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RESUMO: 0 artigo examina a totalidade da producio pianistica de Edino Krieger em
seus aspectos mel6dico, ritmico, textural, formal, estetico e pianistico, estabelecendo elos
e contrastes entre os diferentes periodos estilisticos do compositor. As obras sac)
contextualizadas historicamente na musica brasileira das decadas de 1940 a 1960, a fim de
estabelecer a posicho e a contribuicao de Edino Krieger no desenvolvimento da literatura
pianistica brasileira contemporeinea.

Contextualizacão

Entre 1945 e 1962, periodo em que Edino Krieger (1928) escreveu a
quase totalidade de suas obras para piano, o compositor passou por mu-
dancas radicais de orientacao estetica. Na segunda metade da decada de 40,
o pensamento de Mario de Andrade - aproveitamento em linguagem mo-
derns da essencia da rmasica folclOrica e popular - continuava exercendo
forte influencia sobre a grande maioria dos compositores brasileiros. Villa-
Lobos (1887-1959) - que ja em 1917 escrevia a Suite Sinfinica Amatonas, em
1918 e 1921 as monumentais Proles do Belie n°s 1 e 2, em 1920 o Choros n°1
para violao, e ainda, em 1921 o Trio para oboe, clarineta e fagote - foi, sem
thivida, precursor do idel.rio modernista de Mario de Andrade, intcgrando
tematica folclOrica e popular urbana num tecido sonoro com ritmica
marcante, entremeada de polirritmias e acentos inesperados, e rico em "har-
monias muito complexas, com duros pedais, notas estranhas acrescentadas
aos acordes, politonalismo e movimentacao extremamente livre das panes."'
Entre 1945 e 1952, epoca em que Edino Krieger escreveu suas composicOes
em tecnica dodecafOnica, Villa-Lobos compunha as Bachianas Brasileiras n°9
para orquestra de cordas ou vozes, a Fantasia para violoncelo e orquestra, o
Trio para violino, viola e violoncelo, o Concerto n°2 para piano e orquestra, a
Opera Magdalena (aventura musical em dois atos) para solistas, coro misto e
orquestra, a Fantasia para saxofone, duas trompas e cordas e a Sinfonia n°7.

Lorenzo Fernandez (1897-1948), segundo Jose Maria Neves, alcanca,
na segunda metade da decada de 40, sua completa maturidade artistica,
compondo, afastado do nacionalismo direto e dentro do espirito da in-
consciencia nacional (terceira fase pela qual deveriam passar tanto artistas
quanto a arte nacional, conforme Mario de Andrade 2 ), grandes formas
musicals, tais como as Sinfonias n° 1 (com o subtitulo 0 Cacador de Esmeral-

Azevedo, Luiz Heitor Correa de - /50 Arms de Ainsica no Brasil, Rio de Janeiro: Livraria
Jose Olympic), 1956, p.255.
Andrade, Mario de - Ensaio sabre a Mlisica Braslleira, Sao Paulo: Editora Martins, 31
edicao, 1972, p.21.
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das) e n°2, o Quartet° cm c16 sustenido menor, a Sonata Breve para piano c os
Concertos para piano c orquestra e para violino e orquestra.

Francisco Mignone (1897-1986) e Camargo Guarnieri (1907-1993) so-
freram grande influéncia cstOtica do mentor intclectual do modernismo
musical brasileiro, Mario de Andrade, cujas criticas levaram, sobretudo
Mignone, a redirecionamentos na atividade compositiva. Entre 1945 c 1950,
Mignone escrcve obras que deixam transparccer a continuidade da linha de
auto-afirmacao national, como as cancOes Rudd, Rudd e Cantiga do ai, csta
Ultima corn texto de Mario de Andrade, as 9 Lean Sertanefas (segundo
Bruno Kiefer, a visao de urn compositor urbano que, do send . ° tern, no
maxim°, informacees indiretas 3 ), as Sonatinas para piano em nUmero de qua-
tro, e o oratorio Aleg ri as de Nossa S enhora, corn texto de Manuel Bandeira.

Como lembra Jose: Maria Neves, Camargo Guarnieri - diferentemente
de Mignone que cstudou na Italia - tem sua formacao musical orientada,
numa primcira etapa, por professores na maior pane ja atcntos para a questao
do nacionalismo musical, passando posteriormente, cm 1928, a to seus
estudos guiados pelo prOprio Mario de Andrade. Nada mais natural, pois,
do que a radicalidade do ponto de vista estetico de Camargo Guarnieri,
conforme registro de Renato de Almeida:

1...ltemos que trabalhar uma mUsica de cardter national. P, uma questão do
honestidade, é sobretudo uma questio de integridade. 0 mUsico Mao é um
ser diletante que cria pelo prazer de brincar ou inventa pelo egoismo de se
representar a si mesmo. Ha uma escravidão maravilhosa do arrista a Ludo
quanta o rodeia c que, pelas sintescs e confissies benfazejas da arte, ele
deve transportar para urn mundo mais real e eterno que a fugidia realidade.
Sem essa correlacäo intima do artista e do mundo que o fez, em que elc
vive, o criador nao esta completo. Podera see urn eco de visagens distantes
e desgarradas, nao sera jamais uma voz viva e necessaria.9

Entre as obras compostas por Guarnieri na segunda metade da dUcada
de 1940, constam A Serra do Rola Mora para voz e piano, corn texto de
Mario de Andrade, Cantos populares infa ntis para coro infantil, Sonatina para
flauta e piano, Rondo do eco e do descorajado para voz e orquestra de cordas,
tambem corn texto de Mario de Andrade, PrOlogo e Fuga para orquestra,
Concerto n°2 para piano e orquestra, c para piano solo as obras Dania Negri',
segundo caderno de Ponteios (n°s 11 a 20) e Eistudos (n°s 1 a 3).

Este panorama musical, delineado aqui brcvemente, contextualiza o in-
gresso de Edino Krieger no Conservatdrio Brasiliero de MUsica no Rio
Janeiro. Transferindo-se para esta cidade em 1943, corn bolsa de estudos

3 Kiefer, Bruno, Mignone, Vida e Obra, Porto Alegre: Editora Movimento, 1983, p.50.
Almeida, Renato, Histhria da Mtisica Brasileira, apud Neves, Jose Maria, [Wrier; Conternpo-
riinea Brasileira, Silo Paulo: Ricordi Brasileira, 1981, p.69.
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do Governo de Estado de Santa Catarina, Edino torna-se aluno de violino
de Edith Reis e, em 1944, aluno de composicao de Hans Joachim
Koellreutter que, fugindo do nazismo, chega ao Brasil em 1937. Flautista,
compositor e professor, Koellreutter passa, desde então, a exercer enorme
influencia no meio artistico e academico brasileiro, no qual tern deixado
tracos marcantes e indeleveis. Em torno do Grupo MUsica Viva, fundado
em 1939 por ele e mais alguns compositores e musicOlogos - Luiz Heitor
Correa de Azevedo, Brasilio Itibere, Frutuoso Viana, Luiz Cosme e Otavio
Bevilaqua juntaram-se tambern interpretes e, a partir de 1940, outros
compositores, como Claudio Santoro, Guerra-Peixe, Geni Marcondes,
Eunice Catunda, posteriormente Esther Scliar e o prOprio Edino Krieger,
corn o objetivo de promover discussies esteticos, estudos sobre as transfor-
may-5es da linguagem e apresentar obras recem-escritas, desconhecidas ou
de perfodos da histOria da miasica ainda pouco ou raramente visitados pe-
los interpretes. A atuacao do Grupo Mfisica Viva e de sua revista propagadora
das ideias do Grupo (tambem denominadaMiisica Viva), gerou, na decada de
40, embates ideolOgicos e esteticos, intensa efervescencia intelectual e "ten-
sat) insustentivel	 entre busca de novos recursos expressivos (representa-
da especialmente pela tecmca dodecafonica) e o desejo de criar obras carac-
teristicamente nacionais e dc inteligibilidade mais imediata" 5 (segundo a vi-
sa° funcional da arte de Mario de Andrade e a linha zdanovista do realismo
socialista), culminando corn a Carta Aberta aos Mtisicos e Criticos do Brasil de
Camargo Guarnieri, datada de 7 de novembro de 1950. E justamente nesse
period() conflituado entre crenca nos caminhos do nacionalismo, por urn
lado, e anseio por renovacao de tecnicas e meios de comunicacao artistica,
por outro, que Edino Krieger inicia sua trajetOria de compositor, participan-
do ativa e continuamente dos debates esteticos que vinham agitando a deca-
da de 40 e perduraram nos primeiros anos da decada seguinte.

Transformacifies estilisticas

Dentro do catalog° de obras de Edino Krieger, o reperteirio para piano,
embora pouco extenso, ocupa posicdo de relevo. As suas primeiras pecas
para o instrumento, compostas entre 1945 e 1952 - Peca para piano (1945),
Cinco Epigramas (I e II de 1947 e III, IV e V de 1951), Tr& Miniaturas (I e II
de 1949 e III de 1951) eMtisica 1952 (a primeira obra listada esti desapare-
cida e da illtima permanece apenas a versa° para orquestra de cordas) - são
pequenas formas elaboradas dentro de tecnica dodecafemica não ortodo-
xa, nas quais o autor faz omissio, repeticao e permutacao de notas da serie

5 Neves, Jose Maria - Musica Contemporanea Brasi leira, Sao Paulo: Ricordi, 1981, p.118.
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bem como reintroducao dela ou introducao de nova variante sem que a
anterior seja concluida. Como Santoro e Guerra-Peixe, Edino tenta criar
uma "nisica nacionalista de 12 sons" combinando tecnica dodecaf6nica a
elementos melOdicos e ritmicos da mUsica popular brasileira, como cm
Sururu nos Doze (posteriormente denominado Choro para Hama e orquestra
de cordas) de 1952, onde "aprovcitou constancias de nossa milsica popu-
lar, motivos de choro, como se fossem invasics na tecnica dos doze sons."'

Segundo Edino Krieger, sua transicao para o nacionalismo ocorrcu ha-
sicamente quando, em 1948/49, corn bolsa de estudos da Jui//iard School (/).
Music de Nova York e subvencao do Dcpartamento de Estado, estudando
composicao corn Peter Mennin, sentiu necessidade de trabalhar as grandes
formas. 7 A essa necessidadc somou-se a estetica do realismo socialists,
entao disseminada no Brasil, e o particular interesse do compositor por
Hindemith,' despertado pcla auclicao da sinfonia Mathis der. Makr.

Objetividadc (afastamento da musica programatica), contencao expressi-
va, clareza de motivos c ideias, escrita polifemica e imitativa, transparencia da
textura, presenca de p6los harmemicos, emprego de material originalrio da
prOpria cultura e de formas classicas e harrocas (sonata, suite, divertimento,
concerto grosso) e caracteristicas esteticas e tecnicas do neo-classicismo, vao
marcar a producao de Edino Krieger entre 1953 e 1965, periodo no qual foi
escrita a pane major e mais representativa de suas obras para piano. Explo-
rando as formas clãssicas compne a ,Conata para piano a 4 vthos (1953), a .Sonata
n°1 (1954) c o Pre/taio - Cantilena e T iga - Marcha-Rancho (1954); entre 1955 c
1956 volta as miniaturas, mas desta vez inspiradas em generos da mUsica
popular urbana, compondo Tres Ineeneaes a 2 to:zes - VaIsa, Chorinho e Seresta
(1955), Chow Manhoso (1956), e Estudo Seresteiro (1956); c retorna, no mesmo
ano, as formas longas, corn a .Sonata n°2 (1956) e a Sonatina (1957). Ern sodas
cstas obras convivem, corn naturalidade e equilibrio, elementos tonais e
modals, ao mesmo tempo em que a construcão intervalar meledico-harm6-
nica e marcada por sucessão e superposicao de quartas e quintas, construcao
a anunciada no periodo anterior. Em 1962, corn finalidade didaltica, escreve
Os Tres Peraltas para piano a seis maos (1962).

Maria, Vasco, ilistOthe da Marina no Brasil, Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 4' edi-
cdo, 1994, p.353.
Krieger, Edino, entrevista concedida z Salomea Gandelman, Rio de Janeiro 29/10/98.
Compositor neoclassico que usou em suas obras harmonia tonal expandida e elementos
caracteristicamente modernos, especialmente do jazz. Ainda nos anos vinte, apes a I"
Grande Guerra, manifestou preocupacao corn a funcao do compositor, que acreditava
ser a de escrever müsica para fins imediatos e praticos - mUsica utilitaria (Gebramistimsik),
tambem como uma forma de reacao ao hermetismo das vanguardas -, tendo em mente
o amador como urn possivel executante. A partir de 1927 ensinou no Alusikhothninde de
Berl e, apes uma breve permanência na Suica (1938/40), onde Sc refugiou do nazismo,
seguiu para Os Estados Unidos, lecionando na Universidade de Yale entre 1940 e 1953.
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Corn as Varimiies Elementares (1965) para orquestra de camera, tern ini-
cio uma terceira fase criativa do compositor, uma sintese das dual anterio-
res, onde sao aproveitados elementos do serialismo e inflexees ritmico-
melOdicas da mUsica popular brasileira. De 1965 aos dias de hoje, a produ-
cio para piano de Edino Krieger e pouco extensa, limitando-se a Elementos
(1973), peca nao localizada, e Nina (1997), valsa dedicada a primeira neta.

Comparando as pecas para piano iniciais corn as mais tardias, encontram-
se ji nas primeiras encontram-se tracos, nos cameos melOclico, ritmico, har-
mOnico-textural, da dinimica, da agOgica e dos processor de estruturacao,
que, mesmo de carater embrionArio, criam urn do corn as obras posteriores,
apesar das transicOes esteticas na evolucao estilistica das obras.

Linha mehidica

0 atributo lirico expressa urn traco comum as obras de Edino Krieger,
entendendo-se por lirico, neste contexto, o estado de espirito ligado a lira,
ao bardo e a cancao, ao poetic° e a fluencia melOclica. Esta fluencia me1O-
dica, no caso particular das pecas para piano, remete a escuta do violino,
instrument° do compositor. Nelas podem ser identificados escrita e gestos
violinisticos: regido e ambit° da linha melOdica, digitacio natural a fOrma
da mao (exemplos 1), inclusive no cruzamento de cordas (exemplo 2), trilos
mais ou menos longos e notas repetidas, que seriam executadas ern ipiccato
e ate, algumas vezes, em ricochet, golpe tipico de virtuosidade violinistica,
caso observado no Ultimo compasso do primeiro movimento da Sonatina
(exemplo 3). Ate mesmo o emprego abundante dos intervalos de quartas e
quintas vai de encontro a prOpria afinacio do violino, igual a do cavaquinho,
instrument° ao qual poderia ser entregue a execucao do Choro Manhoso.
Miisica 1952, versa() para cordas, Divertimento para cordas, baseado na Sonata
n°1, e Suite para cordas, cujo Ultimo movimento, Fuga, e uma transcricao da
segunda peca do Prebidio (Cantilena) e Fuga (Martha-Rancho), parecem confir-
mar a influencia do violino na escrita pianistica de Edino Krieger.

Sonata n° 2, rmov., c. 17
	

Sonatina, rmov., c. 52

(exemplos 1 - influOncia do violino.)
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Sonata n° 1, rmov., cs. 20-21
	

Sonatina, 1°mov., c. 147

(exemplos 2 e 3 - influéncia do violino.)

Nas pecan compostas em tecnica dodecafanica, akin das licencas ja re-
feridas, e comum a abandono da serie, da qual o compositor se serve ape-
nas como material de referencia, que funciona de forma sub-liminar, coma
facilitadora da percepcao e da constituicao de sentido. Como cm Debussy,
as elementos se justapOem a maneira da construcao em mosaico. Nestas
obras, a continuidade e fluencia meladicas id sao prenunciadas; o composi-
tor enfatiza as quartas justas, sucessivas ou simultineas (e conseqUente-
mente as intervalos de setima e de segunda resultantes) as quintas justas (e
o intervalo de nona) criando pequenas caulas, facilmente reconheciveis
em meio a atmosfera serial, e repetidas corn insistencia em obras posterio-
res.

Embora a quase totalidade das peps para piano do periodo 1945 a
1952 seja atematica, no Epigrama V e na Miniatura III pode-se identificar
temas que se repetem em sua integralidade ou variados. E passive! ainda
estabelecer relaceies tematicas corn obras posteriores. Transposto e corn
ritmo modificado, a terra da Miniatura III e o primeiro segmento do terra
do terceiro movimento - Vatiardes e Presto - da Sonata n°1 (exemplo 4), e suas
quatro notas iniciais compiem uma celula da Sonata para piano a 4 Lithos,
constantemente repetida e variada.

Ala ntatiae( i. 74 ) LENTO(.1 : 48 )

Miniatura III, c.1 Sonata n° /, 3"mov., C. 1

(exemplo 4 - permanéncia de temas.)
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IOW

Sonata n° 2, l'mov., c. 1

Outras constantes melOdicas, alem das ja referidas, podem ser observadas:
celulas formadas por triades e/ou tetrades horizontalizadas, muitas vezes
presentes no inicio de alguns temas;

Mock:4460 Moderato

Sonata n° 1, rmov, , C. 1 Valsa Nina, c. 1

Fuga (Martha-Rancho), cs. 1-2

ANDANTE =5E1

Sonata n° I, 1"mov.,-c.1

(exemplos 5 - triades e tetrades horizontalizadas.)
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Sonata n° 1, l'mov., c.48

desenhos angulares;

-171:71jam

Sonata para piano a 4 mdos, c. 32 (Primo)

Sonata n° 1, rmov , c.17
	

Sonata n° 1, 3"mov., cs. 91 -92

f •
Valsa Nina, c. 43

(exemplos 6 - desenhos angulares)

tercas duplas em dcslocamcnto por graus conjuntos;

Sonata para piano a 4 moos, c. 5 (Secondo)

(exemplos 7 - tercas e duplas em graus conjuntos.)
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Sonata n° /, 3°mov., cs. 53-54

8'

Sonata n° 2, fmov., cs. 18-19

Sonatina, Innov., cs. 107-111

Allegro Energico
iirsam.=•1=—=uanimPlionnr	 ==ratrenalialif
nrann -Zars	 	 Meng
Ire/lawaNelflEMIESIM	

Sonata n° 1, l'mov., cs. 27-29

Fuga (Martha-Rancho), cs. 71-72

(exemplos 7 - tetras e duplas em grans conjuntos.)
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Miniatura I, c. 16

Sonata para piano a 4 mdos, cs. 62-63 (Primo

Cr

Vo.-J

Preltidio (Cantilena), cs. 1-4

(exemplos 7) - continuaedo

reproducdo de desenhos, corn formacão de seqUencias (exemplos 8a) e
imitacOes (exemplos 8b);

Tempo

crest.
Epigrama IV, cs. 14-15

(exemplos 8a. - seqiiéncias)
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Sonatina, rmov., cs. 1-4

'Cue ko de ',aka (4044tif )

Sonata n° 1, 2'mov., cs. 14-16

8"

•

Valsa Nina, cs. 4-7
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Sonata n° 2, rmov., c. 10

(exemplos 8a - seqiiéncias) continuactio
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Epigrama V, cs. 12-13

Sonata n° 1, Y'rnov., c. 7

Fuga (Martha-Rancho), cs. 15-17

(exemplos 8b - imitaciies)

repeticäo de notas - notas pedal (exemplos 9a) e ostinati (exemplos 9b);

Sonata para piano a 4 mdos, cs 83-84 (Primo)

(exemplos 9a - notas repetidas)

SALOMEA GANDELMAN & INGRID BARANCOVSKI

36



inEMP•a/ISIIIIINSOMP	 •	. 	 • fli
Merana •InMnliama =minas...no
lava	 ism is	

?N.
••n••••

riaErmrtilitritai
n•111S11	 —

si n 	 == 111111Msamt	 -------rr-=1111 C-1n—.n.—.1MI—aall IKainPIPIPMFAIIIIIPIMIPIII•SlITSW=RMIPnIPIIIIIPMIIIPSIIMPIMIPflafliglIPM IlielanItahaflfl1101•71111•WIllaliMIII.JIMPEalLiMaaaaalaif Mr MINII	 Mi. IMMAINIMMIr	 ILAINIon In Ira M. •p

Sonata n° 1, 3°mov., c. 119-121

'-`' 

raa 	 	 Itagi

Sonata n° 2, rmov., cs. 1-2

C-

31_

Sonata n° 2, 3°mov., cs. 53-54

Sonata n° 2,3° mov., cs. 65-67

(exemplos 9a - notas repetidas)continuacilo
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Sonata para piano a 4 mdos, cs. 83-84 (Sccondo)

Sonata n° 1, rmov., cs. 37-38

Sonatina, rmov., cs. 72-74

Sonatina, rmov., cs. 59-61

(exemplos 9a - notas repetidas)continuacdo
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(excmplos 9b - ostinati)
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Fuga (Martha-Rancho), c. 81

Sonata n° 2, l'mov., cs. 114-115

Sonatina,	 cs. 112-114
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e trinados, como no cravo, usados nio corn fungdo de ornamentacao,
mas para possibilitar maior continuidade das linhas melOdicas.

tr	

	

tr	   ba

Sonata para piano a 4 mdos, cs. 111-112 (Primo)

(exemplos 10 - trinados)
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Moderato

0 canter meledico e linear da escrita de Edino tambitm e confirmado
pela Crilase no uso do legato. Ji entre as primciras pecas, algumas sao intei-
ramente escritas em legato, como o Epigrama I e a Miniature] IL Nas obras
iniciais as linhas melOclicas sao curtas, embora o compositor nao face uso
freqUente de pausas, o que stria de se esperar em pecas atonais/seriais. As
pausas ocasionais cumprem funcao expressiva e de cesura. 0 resultado e
um discurso musical continuo, corn motivos curtos, articulados c hem
conectados. Outros tipos de articulacao sao bem menos freqUentes e, hasi-
camente, cumprem a funcao de estahelecer contraste, como pode ser oh-
servado na Althiatura I, .S'onata n o t (no primeiro movimento, primeiro tema
em legato e segundo tema em staccato; e no terceiro movimento, tema em
legato e 2° variacao em staccato), Sonata n°2 (no terceiro movimento, T celula
do tema principal em staccato, 2' em legato) e Sonatina (no primciro movi-
mento, primeiro tema em legato, segundo emportato c staccato).

Ritmo

A mUsica de Edino Krieger lido esta sujeita a regularidade metrica; ao
inves disto, pauta-se pela flexibilidade c pcla fluencia ritmicas. Ja nas pri-
meiras pecas dodecaffinicas, a regularicladc metrica c dcsestabilizada por
acentos deslocados, suds indicaciies frascolOgicas, ritmos lombardos, pau-
sas no moment() da pulsacao e sincopes. Em obras da segunda face, como
a Sonatina, as barns de compasso nao coincidem com os agrupamentos
das notas, resultando em barns horizontais que interceptam as barras divi-
sOrias de compasso. E como se a barra dc compasso perdesse sua funcjdo
de determinar os inicios de compasso, e servisse apcnas para organizar a
escrita musical e fornecer ao interprete pontos de referCncia para a leitura
da parte. Akin disto, na Sonatina as majos scgucm metricas distintas, um
efeito que se entendido corretamente pelo interprete resulta numa filigrana
musical intercssante.

p legato

Sonatina, l°mov., cs. 1-5.

(exemplo 11 - mêtricas distintas)
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Sonata n° 2, rernov., cs. 122-124

Sonatina, 2° mov., cs. 11-12

Casos semelhantes de reproduedo de celulas corn perda da referencia
da barra de compasso podem ser localizados no Choro, na Sonata para piano
a quatro mizos e na Sonata n° 2.

Invenciies, Choro, cs. 56-57

Sonata para piano a 4 mdos, cs. 44-46 (Primo

(exemplos 12 - metticas propostas)
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Interferencias na organizacao das subdivisfies da puisacao pela conver-
sao de urn compasso ternano simples em binario composto - 2/4 conver-
tido em 3/8+3/8+2/8 c 4/4 convertido em dois compassos de 3/8+3/
8+2/8 - contribuem igualmente para instabilizar a metrica.

Miniatura II, c. 2

tem • a -

--L---.-	 •-6---

Miniatura III, cs. 17-20

Sonata para piano a 4 mdos, c. 96 (Primo c Secondo)

(exemplos 13 - conversio de compassos)
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?b.!_43/4:
poco rubato, expressive

sem acentuar sempre Leg

Estudo Seresteiro, cs. 1-9

A flexibilidade ritmica da mUsica de Edino Krieger fica bem clara
quando se ouve o inicio do Estudo Seresteiro. Sem conhecer ou seguir a
partitura, nao e possivel sentir sua formula ternaria nos nove primeiros
compassos. 0 compositor brinca com a percepcdo ritmica do ouvinte.
Consegue urn espfrito de improvisacao posicionando os acordes da mao
direita, que pontuam a metrica, em intervalos corn duraceies variaveis de
urn a cinco tempos (sucessivamente urn, dois, tres, dois, quatro, dois,
cinco, dois, quatro e dois tempos). A duracao de tres tempos, que coinci-
diria corn a divisao dos compassos, e evitada, e apenas quatro destes nove
primeiros acordes sao posicionados nos primeiros tempos. Ainda nesse
mesmo trecho, na linha melOclica da mao esquerda as notas mais longas -
seminimas e seminimas pontuadas - tambem sao evitadas nos primeiros
tempos, contribuindo para o carater improvisatOrio, a fluidez ritmica e a
linearidade da linguagem. Nao poderia este trecho set reescrito sem as
barras de compasso?

(exemplo 14)

As mudancas de formulas de compasso - mais urn fator de instabilida-
de metrica - sao freqiientes. No Epigrama I, em apenas nove compassos
observam-se quatro mudancas - inicio em 4/4, mudanca para 5/4 no
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compasso 4, para 3/4 no seguintc, para 2/4 no compasso 6, c, finalmen-
te, para 3/4 no compasso 8. Exemplificando o proccdimento numa obra
mais tardia, verifica-se que no terceiro movimento da Sonata n°2 as for-
mulas de compasso variam entrc onze possibilidadcs: 4/4, 5/4, 3/4, 12/
16, 15/16, 9/16, 12/6, 2/4, 3/8, 2/4 c 3/4. Sao poucas as mudancas na
Sonatina (acontecem apenas no primeiro movimento), no Prehalo
(Cantilena), na Sonata para piano a 4 moos, e na Valsa das 3 Invencifes (corn
somente uma mudanca), nao ocorrendo nas demais pecas pequenas, to-
das ligadas aos generos populates.

Variaceies de andamento dentro de um mesmo movimento tambem sao
bastante usuais, send° encontradas nas obras Epigram,' HI, Epigrama IV,
Miniaturas I, He III, todos os movimcntos da Sonata n°1, Pre/0/o (Cantilena),
Invenfao I, Invenicio III, scgundo e terceiro movimentos da Sonata n°2, primei-
ro movimento da Sonatina e Sonata para piano a quatro nthos. Este proccdi-
mento esta diretamente rclacionado a clarcza formal das obras, uma vez
que andamentos distintos diferenciam materials tematicos - como no pri-
mciro movimento da Sonata n°1 pontuam inicios de novas secees c con-
tribuem para a clarcza formal das obras atraves da preparacdo e construcao
de climaxes.

Na sua maioria, os andamentos escolhidos pelo compositor sao ame-
nos. A Unica marcacao de Presto nas obras para piano estâ na coda do
terceiro movimento da Sonata n°1. Moderato e a marcacao de tempo mais
freqUente - prcsente nas obras Ekrama	 Miniatura I, scgunda e terceira
vatiacOes do Ultimo movimcnto da Sonata n°1, Flip (214archa-Rancho), Cho-
ro Manhoso, primeiro movimento da Sonatina, Sonata para piano a quatro
;wins e Estudo Seresteiro. Algumas vezes, o compositor aparentementc nao
fornece uma marcacao de andamento, que no entanto fica implicito no
espirito da obra. Excmplos disto sao o segundo movimento da Sonata
n°1, com subtitulo Seresta, e o Prelfidio, dc subtitulo Cantilena. Quando
Edino apresenta o tema do tcrcciro movimcnto daSonata n°1, assim como
no inicio do scgundo movimento da .Sonata n°2, da ao interprete uma
indicacdo que auxilia a entcnder a mancira de executar suas obras: corn
simplicidade.

Textura

Edino Krieger cria contrastes de textura em suas pccas, de forma a
possibilitar tratamento diversificado - linear/harmOnico - aos materiais das
series, caracterizar scus temas e condicionar, ao mcsmo tempo que rcfletir,
a segmentacdo. No Ekrama II e na Miniatura I esse contraste, reforcado
pcla dinamica, pode ser claramente obscrvado.
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Epigrama II, c. 4      

. .
..n.n--tiLa=====.114.:JZII:=.=1.2:•:=1Zatse.      

ral	 rm. "	 rSI=	   

Miniatura I, cs. 18-19  

(exemplo 15 - contrastes de textura)

No primeiro movimento da Sonata n°1, o primeiro tema, linear, em legato
cantabile, contrasta corn o segundo, vertical, em staccato e textura harmonica
quase sempre bastante densa. 0 mesmo se di no primeiro movimento da
Sonatina. Em dimensdo mais ampla, como em grande pane dos Prelidios e
Fugas de Bach, o Preludio (Cantilena) esti escrito em textura homofónica e a
Fuga (Martha-Rancho), polifOnica.

A variacio na densidade da textura tambem e fator de diferenciacio dos
materials e das secees. No primeiro movimento da Sonata n°2, por exem-
plo, a textura do primeiro tema oscila entre monoRmica e homofanica; no
segundo tema, a homofonia se adensa. Tal procedimento se torna mais
explicito no segundo e terceiro movimentos da Sonata n°1, em que entre o
tema e as variacCies subseqiientes verifica-se considerivel adensamento.

E acentuada a predilecdo de Edino Krieger por paralelismos; sdo comuns
os dobramentos que incluem sextas e principalmente oitavas paralelas - pre-
sentes nos Epigramas III e V, nas Miniaturas I, II e III, em todos os movimen-
tos da Sonata n°1, na Fuga (Marcha-Rancho), na Invencdo I, no primeiro e no
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ultimo movimentos da Sonata n2, em ambos os movimentos da Sonatina e na
Sonata para piano a 4 maos. Intervalos compostos - 10as - tambem sao utiliza-
dos, como ocorre na .Sonatina, na major pane do segundo movimento da
Sonata n°2 e em passagens do terceiro movimento da mesma obra.

'	 —••=•n•	 •mm.... 2 n I." ila. Litt Ca%
=PI IM

di,

mi. n Not	 L. T. rrra
=Dam= 
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Sonatina, 2"mov., cs. 67-70

Sonata n° 2, 3°mov., cs. 20-22

(exemplos 16 - paralelismos)

A finalidade do compositor no use freqUente de oitavas paralelas nao
imprimir carater virtuosistico as pecas, como na tradicao pianistica do period°
romantica Isto se confirma pelo emprego de tal textura na Sonata para piano a
quatro moos, onde oitavas paralelas se distribuem entre o piano I e o II; dividindo
as linhas paralelas entre mdos e exccutantes, o compositor facilita a realizacao
de tais passagens. Edino Krieger utiliza-se das oitavas paralelas como processo
de variacdo de temas - ja que raramente um tema c reapresentado da mesma
maneira - e principalmente de enfase aos contornos melOclicos. Em circuns-
tancias distintas, como no primeiro movimento da Sonata n°1, ao Longo do
segundo tema, e no terceiro movimento daSonata n°2, as oitavas parecem cum-
prir funcao timbristica, aludindo a orquestracao para conjunto de cordas.

Be

was intannsmil. sins eva MrsLMarannwilnonwsmatalm1nNmeowlninin

nra.EF= 	 remoratiri
Sonata n° I, l'mov, c. 76

(exemplo 17 - oitavas)
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Sonata n° 2, 3°mov., es. 68-69

(exemplo 17 - oitavas) continuacdo

Em virias secOes a linguagem se reduz unicamente ao material melOdi-
co enfatizado por oitavas paralelas em dois ou tres registros diversos, como
acontece no primeiro tema do primeiro movimento da Sonata n°2.

7-

Sonata n° 2, l'mov., cs. 44-49

(exemplo 18)

SecOes esporiclicas em movimento contririo pronunciado contrastam
e sic) colocadas lado a lado com o paralelismo, como no primeiro movi-
mento da Sonata n°2.

(exemplo 19)
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Forma

Quanta a forma, constata-sc quc Edina utiliza na obra pianistica terra
variacees, pequenas formas terndrias, sonata e fuga. As pecas seriais, con.
excecao do Epigrama	 da Miniatura III, sir) atemAticas; as obras posteri
ores ao period() dodecafOnico sdo todas temdticas. Assim coma nao aderiu
de maneira rigorosa a tecnica dodecafanica, o compositor trata as formas
clissicas corn liberdade harmonica e formal. Cada uma das sonatas ten'
um piano preprio: a composta para piano a quatro maos é construida et
urn rinico movimento bipartido monatematico; as de	 c n°2 sac) escrit.,
cm tres movimentos; a Sonatina em dais. Na Sonata n°1 e na Sonatina, o
primeiro movimento e em forma sonata bitematica; na n°2, pode-se consi-
derar a possibilidade de um terceiro terra. Em codas elas, os temas são
desenvolvidos ainda na exposicao, antes do desenvolvimento propriamen-
te dito. 0 processo de variacao preside a construcão dos demais movimen-
tos de todas as sonatas, inclusive aqucla para piano a quatro maos. Criar a
partir de urn material inicial restrito, cujas celulas sat] repetidas, transpos-
tas, variadas e justapostas, se constiruc na forma bisica de estruturacao do
compositor, desde as suas primeiras pecas.

A harmonia, como a forma, umber') c tratada corn liberdade; combi-
nam-se modalismo, tonalismo, c polimodalismo. 0 tccido harmOnico passa
por gradacacs e sous clementos vaa sendo, urn a urn, sucessivamente
alterados. Modulaceies continuas a modos/tons prOximos c distantes corn-
binados a emprestimos e cromatismos conferem a linguagem um scntido
de consume movimento harmOnico. Os modos ou tons iniciais e finais
relacionam-sc algumas vezes pot- quintas ou tercas, como na Sonatina,
quc comcca em IA darico, mas termina numa quinta aberta mi-si. Outras
vczcs, os modos/tonalidades sac) distantes, como na Sonata para piano a 4
miles, que comeca em mi &tic° e termina num acorde de re major. Esse
tratamento harmonica (considerando apenas as pecas tonais/modais) ali-
ado ao processo de estruturacdo e a permanéncia de constantes
intervalares, confere ao conjunto de obras pianisticas de Edina uma grande
unidadc cstilistica.

E nas formas menorcs quc o compositor se aproxima explicitamente da
"alma brasilcira," o que deixa transparecer nos titulos e subtitulos das ()bras:
Tre's Invencjes - Valsa, Chorinho e Seresta -Choro Manhoso, Estudo ,Veresteiro c
Cantilena e Marcha-Rancho, subtitulos do Prelficlio e Imp rcspectivamentc.
ReferEncias aos generos populares tambem aparecem nas formas mais cx-
tensas: a primeira secOo da Sonata para piano a 4 maos evoca a seresta, a
segunda, o chorinho; o segundo movimento da Sonata n°1 intitula-se Seresta
(Homenagem a Villa-Lobos) e seu terceiro movimento, alem de explorar "o
seresteiro" em suas secacs, conclui corn uma alusao ao frevo; o terceiro
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Sonata n° 1, l'mov., cs. 104-106

Sonata n° 2, 3°Inov., cs. 46-48

tema do primeiro movimento da Sonata n°2 faz lembrar, mats uma vez, a
seresta, e no segundo movimento da mesma obra o embriao de uma canti-
ga de ninar e insistentemente repetido. Referencias ao folclore atraves de
modalismo e sugestees tematicas ocorrem na reexposicao do primeiro mo-
vimento da Sonata n°1, (compassos 103 a 106) e na terceira secio do tercei-
to movimento da Sonata n°2 (compassos 46 e 47).

(exemplos 20)

0 viola() brasileiro tambem a constantemente evocado, como no acorn-
panhamento pontuado em segundas descendentes do Preadio (Cantilena), e
na ponte entre a exposicao e a reapresentacao do primeiro tema no primei-
ro movimento da Sonata n°1, cujo material e insistentemente reaproveitado
neste e no segundo movimento da obra.
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Sonata n° I, l'mov., c. 11

(exemplo 21)

Consideracties interpretativas

0 neoclassicismo de Edino Krieger e por vezes hindemithiano, permeado
por urn romanticismo contido e equilibrado. Os temas iniciais sao aprcsen-
tados sempre no registro medio e em dinamica p ou mf. Os climaxes sao
construidos e preparados corn clareza, decorrentes de mudancas gradativas
de diversos elementos - niveis de dinimica, valores de notas, tensâo har-
mOnica, registros e andamento.

Em sua linguagem musical, o compositor usa corn parcimOnia todos os
tipos de extremos. Mudancas sübitas de dinamica sao praticadas coin mo-
deracao, mais enfaticamente apenas nas pecas dodecafOnicas. Por outro
lado sao freqiientes as marcacifies como crescendo pouco a pouco, que muitas
vezes abrangem niveis prOximos de dinamica. Por exemplo, no final do
terceiro movimento da Sonata n°2, um longo crescendo de seis compassos
vai apenas de nif a f (compassos 225 a 231). Extremos em niveis de dinami-
ca tambem &do fazem pane da linguagem pianistica de Edino Krieger;
marcacOes mais freqiientes ficam entre p ef, e secOes emffepp sao espord-
dicas e curtas.

Alem do conhecimento das caracteristicas genericas linguagem pianistica
de Edino Krieger, ao interprete compete levar em coma alguns aspectos
interpretativos particulares. A textura das Sonatas, do Prelfidio e Fuga e da
Sonatina, polifOnica ou harmonica, e consideravelmente densa, mas tanto a
transparencia das vozes como "o sonoro" das massas harmOnicas devem
ser cultivados. Para a realizacao do "sonoro," sobretudo quando ocorre a
repeticao de acordes densos em andamento rapidos - como Allegro Energico
no primeiro movimento da Sonata n°1 -, a intensidade mf ou f e suficiente e,
paradoxalmente, a busca de leveza na producao sonora e o proccdimento
mais adequado. As indicacilles do autor relativas ao pedal sao esparsas, o
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que parece sugerir seu uso obrigatOrio, quando marcado, e a criterio do
pianista, quando nao. Mas no caso das texturas densas, aplica-lo exige uma
escuta atenta. 0 pedal 6, sem dervida, um auxiliar indispensivel na produ-
c5.0 de um belo legato cantabile, caso, pot exemplo, da Cantilena e do segundo
movimento da Sonata n°2, trechos onde, alem de conectar a linha melodica
e as mudancas harmonicas, o uso do pedal favorece a atmosfera "debussysta"
das passagens ornamentals que ligam as seceies.

4, fi 41C71Mtru

„,f mate a

Sonata n° 2, rmov., cs. 20-24

(exemplo 22)

A veia melodico-seresteira do compositor, como Villa-Lobos, tende corn
freqUencia ao draml.tico, o que urn rubato bem dosado pode favorecer. Ali-
as, a polirritmia no segundo movimento da Sonata n°1 pode ser entendida
como um rubato escrito.
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Sonata n° 1, rmov., cs. 69-70

(exemplo 23)

Finalmente, em conseqUencia mesmo da escrita, nas formal longas a esco-
lha de andamentos deve levar cm conta as mudaneas que ocorrem nas diversas
seceles de cada movimento, de forma a possibilitar a realizaeao da expressividade
inerente a cada uma delas e dos contrastes implicados, quando for o caso.

Coda

0 estudo da obra pianistica de Edino Krieger permite a constatacao de
que o compositor utiliza-se do nacionalismo musical de uma maneira bas-
tante pessoal e sutil. Materiais ritmicos comuns a linguagcm dita `naciona-
lista' - acentos deslocados e motivos sincopados - se apresentam como que
diluidos entre as linhas melOclicas e com bem menos freqUencia na sua
mUsica do que em obras de seus contemporáneos compositores brasilei-
ros. A excepo do terceiro movimento da Sonata n°2 e do segundo movi-
mento da Sonatina, Edino nao compne movimentos com ritmos repetitivos
de efeitos motOricos, a moda de diversos compositores brasileiros de sua
geraeao. 0 espirito nacionalista se mostra na evocacao dos generos popu-
lates, no emprego de cstruturas melOdicas modals - como nas Sonata n°1,
Sonata n°2, na Sonata para piano a quatro miios e na Sonatina - ou simplesmente
na flexibilidade ritmica.

0 compositor reconhece indiretamente o "nacionalismo inconsciente"
de Mario de Andrade em sua mUsica, quando se refere ao musicologo bem
ao seu jeito de compor e de sec, de forma elegante, reservada mas poetica,
evitando a expressab de sentimentos pessoais, mas onde cada palavra
cuidadosamente escolhida:

Quarenta anos depois, Mario de Andrade ressurge no processo cultural
brasileiro como uma form viva e atuante. E como se a semente que deixou
plantada [...] tivesse vicejado, crescido e se robustecido sem que a genre se
desse conta [...] e de repente tomamos consciencia de sua verdadeira di-
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mensio, urn jatobi de ideias firmemente plantado no terreno fertil da nos-
sa cultura polimorfa.'

Na geracio de Edino Krieger, os compositores brasileiros abrem seus
leques de possibilidades para elementos de linguagens composicionais con-
temporaneas, ao mesmo tempo em que deixam transparecer naturalmente
um espirito nacional brasileiro. Edino se distingue de seus contemporâne-
os pela escolha do neoclassicismo, cujos preceitos esteticos se encaixam
com seu temperamento musical e ja estdo latentes nas suas primeiras obras
para piano solo. A combinacio entre o equilIbrio da forma, o tratamento
harmeinico particular e urn melodismo singelo e lirico resulta num amalgama
muito bem sucedido. A obra pianistica de Edino Krieger ja conquistou
posicio de destaque no panorama da nossa mtisica contempothnea e se
constitui, sem thavida, numa valiosa contribuicao ao desenvolvimento da
literatura pianistica brasileira.

' Krieger E.—"Mario Vivo", capitulo "Depoimentos de Compositores e MusicOlogos
sobre Mario de Andrade" in Tres Musiailogos Brankiros, Vasco Mariz ed., Rio de Janeiro:

Brasileira, 1983, p. 74.
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Ano de
Corn posic do

Titulo da Obra Duracâo
Local

- ode Composica clE itora Dedicada a Estreia

1945 Perez pare Piano* Jdlio Zaturanskv, 1947, Teatro
del Pueblo, Buenos Aires

1947 Circe Epgranias (1 a II) Rio de Janeiro LK ProducOes Artisticas Eunice Catunda

1951 Once Epigramar (III, IV c V) Rio de Janeiro LK Produenes Artisticas

1949 lib Alin/allows (1 c II) 4'50" (total) Nova Yorque LK Produces	 r	 cas Belkiss Carneiro de
Mendonea, Goiania

1952 Tries Miniatures (Ili) Rio de Janeiro LK Proclucees Artisricas

1952 Mnrica 1952*` Ernest Krenek, 1952, Curse
International de Ferias,
TeresOpolis

1953 .Sionala pare Piano a 4 Afar 5'45" Rio de Janeiro Peer International
Corporation

Jeanette e Heitor
Alimonda

Jeanette c Heitor Alimonda,
1953, Radio MLIC,
Rio de Janeiro

1954 Criendi 4° I 2110" Rio	 e Janeiro 1.1: Proclucees Artisticas Belkiss Farnciro de
Mendonea, Goiania

1954 Preltirtio (Can/alma) r
Fuga (Alarcha-Rancho)

8'10" Rio de Janeiro LK ProducOes Artisticas Anna Stella Schic Eunice Carunda, Teatro
Municipal de Sao Paulo

1955 '1W' InvencOn a Duos I iapar Rio de Janeiro LK Produtnes Artisticas Glorinha

1956 Churn Manhoso Rio de Janeiro LK ProducOes Artisticas Dinorah

1956 Estneio Sererteiro 2'40" Rio de laneiro 1,K Produce:1	 Artisticas Dance

1956 Sonata so' 2 14'20" Londres UK ProclueOes Artis[icas Homer° de Magalhaes, 1958,
Rio dc Janeiro, AuditOtio do MIhC

1957 SMaitna 7'00" Irrndos Vitale Miguel Procnea

1962 Os 1Ws Peraltas 2'25" Rio (lc Janeiro LK Producncs Artisticas Isabel, Elisa c Jorge
Eduardo Hue

1997 Nand Rio de Janeiro LK ProdutOes Ardsticas Nina

Partao a sIcsaparecida
" Pap aura pant plane ear, Iocaliaada, 'arm	 maricao par	 Ic



Edino Krieger - Discografia das Obras para Piano

Tres Miniaturas:
LP Panorama da Masica Brasileira para Piano, vol. II (Copacabana - COLP
12078), 1977, lado B, faixa 3. Belkiss Carneiro de Mendonca.

Sonata para Piano a 4 Mdos:
LP Sonatas - Piano (Arsis - 992 529-1), 1987, lado 2, faixa 4. Miguel Proen-
ca e Lais de Souza Brasil.
CD Brasileiras - Duo Fortepi ano, Projeto Tons e Sons (Universidade Federal
do Rio de Janeiro - TS 9802), 1988, faixa 14. Sara Cohen e Mirian Braga.

Seresta (Homenagem a Villa-Lobos):
LP Edino Krieger / Aldo Krieger (Arsis 992 381-1), 1986, lado A, faixa 5.
Miguel Proenca.

Sonata n° 1:
- LP Sonatas - Piano (Arsis - 992 529-1), 1987, lado 1. Miguel Proenca.

Prehiclio (Cantilena) e Fuga (Marcha-Rancho):
LP Edina Krieger / Aldo Krieger (Arsis 992 381-1), 1986, lado A, faixas 3 e
4. Miguel Proenca.

- CD Compositores Latino-Americanos 4 (Echo - 295), 1995, faixas 1 e 2. Beatriz
Balzi.
CD Entre Claudio Santoro e Edino Krieger (W.11097), 1997, faixas 6 e 7.
Rodrigo Warken.

Sonata n° 2:
LP Sonatas - Piano (Arsis - 992 529-1), 1987, lado 2, faixa 4 Lais de Souza Brasil.

Choro Manhoso:
LP Edino Krieger / Aldo Krieger (Arsis 992 381-1), 1986, lado B, faixa 1
Miguel Proenca.

Estudo Seresteiro:
LP Edina Krieger Aldo Krieger (Arsis 992 381-1), lado B, faixa 2 Miguel Proenca.

Sonatina:
LP Miguel Proenca (Opus - OPLP 05011), 1978, lado A, faixa 1. Miguel
Proenca.

- LP Edino Krieger Aldo Krieger (Arsis 992 381-1), 1986, lado A, faixas 1 e
2. Miguel Proenca.

EDINO KRIEGER - OBRAS PARA PIANO
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CD Brazilian Impressions (MA Music - MAC 900-2), 1991, faixa 4. Miguel
Proenca.
CD Mlisicos UPF, Universidade de Passo ['undo (Solo Discos - CD 115-
014), faixa 5. Giancarlo Crivellaro.
CD Maria Teresa Madeira - Piano - Solo Brassie o (Rioarte Digital - RD002),
1995, faixa 1. Maria Teresa Madeira.

SALOMEA GANDELMAN e professora de Piano e Praticas Interpretativas nos torsos
de graduacão e mestrado em mUsica brasileira do Instituto Villa-Lobos da Universidade
do Rio de Janeiro. Akin de aurora de artigos publicados na Retista Art da UFBA, na Revista
Brasikira de Masica da UFRJ e nos anais da Associacao Nacional de Pesquisa e Pds-Gradu-
acao em MUsica (ANPPOM), fez a introducao e organizacao do livro Estthca do Prof 11.
J. Koelreutter (Sao Paulo: Novas Metas, 1983) e 6 aurora do livro 36 CoVositores13rasileiros
- Obras para Piano (1950-1988) (Rio de Janeiro: Relume Dumati, 1997).

INGRID BARANCOSKI e Dourora em MUsica pela Universidade do Arizona corn habi-
litacao principal em Piano e secundaTia em Teoria da MUsica. Paralelamente as suas ativi-
dades de interprete, atua como docente e pesquisadora no Instituto Villa-Lobos da Uni-
versidade do Rio de Janeiro corn bolsa Recem-Doctor pelo CNPQ. Tern artigos anterio-
res publicados nos perindicos Cadernos de Estudos-Aniilise Musical, Apollon Alusagete, e atual-
mente trabalha como colaboradora da enciclopedia Composers of I .atin America (Greenwood
Press, no prelo).

SALOMEA GANDELMAN & INGRID BARANCOVSKI
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