importantes e certas repetic;:Oes ( com relagao as variantes 
de andamento e de dinamica ) podem relacionar entradas tematicas ou partes 
que comp6em a macroforma. Como exemplo, pode-se citar as entradas 
tematicas que sao realizadas ao seu inicio principalmente em pp ou p e com um 
tempo moderado ou tranquilo. 

Com relagao as variac;:Oes de andamento verifica-se que sao colocadas em 
pontos estrategicos: 

0 poco allargando ou o poco ritenuto podem aparecer: 
a) antes de uma entrada importante, como por exemplo, a tematica 
valorizando- a . Veja o poco al/argando aos comp. 7 - 8 ( p. 90 ), que neste 
caso esta ao final da primeira e antecedendo a segunda entrada. 
b) antes de urn trecho significative que o orquestrador deseja ressaltar. Por 
exemplo, o poco ritenuto ao final da quarta entrada tematica ( comp. 31- 32; p. 
93 ), antecedendo os primeiros compassos de transir;ao e tambem ao final da 
exposic;:ao, antecedendo o primeiro epis6dio ( comp. 55- 56, p. 95 ). 
Verifica-se assim que, na exposigao, as seis entradas tematicas possuem ao 
seu final o poco allargando ( 18

, 28
, 38 e sa) ou o poco ritenuto ( 48 e 68 

). Este 
ultimo, antecede entradas que nao sao tematicas: compassos de transir;ao I e o 
primeiro epis6dio ( vide pp. 96- 7 e 346 - 7 ). 

0 poco ritenuto ou o ritenuto ocorrem em momentos que apresentam uma 
certa importancia, como por exemplo, aqueles que antecedem algumas 
entradas, nas quais se verificam a presenc;:a de motivos derivados do tema 
preparando- os 

18
. Por ex.: o ritenuto aparece nas elabora~oes tematicas I 

( comp. 88 ) onde se prepara e se valoriza a entrada do segundo motivo -
triade arpejada- ( ver vi, comp. 89- 90: 1° tempo, p. 182 ), ao final do segundo 
epis6dio ( comp. 163-64 ), antecedendo a triade arpejada ( derivada do tema) 
na recapitufar;ao livre das elaborar;oes tematicas I e tambem ao final do 
desenvolvimento I ( comp. 102 - 03: inicio ) antecedendo as elaborar;oes 
tematicas fl. 

0 poco rubato aparece serializado ao inicio da parte cromatica, nas oito 
primeiras entradas tematicas e tambem na decima ( vide pp. 346- 7 ). 

Na relagao entre as partes que compoem a macroforma, observa-se que, 
normalmente as entradas tematicas ocorrem em tempo mais tranquilo, com 
excec;:ao da oitava que traz: tempo, flie{Jender ( comp. 115 - 23: 1 o tempo ) e a 

18 0 ritenuto niio e exclusivo destas partes, podendo tambem aparecer em outras. Como exemplo: ao final 

do epis6dio I ( comp. 72- 74 ). 
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da ultima resposta tonal com o wieder fliej3ender werden ( comp. 171 - 79: 
infcio ), por exemplo. 
Andamento com urn tempo mais fluente ocorrem no epis6dio I ( comp. 57: 2" 
tempo - 78: 1° tempo ) e II ( comp. 157 - 65: infcio ), nas elabora~oes 
tematicas II ( comp. 103 - 15: inicio ) e Ill ( comp. 179 - 97: inicio ), nos 
compasses de transiqao Ill ( comp. 123-31: infcio) e V ( comp. 153-57: 
infcio ). Ver p. 355. 
Algumas partes da macroforma podem apresentar urn inter-relacionamento 
quanta a dinamica e as varia¢es de andamento 19

. Alem das entradas 
tematicas, pode- se citar por exemplo, os epis6dios, em que a dinamica alcanc;a 
urn forte e o tempo e mais fluente. No final dos dois trechos ocorre uma 
diminuit;ao do andamento e da dinamica ( ver p. 358 ). 

Verifica-se assim que o recurso da repetit;ao manifesto em certas varia¢es de 
andamento e em certos padroes de dinamica podem auxiliar muitas vezes, no 
entendimento e valorizat;ao de algumas partes constituintes da macroforma. 

19 Vide p. 358 
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3.2- Conclusao: o principio de repeticao em Bach e em Webem 

0 principio de repetiqao e da coerencia ja esta assegurado no procedimento 
utilizado por Bach explfcito no acr6stico ao infcio da obra: Regis lussu cantio Et 
Refiqua Canonica Arte Resoluta (Tema dado pelo Rei eo restante desenvolvido 
a maneira canonica ) 20 

Webem cita: [ ... ]as formas canonicas, contrapontisticas, o tratamento tematico 
podem estabelecer muitas relaq6es entre as partes [ ... ] 21

. Assim, a coerencia 
da obra esta garantida, pois a mesma [ ... ] resulta do estabelecimento de 
relaq{!es, as mais estreitas possiveis, entre partes componentes [ ... ] 22 

Entradas tematicas, motivos derivados direta, indiretamente ou nao derivados 
do tema, cadencias semelhantes colocadas em pontes importantes, "modelos· 
de encadeamento harmonica, correla9iio de partes que comp6em a 
macroforma, sao algumas das estrategias composicionais empregadas por 
Bach e que revelam que, atraves do principio de repetiqao se assegura a 
coerencia e consequentemente a apreensibilidade da obra. 

0 principio de repetiqao pode ser observado em Webem principalmente pelo 
emprego da tecnica Klangfarbenmelodie e da serializa~ao. Na orquestra~o 
verifica-se que, a presen98 da melodia de timbres ocorre em linhas mel6dicas 
importantes e tamoom em linhas secundarias 23

. A serializa!(3o e reservada 
para: 

linhas mel6dicas relevantes, como por exemplo, o tema ou o primeiro 
contraponto ( contratema; vide pp. 366 - 7 ). Emprega-se juntamente com a 
tecnica Klangfarbenmelodie. 

motivos importantes ( derivados direta ou indiretamente do tema ou nao 
derivados ). Estes motivos podem aparecer serializados por instrumentos 
pertencentes a mesma familia ( veja em elaboraqoes tematicas II, o 
contramotivo diatonico ascendente que e feito por instrumentos pertencentes a 
familia das cordas e apresentam-se com surdina; exemplos nos 249 e 250; p. 
375 ) ou a familias diferentes ( veja motivo triadico ascendente na 
recapitulaqao livre das e/aboraqoes tematicas I, que e feito na quarta voz pelo 
violoncelo e harpa e na quinta pelo clarone e harpa; exemplos: 263 e 264; p. 
379 ). Podem tambem empregar a tecnica Klangfarbenmelodie ou ser feito por 
um ( ou mais ) instrumento ( s ) - veja como exemplo, o motivo diatonico 
descendente ( p. 368 ) que traz a melodia de timbres e o motivo cromatico 
descendente das elaboraqoes tematicas Ill ( exemplos: 253 e 254; p. 376 ) 
que e conduzido por metais. 

20 KOELLREUTTER, H. L Oferenda Musical de J. S. Bach ( artigo nao publicado? ) 
21 VVEUB~.P- 108 
22 WEBERN, p. 106 
23 Urn outro recurso empregado por Webern, e o que foi chamado neste estudo de instrumento (s ) 

condutor ( es) ( ver pp. 82 - 3 ). 
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Outra manifesta~o do principio de repetiqao pode ser observado atraves de 
procedimentos semelhantes empregados em certas partes que comp6em a 
macroforma e que se apresentam correlacionadas. Veja por exemplo, no 
epis6dio I ( 1° e 3° mom.) e II o tratamento dado para as linhas mel6dicas: 

as vozes agudas trazem a serializa~o do motivo diatonico descendente 
as vozes graves sao feitas por instrumento ( s ) condutor ( es ) que 

ocorrem com ou sem a presenc;:a do ( s ) articulador ( es ) timbrico ( s ) 
( vide tambem pp. 386 - 8 ). 
Outros referenciais presentes na obra tambem sao importantes, como a 
articula98o, a dinamica e certas varia\X)es de andamento, pois permitem muitas 
vezes, estabelecer relay()es de semelhanc;:a entre os motivos, entre as linhas 
mel6dicas ou entre as partes envolvidas. 

Verifica-se assim, que a manifesta~o do principio de repetiqao em Webem 
pode ser observada atraves do emprego da tecnica Klangfarbenmelodie, da 
serializa~o motivico-timbrica de linhas mel6dicas principais, da serializa~o de 
motivos significativos, dos procedimentos semelhantes empregados em certas 
partes correlacionadas que compoem a macroforma e de certas relay()es entre 
dinamica e andamento inseridas em entradas tematicas ou partes da 
macroforma e que se apresentam tambem correlacionadas. 
Assim, todos estes elementos devem ser levados em considera~o na analise 
da orquestra~o. pois atraves deles e possivel estabelecer relay()es e 
consequentemente verificar a coerencia da obra. 

Webem trabalha com uma obra pertencente a epoca barroca, mas intervem na 
sua sintaxe por intermedio do parametro timbre e do emprego de tecnicas 
especificas de sua epoca. Estabelece-se assim, uma correla~o de elementos 
do passado barroco e do presente weberniano. Nas palavras de Goethe 24 

: 

[ ... ] Nao existe passado a/gum do qual se deva 
aspirar a uma volta. Existe apenas um etemo novo, 

que se configura a partir de uma ex pan sao dos 
elementos do passado [ ... ] 

Carta a F. V. Muller, 4 de novembro de 1823 

24 
Schuback, M. S. C .. A Doutrina Dos Sons De Goethe A Caminho Da MUsica Nova de Webem, Rio de 

Janeiro ( UFRJ ), 1999, p. 2 L 
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GLOSSARIO 

Articulador Timbrico: denominayao dada na orquestrayao para 
instrumento { s ) que se une ( m ) a urn outro numa nota ou motivo para a 
obtenyao de urn efeito tfmbrico. Por ex.: na exposiyao ( comp. 5 ) a harpa se 
junta com a trompa para a obtenyao de urn colorido timbrico, o mesmo ocorre 
no compasso 8 com o trompete. Vide pp. 382 - 4. 

Elaborar;oes tematicas: segundo a terminologia utilizada por H. T. David, 
ao analisar o Ricercar a 6 de J. S. Bach, a elaboraqi!io tematica e uma especie 
de exposiqi!io secundaria, na qual, fragmentos derivados do tema sao tratados 
imitativamente em entradas sucessivas ( nesta obra, normalmente em 
intervalos de quarta, quinta ou oitavas justas ), a maneira de uma exposiyao 
{vide pp. 18- 9 e p. 43 ). 

Formula de cad{mcial quarta e sexta cadencial: definiyao de Earl Henry: 
[ ... ] uma formula de cademcia envolve mais que uma simples progressi!io 
dominante- tonica ao final de uma frase. Tipicamente, formulas de cad{mcia 
incluem tres acordes - um de cada funqi!io. 
ii 6s -1/s -I IV

7
- V7 -I fl4- V-I 

A terceira das tres formulas acima e especial porque caracteriza uma triade em 
segunda inversi!io. [ ... ] Tipicamente, o acorde de quarta e sexta cadencial 
ocorre como um acorde de tonica que resolve por grau conjunto para a 
dominante. 0 baixo do acorde e sustentado ( ou rearticulado ) e toma-se a 
fundamental da dominante 1. 

I I I I 
-

I 
I . 

J J J J 
I : 

I 

v 

Ex. 277 

1 HENRY, E.. "Tonal Theory in Practice", in Music Theory, Englewood Cliffs (Prentice- Hall), 1985, 
vol. l, cap. 8. p. 149 [ ... ]A Cadence Formula involves more than a simple dominant- tonic progression at 

the end of a phras_e. TJJ:ically, cadence formulas include three chords- one of each junction. 

ii"s-v"s-1 IV'-V -1 i"rV-1 
The third of the three formulas above is special because it features a triad in second inversion. [ ... ] Most 

typically, the CADENTIAL SIX- FOUR occurs as a tonic chord that resolves by step to the dominant. The 

bass of the chord is sustained (or rearticulated) ond becomes the root of the dominant. 
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lnstrumento ( s ) condutor ( es ): em geral, na orquestra~o do Ricercar a 
6 de Bach, Webem emprega a tecnica Klangfarbenmelodie no tratamento 

das linhas mel6dicas. Entretanto, em alguns momentos, a linha nao e 
distribufda entre varios instrumentos, mas sim, urn ( ou mais ) instrumento 
( s ) conduz ( em ) a linha toda. Exemplo: epis6dio I ( 3° e 4° mom. ) nos 
violoncelos e contrabaixos, vi, comp. 66-78 ( 1° tempo); veja pp. 82-3. 

Klangfarbenmelodie ( melodia de timbres) Termo introduzido por 
Schoenberg em seu "Harmonielehre" ( 1911 ) para designer uma "melodia" 
definida mais por uma mudam;a de timbres do que de alturas. Ha pouco disso 
na peqa do meio de seu op. 16 e muito na musica de Webem: no final do seu 
op. 10 n° 01, por exemplo, a mesma nota e emitida sucessivamente pela flauta, 
f/auta mais trompete, trompete e celesta. Aqui a mudanqa de cor ocorre de nota 
em nota, como ocorre em parte da musica serial dos primeiros anos do p6s
guerra ( por ex.:, o infcio de "Kontra- Punkte~ de Stockhausen, e a Composiqao 
para doze instrumentos de Babbitt ), mas o termo nao se refere, 
necessariamente, a essa rapida descontinuidade. Foi regularmente usado por 
exemplo, para a instrumentaqao de Bach feita por Webem, na qual o colorido 
realqa os temas 2

. Vide p. 82. 

Motivo: para a defini~o deste termo, emprega-se neste trabalho o conceito 
de A . Schoenberg e que Webem cita em uma de suas confer€mcias: [ ... ] 
Denominamos "motivo" , assim como Schoenberg, a menor parte auto
suficiente de uma ideia musical [ ... ] 3

. 

Serializa~o (como ocorre na orquestra~o)- Webem emprega na 
orquestra~o do Ricercar a 6 de J. S. Bach uma ordena~o motivico- timbrica. 
Nas linhas mel6dicas a serializa~o ocorre no tema e no contratema ( ou 
primeiro contraponto ). Como exemplo pode-se citar o tema que e distribuido 
em motivos e conduzido por quatro instrumentos ( vide Klangfarbenme/odie ). 
Cada urn desses instrumentos apresenta urn ou mais motivos ou celulas ( s ) 
com uma ordem de entrada previamente estabelecida. Onze das doze entradas 
tematicas observam a mesma ordena~o motivico- timbrica encontrada na 
primeira ( para maior esclarecimento e exemplifica~o vide pp. 82- 8 ). 
Motivos importantes tambem podem aparecer serializados. Verificam-se duas 
maneiras: a) todas as entradas de urn mesmo motivo sao apresentadas por 
instrumentos pertencentes a mesma familia ( vide o motivo cromatico 
descendente das elabora~oes tematicas Ill- exemplos nos 253 e 254, p. 376 -
que e feito somente pelos metais ) 
b) todas as entradas de urn mesmo motivo sao apresentadas por instrumentos 
pertencentes a famflias diferentes ( vide motivo triadico ascendente, exemplos 

2 GRIFFTHS, P .. · Enciclopedia Da Musica Da Seculo XX, Slio Paulo ( Martins Fontes ), 1995, p. 119. 
Tradu~o: Marcos Santanita e Aida Porto. 
3 WEBERN, p. 64 
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n°5 263 e 264, p. 379 ). Entretanto, em cada entrada, o mimero de instrumentos 
envolvidos, as articulac;:6es e a dinamica permanecem iguais ou semelhantes, 
permitindo verificar a aproximayao entre os mesmos. 
• Parametres como dinamica, padroes de andamento e articulac;:Oes, sao 
elementos extremamente importantes, pois atraves de suas repetic;:Oes e 
possfvel estabelecer relac;:Des entre motives ou entre as linhas mel6dicas. 
Veja tambem o verbete serie de Paul Griffiths. 

- Serie·- ordenanr;a de classes de altura ou outros elementos musicais; hoje 
se prefere a palavra CONJUNTO 4 

Sequencia de quintas: termo empregado neste trabalho, para designar urn 
modelo de encadeamento harmonica, formado por urn ciclo de dominantes, que 
caminham por quintas justas descendentes. Ex.: 07

- G7
- C ( comp. 20: 2a met. 

- 21 do Ricercar a 6 de J. S. Bach ). 

Sequencia harmonica: para esta definiyao, utiliza-se como referencia o 
conceito de sequence de Percy Scholes, [ ... ] termo aplicado para a repetir;ao 
mais ou menos exata de uma melodia para outro nivel, mais agudo ou mais 
grave. Se a repetir;ao esta somente na melodia, com harmonia trocada, e 
chamada uma "sequencia mel6dica" e se a repetir;ao tambem e seguida na 
harmonia, uma "sequencia harmonica"[ ... ]. 5 

Sintaxe - Conjunto das relar;oes estruturais que se estabelecem entre os 
signos musicais. Ex.: relar;oes harmonicas, contrapontisticas, mel6dicas, 

ritmicas e outras 
6

. 

Troca direta da tonalidade por alterar;ao cromatica mel6dica: definiyao 
de Robert W. Ottman. Ele cita que, algumas vezes [ ... ] uma nova tonalidade 
pode simplesmente ser alcanr;ada indo diretamente para ela. Como nao ha um 
processo envolvido, o termo modular;ao nao e inteiramente apropriado, mas e 
comumente utilizado [ ... ]. 7 0 autor elenca alguns tipos de modulayao por troca 
direta da tonalidade ( vide Ottman; pp. 11 - 4 ). A modulayao por alterar;ao 
cromatica [ ... ] ocorre quando, durante o curso da frase, pode ser encontrada 

4 <JRIFF11IS,p.202 
5 SCHOLES, P .. "Sequence", in The New Oxford Companion to music. Oxford ( Oxford University 
Press ), 1983, v. 2, p. 1665 [ ... ] Term applied to the more or less exact repetition of a melody at the 

another level, higher or lower. If the repetition is only in the melody. with changed harmony, it is called a 
"melodic sequence", and if the repetition is followed in the harmony also, a "harmonic sequence" [ .. .]. 
6 KOELLREUTTER, H. J.. ''Novo (}]ossario: Terminologia de uma nova estetica da musicd', p. 54 ( nao 

vublicado ). 
OTTMAN, R. W .. "Modulation", in Advanced Harmony- Theory and Practice, Englewood Cliffs 

(Prentice Hall), !992, cap. 1, p. 11 [ ... ]A new key may be reached simply by going to it directly. Since 

there is no process involved, the term modulation is not entirely appropriate, but is commonly used [ ... ]. 
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uma linha mel6dica ( em qualquer parte da voz ) que procede por meio tom 
alterado cromaticamente ( duas notas de diferentes alturas com o mesmo 
nome). 8 

· 

Bach, JGSil, dar du""""" Sse~N" 297 

I I I I I I I I 

~ 

J J ~j r I 
< 

~ 
I J J I 

: 

I . 
Bb: Is V g: Vs 

Ex.278 

Troca direta da tonalidade porfrase: definigao de R. W. Ottman[ ... ] 
material seguindo uma cadencia pode simplesmente iniciar em outra 
tonalidade 9

. 

SchOO.rt, Mmn1111i.s TIIJJ.5icals, D. 780 

( .r' ... &4 ... ~ ~ :it..- "" 
t ... 

~ _,_. 

~ 
f rr:..,..,...,.., ~ J 

t : 

• • 

f#: 

Ex. 279 

8 OTTMAN, p. 12 [ ... ]This occurs when, during the course of the phrase, there can be found one 

melodic line (any voice part ) that proceeds by chromatically altered half step ( two notes of different 

pitch with the same letter name)[ ... ] 
9 OTTMAN, pp. 11-2 [ ... ]Materia/following a cadence may simply begin in another key. 
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TERMOS UTILIZADOS NA ORQUESTRACAO DE WEBERN: 

. aile: todos 

. allmahlich: gradual, sucessivo; pouco a pouco 

. allmahlich fliejJender: pouco a pouco mais fluente 

. Bratsche: viola 

. Ba/3- Klarinette: clarone 

. dampfer: surdina 

. dampfer ab : tirar surdina 

. die Obrigen: os demais 

. Englisch Horn: come ingles 

. Fagott: fagote 

. f/iejJender: mais fluente 

. Ftote: flauta 

. G - Saite: corda sol 

. Geige: violino 

. gestopfet: abafado ( tradugao literal: entupido ) 

. gestrichen: com o arco 

. gestrichen, zart: com o arco, suavemente 

. get.: geteilt ( divise ) 

. Harfe: harpa 

. Hom: trompa 

. Klarinette: clarinete 

. Kontra- Baj3: contrabaixo 

. mit dampfer: com surd ina 

. nimmt dampfer: tamar surdina 

. noch fliejJender: ainda mais fluente 

. offen: aberto ( descoberto) 

. ohne dampfer: sem surdina 

. Pauke: Umpano 

. Posaune: trombone 

. sehr f/iejJend: muito fluente 

. sehr getragen: muito majestoso 

. sehr ruhig: muito tranquilo 

. sehr maj3ig: muito moderato 

. tempo, fliejJender: tempo, mais fluente 

. iibrig: restante 

. wiederfliejJenderwerden: novamente torna-se mais fluente 

. wieder sehr fliejJend: novamente muito fluente 

. wieder sehr ruhig: novamente muito tranquilo 

. zart: delicado 
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ANEXO 

Partitura da Fuga ( Ricercata ) a 6 voci, n° 2 do Musikalisches Opfer de J. S. 
Bach - orquestra9§o de Anton Webem 
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JOH. SEB. BACH 

FUGA 

(RICERCATA) 

a 6 voci 

No. 2 aus dem 

,MUSIKALISCHEN OPFER" 

Fur Ord1ester 

gesetzt von 

ANTON WEBERN 

PARTITUR 

UNIVERSAL EDITION 
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ORCHESTERBESETZUNG: 

FLOTI::. 

OBOE 

ENGLISCH HORN 

KLARJNETTE 

BASSKLARINETT~ 

FAGOT'r 

HORN 

THOMPETE 

POSAUNE 

PAUKE 

HAHFE 

STHEICHQ U I NTETT 

Sl'lELDAUEl\ 11 MINUTI::N 
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