
~ 
As Origens 

Ahrindo qualquer hist6ria da musica, o leitor encontrani 
alguns capitulos introdut6rios sobre a arte musical dos chine
ses, dos indianos, dos povos do Oriente antigo; depois, dis
cuss6es mais ou menos pormenorizadas sobre a teoria e os 
fragmentos existentes da antiga musica grega; enfim, descri
~ao laboriosa do desenvolvimento da polifonia vocal, ate seu 
aperfei~oamento no seculo XIV 

Nada ou muito pouco de tudo aquilo constara do presen
te capitulo. Conforme os conceitos expostos na Explica~ao 
Previa deste livro, nao nos ocupara a musica dos orientais nem 
a dos gregos antigos. Por outro lado, a exposi~ao das origens da 
nossa musica ficara reduzida a poucas observa~6es introdu
t6rias . Pois nosso assunto e apenas a musica que vive hoje. 

Nossa literatura, nossas artes plasticas, nossa filosofia 
seriam incompreensiveis sem o conheci]Jlento dos seus fun
damentos greco-romanos. Mas nao acontece o mesmo com a 
nossa musica .l Esse produto aut6nomo da civiliza~ao ocidental 
moderna nao tern suas origens na Antigiiidade que se costuma 
chamar classica. Quando muito, alguns germes da evolu~ao 
posterior ficarri:""' escondidos num outro fen6meno musical, a 
maneira de documentos sepultados nos fundamentos de uma 
catedral ou outra constru~ao multissecular. Esse fen6meno, 
de importancia realmente fundamental, e 0 coral gregoriano, 
o cantochao, o canto liturgico da Igreja Romana. 1 

I. I ~ Wagner, Einfuehrurgindie GregorianischenMelodien, 3 vols., Freiburg, 1911-
192 1 . 

.1 . P. Schmit, Geschichte des Gregorianischen Choralgesanges, Trier, 1952. 
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Sem duvida, escondem-se nas melodias do cantochao frag
mentos dos hinos cantados nos templos gregos e dos salmos 
que acompanhavam o culto no Templo de Jerusalem. Nao 
podemos, porem, apreciar a propon;ao em que esses elemen
tos entraram no cantochao. Tampouco nos ajuda, para tanto, 
o estudo das liturgias que precederam a reforma do canto 
eclesi:istico pelo papa Gregorio I: das liturgias da Igreja orien
tal; da liturgia galicana, j:i desaparecida; da liturgia ambro
siana, que se canta ate hoje na arquidiocese de Milao; e da 
liturgia visigotica ou moz:irabe que, por privilegio especial, 
sobrevive em algumas igrejas da cidade de Toledo. A unica 
musica liturgica catolica que conta para o Ocidente e o coral 
gregoriano, a liturgia a qual Gregorio I, o Grande (590-604), 
concedeu especie de monopolio na Igreja romana. 

0 coral gregoriano nao e obra do grande papa. A atribui
\=ao a ele so data de 873 (Johannes Diaconus). Entao, o que 
se cantava na Schola Cantorum de Roma j:i nao era exata
mente o mesmo como no fim do seculo VI. 0 cantochao 
sofreu, durante os muitos seculos de sua existencia, numero
sas modifica\=6es, quase sempre para o pior. Aos monges do 
mosteiro de Solesmes e a outros benemeritos da Ordem de 
Sao Bento deve-se, porem, em nosso tempo, o restabe
lecimento dos textos originais. Sao estas as melodias liturgicas 
que se cantam, diariamente, em Solesmes e em Beuron, em 
Maria Laach e em Clervaux e em todos os conventos bene
ditinos do Velho Mundo e do Novo; e se cantarao, espera
mos, ate a consuma\=ao dos seculos. E a mais antiga musica 
ainda em uso. 

As qualidades caracterfsticas do coral gregoriano sao a 
inesgot:ivel riqueza melodica, o ritmo puramente prosodico, 
suhordinado ao texto, dispensando a separa\=ao dos compas
HOS pc lo ri sco, e a rigorosa homofonia: o cantochao, por mais 
lllllllt'ttt·.o <Jilt' ~w j : t o coro que o executa, sempre e cantado 
'111 IIIIi'•'• ''""• 11 1111111 Vtt:t .. Noss:1 ln(ts icn, porr m, c muito me

'' Ill IIIII I ill ltii 'JIIdit 111 jllllt 1'ci 1• I i)',lll'tlS:III1l'11lt' C0 11 -

t 11111 ' I IIIII '• I I II 1\lll 'o illl III Ith lo illljlii 'H 
J" 'li•ll 1111 d•il l l i 1·111 . I . I lllj Ill I I 111 111 ll 'li 'II jll ' lll 
rJ I ' o·ljllol ilt it lll ill! li\iJii jtl jttdil tlllit lllll 'ltit • 

It '1J 1U tl' I iiiji:lilllliii! IIIII I II jll ill 
I Ho 1 1 II I ltllll !l[tl'j0 l111iil11 

i''''''' '" i i r "' 1·1 

a urn outro mundo. Realmente pertence, historica como teo
logicamente, a urn outro mundo; e a musica dos ceus e de 
urn passado imensamente remoto. 

Outra for\=a "subversiva" foi a presen\=a da musica profa- .....---
na: a poesia lfrica aristocr:itica dos troubadours, cantada nos ' 
castelos, e a poesia lfrica popular; cantada nas aldeias. Uma ? 
can\=ao popular inglesa, guardada num manuscrito do come- . 0-' 
\=o do seculo XIII, o Cuckoo-Song (Sumer is i-cumen in ... ), e '-....... 

2 
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urn dinone a seis vozes, isto e, as seis vozes entram, sucessi
vamente, a distancia de oucos compassos, com a mesma 
melo ·a. Evi entemente havia mais outras can\=6es assim: ao 
cantochao gregoriano, rigorosamente hom6fono, op6e o povo ·~ 
a polifonia; e esta entrar:i nas igrejas. Aquele canone e, nao 
por acaso, uma can\=ao de verao. Assim como nos celebres 
murais do Campo Santo de Pisa os eremitas e ascetas saem 
dos seus cubfculos para respirar urn ar diferente, assim co-
me\=a tambem na musica contemporanea o verao da alta Ida-
de Media. 

Essa musica foi, mais tarde, chamada dears antiqua. Mas 
"<mtiga" ela so e em rela\=ao a outra, posterior: aArs Nova. No 
scculo XIII, Ars Antiqua era nova; e a arte que pertence a 
chamada "Renascen\=a do seculo XIII", florescimento das ci
dncles e constrw:;ao das catedrais, vida nova nas universidades, 
t r:1du\=ao de Aristoteles e de escritos :irabes para o latim e ela
lmra(ao da grande sfntese filos6fica de Santo Tomas de Aquino. 

ll ouve, dentro do coral gregoriano, o germe de uma evo
lll l.,':lo: a contradi\=ao entre a obriga\=ao de acompanhar fiel 
IIH'llll' o tcxto liturgico, a maneira de recitativo, e, por outro 
lttclo, :1 prcsen\=a de tao rica materia melodica, os "melismos" 
t p w HL' estcndem longamente quase como coloraturas, sem 
( II II Hidvra<.;iio do valor da palavra. Essa contradi\=aO levaria a 
tllv i,•:no d:1s vozes: uma, recitando o texto; outra, ornando-o 
1111 •loci ir:1 mente. Sao essas as origens das primeiras tentativas 
tit · tltll sil'n poli fon ica, do Organum e do Discantus, detidac 
1111 ' 111 1' vstutl:lclos c dcscritos pelos historiadores; mas nao nos 
jiii 'IH llj li ii'I IO. 

( )•, prilll!' iros lextos ci a Ars Antiqua foram encontrados 
1111 lllltllolt·l 11 cl n igre j:1 de Sa in t-Martial, em Limoges. Mas o 
, J, WIIVII IVillll ' lll o dvss:1 nov:1 :1rte re<1 li zou-se na Schola Can
''""'" dnl: llt ·tlrnl No tn • i)ll tllt ' d1 · Jl:lri s. l ~q; i stm -sc a ativi
,Jit lt tit • 11111 1/tttg / 111'1 i.t 'tl tllllll '• M11:. tl)',t: ltlllt • tl tl iiH ' tl v !Irs 
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Antiqua e seu discfpulo e sucessor na dire<:;ao daquela escola 
parisiense por volta de 1200, o magister PEROTINUS; na hist6-
ria da nossa musica, e 0 primeiro compositor que consegue 
sair do anonimato. Varias obras de Perotinus encontram-se 
no manuscrito H 196 da biblioteca da Faculdade de Medicina 
de Montpellier e no Antiphonarium de Mediceum da Biblio
teca Laurenziana em Floren<:;a. Sao obras de uma polifonia 
rudimentar, blocos sonoros rudes como as pedras nas facha
das romanicas de catedrais que mais tarde foram continuadas 
em estilo g6tico. A impressao pode ser descrita como "ma
jestosamente oca". A liga<:;ao rigorosa da segunda voz a melo
dia gregoriana nao permite a diversidade rftmica. Algumas 
dessas pe<:;as curtas, Quis tibi, Christe e Sederunt principes, 
foram modernamente gravadas em discos. 

0 "imobilismo" da Ars Antiqua explica-se pela insufi
ciencia do sistema de nota<:;ao, atribufdo ao monge Guido 
(ou Guittone) de Arezzo: todas as notas tinham o mesmo 
valor, a mesma dura<:;ao, sem possibilidade de distinguir bre
ves e longas. 0 primeiro grande progresso da Ars Nova, dos 
seculos XII e XIV, e o sistema mensural, que ja se parece 
com o nosso sistema de nota<:;ao: permite distinguir notas 
longas e menos longas, breves e mais breves; permitiu maior 
e, enfim, infinita diversidade do movimento mel6dico nas 
diferentes vozes. E urn progresso que lembra as descobertas, 
naquela mesma epoca, da ciencia matematica, pelas quais 
sao responsaveis eruditos como Oresmius e outros grandes 
representantes do nominalismo, dessa ultima e ja meio here
tica forma da filosofia escolastica. 

AArs Nova nao e, simplesmente, o equivalente do estilo 
g6tico na arquitetura. Precisava-se de seculos para construir 
as grandes catedrais . Quando estavam prontas ( ou quando as 
constru<:;oes foram, incompletas, abandonadas), ja tinha mu
dado muito o estilo de pensar e o estilo de construir. A Ars 
Nova ja corresponde a elabora<:;ao cada vez mais sutil do pen
samento filos6fico e das formas g6ticas. Os grandes te6ricos 
da Ars Nova, obispo Philippus de Vitry e os outros, elabo
rn m ,·o m !)1"<'\' iSiiO n1 :1lcm:hica as rcgras da arte de coordenar 
I' ll i l l ~ \t1,1'"1 iill ' ll' lllt ••, '•1' 111 f't •lil Ill• I'Xif 1/' ll l'iiiS cln 0\I Vici o por 
li ~~" "t"' 1 - 1 ~ lll·li~ (i~r~~ · ~ ~ ~ ~ :~n~, 111 I'll'" ~ "" '"lll ll 'l ll"l lo. 
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se hist6rico, mas sem possibilidades de ser hoje revivificada. 
0 grande compositor daArs Novae Guillaume de MACHAUT 
(c. 1310-13 77), que foi dignitario eclesiastico em Verdun e 
Reims, enfim na corte do rei Charles V da Fran<:;a. Seu nome 
s6 figurava, durante seculos, na hist6ria literaria da Fran<:;a: 
como poeta fecundo, autor de ballades, rondeaux e outras 
pe<:;as profanas. Machaut tambem escreveu para essas poe
sias a musica: a tres ou quatro vozes, da mesma maneira e no 
mesmo estilo em que escreveu motetes para tres ou quatro 
vozes sobre textos liturgicos . Uma obra de vulto e importan
cia excepcionais e sua Messe du Sacre, escrita em 1367 para 
a coroa<:;ao daquele rei na catedral de Reims. E uma data his
L6rica. Machaut foi, parece, o primeiro que escolheu cinco 
partes fixas do texto da missa para po-las em musica: Kyrie, 
C loria, Credo, Sanctus (comBenedictus) eAgnus Dei. Criou, 
dvssa maneira, urn esquema, uma forma musical de que os 
1 ompositores se servirao, durante seculos, com a mesma as
•, ld llidade com que OS musicos do seculo XIX escreverao sin
llllli:IS c quartetos. A missa, naquele sentido musical, e a pri-
11 wlrn grande cria<:;ao da musica ocidental; e a Messe du Sacre 
1l1 • Mnt'haut eo primeiro exemplo do genero. E a obra exem-
1 d 11 1 d :1 Ars Nova, empregando as regras complicadas da arte 
, 1111 lmpontfstica, sem evitar, porem, certas discordancias so-
11111'11 ~ que nos parecem, hoje, arcaicas ou entao estranhamente . 
llltH II 'lll :ls. E uma arte medieval, na qual se descobrem, po
ll 111 1 llS )!.Crtnes de arte renascentista: e uma musica que sera 
11111)11\ll ll il . E o come<:;o do ciclo de cria<:;ao que em nossos 
dt.i' oil :l ha . 
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Depois desse apogeu lirico e tnigico, fixavel no 
Decadencia. periodo que vai do VI. 0 ao IV. 0 seculo antes de 

Cristo, a musica grega progride sempre e descamba 
.J:tara !- v~ad_e, ao mesmo tempo q~perde 
aquela orinnta~ao religioso-social que cn:?randecedt 
e nacionalizara. Um individualismo -a~u, Hilla all· 
sia impacicnte de festan~a. 0 teatro sc aLrc em 
qualquer dia. Porem as tragedias ja nao sao mais 
cantadas nao, e as artes se divorciam umas das outras. 
Aparecem os virtuosos interpretando oLra alheia. 

[

Os cantores _ e instrumentistas se preocupam em fa
zer virtuosidade e chegam a ter templos erguidos 
em honra deles. Alexandria, na Africa, c entao, o 
paradeiro da saben~a grega. Atenas morre, _ escrava 
de Roma. E com ela os \erdadeiros gregos penin
sulares. 

E Roma, sob o ponto-de-vista musical. nao dara 
nada que interesse historicamente. 

CAPITULO III 

A MONODIA CRISTA 

Na Gre,da tudo tinha que concorrer harmoniosa· 
mente para realizar o Cidadao, cujo conceito e in
separavel do de Estado. Todas as especia1iza~oes 
artisticas ( 0 que entendemos agora por musico, ar
quiteto, poeta, etc.) eram dissolventes do cidadao 
ideal -e so foram conhecidas na Grecia quando a 
na~ao decaia de si mesma C). 

Individua
lismo 
cristiio. 

Quem trouxe para nos a ideia pratica do homem-l 
-so, destruindo as bases em que organizaram-se as 
civiliza~oes da Antignidade europeia, foi J~ts. · Foi 
o Cristianismo que firmou no iridividno a no~ao da 
culpa em rela~ao ao individuo mesmo e substituin, 
por assim dizer, a co:nsciencia estatal anterior, por 
uma c~psciencia individual nova. Com isso urn ideal 
novo de civiliza~ao ·ia nascer, provindo nao mais da 
no~ao de Sociedade, mas da de Humanidade. Por-

''hq~e _so mesmo a mesquinhez do individuo tr;;-a---
1 ! deia de humaiiidade"~ 

(7) Tanto na Grecia como em Roma, a sociedade se fundava 
&ohre a concep,.iio da suhordina,.iio do individuo a ela, do cidadiio 
ao Estado; a finalidade dominante da conduta era para ela a segu· 
ran~a da republica, acima da seguran'<a do individuo, diz Frazer. 
E Haggerty Krappe: "A religiiio indo-europeia era uma religiii!l 
social; a dos semitas e individualista. Urn grego classico se N· 

hriria apenas do ridiculo se imaginasse apelar para o grande Zeu~ 
na inten'<iio de ohter dele urn beneficio pessoal. Os deuses do~ 
gregos so existem para servir a comunidade e - o Estado ". 
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34 MARIO DE ANDRADE 

Os homens antigos tiveram no~ao n:itida e agen
te de socializa~ao, mas possuiram ideias imperfeitas, 
vagas e diletantes sobre o que seja humaniza~ao e 
liberdade humana. 

Ora o Ritmo e socializador. Com as suas di
namogenias muito fortes ele coletiviza facilmente os 
seres. A melodia, fisiologicamente falando menos 
ativa, deixa espa~o maior pra que se desenvolvam 
com independencia os afetos individuais do ser. Por 
isso, a fase ritmica da Antiguidade, levada ao apogeu 
pela perfei~iio incompanivel da Ritmica grega, vai 
suceder a fase melodica, is to e: a prepond,erancia 
do ritmo que a gente observa na nnisica antiga, 
sucede a preponderancia mais sutil e condescendente 
da melodia. 

Ainda ha outra constata~to a fazer : Devido a 
esta preponderancia de melodia sobre o ritmo, a 
musica se sutiliza e vai deixar gradativamente de 
ser sensa~iio para se tornar sentimental. De as· 
sociativa que fora de primeiro, vira divagativa. 

J a vimos que era importante o Ethos atribuido 
aos ritmos, aos generos e modos na Grecia. Tal mit· 
sica em tal ritmo, tal modo e tal genero era no
bilitadora. Tal outra sensualizava. Tal envelhecia 
e tal fortificava os mo~os. Tal era religiosa e tal 
niio, etc. Os gregos compreendiam as ohras musicais 
associando a elas as ideias morais que atribu:iam as 
formas, sistemas e ritmos. Ag9ra tudo isso vai sen
do gradativamente desprezado e conscientemente igno
rado. Ninguem mais nao compreenderii uma ohra, 
lhe associando ideias morais preestabelecidas, porem 
divagani individualistamente, deixando-se lcvar pelas 
liberdades sentimentais do eu. A musica se torna 
objeto de divaga~oes e mais tarde de explica~oes mais 
ou menos liricas, ate que o psicologismo do sec. XIX 
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a compreendera como "'arte de expressar o's . .s·entimen-

tos por meio de sons". 
Foi essa a modifica-;;ao fundamental que o Cris

tianismo trouxe para a musica. Otto Keller ob
serva que enquanto os povos antigos conceheram o 
Som como elemento sensitivo, o Cristianismo o em
pregou como elemento pelo qual a alma comovida 
se expressa em belas formas sonoras. H. Frere diz 
que o Cantochao representa o desenvolvimento da 
melodia artistica. Peter wagner nao ve na evo
lu-;;iio historica da musica nada de compadivel ao 

Gregoriano como melodia. 
Desde inicio o canto foi introduzido no culto 

cristao, como elemento util de purifica~ao e ele· 
va~iio. Os chefes da lgreja primitiva o rccomcn· 
daram e o cmpregaram. Como nao era possive1 
inventar de pronto uma teoria e pnitica mu:sicaiB 
novas, os cristaos for am buscar os dnticos (alias 
ja contaminados pela musica grega) do culto ht~
braico, a que o Cristianismo vicra apenas definitivar. 
Transplantaram pois esses cantos para o culto novo, 
simplificando-os, tirando instrumentos acompanhan· 
tes, repudiando o cromatismo "sensual", evitando o 
mais poss:ivel a recorda~iio das praticas gregas. Com 
isso a musica adquirira um conccito exclusivamente 

vocal e monodico. 
De primeiro os fieis cantavam em unissono coral 

as melodias liturgicas. Mas a falta de prepara~iio 
te'cnica do povo, prejudicava muito a exatidf.o ceri· 
monial, e ja no sec. II as Constitu'i~oes Apostolicas 
determinavam que um solista entoassc os salmos, dei
:xando aos fieis apenas algumas respostas faceis. Isso 
deu origem a processos diversos de cantar a melodia 
cultural. Ravia o Solo Salmodico, sem participa~iio 

Primeiros 
cantos. 

Pro<'essos 
de cant:ar. 

J 
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coral, a nao ser nas Doxologias e nas exclama~oes 
finais (Amen, Aleluia) ; o Canto Responsorial, em 
que solo e coro se sucediam; o Canto Antifonico, 
em que dois coros se alternavam. Por outro ]ado, 
o aparecimento de cantores profissionais provocou 
o desenvolvimento artistico das melodias, que se 
enriqueceram de Melismas. Si muitos cantos per
manecem silabicos, isto e, correspondendo a cada 
som da melodia uma silaba do texto, se desenvolvem 
muito os cantos melismaticos em que a uma silaba 
do texto correspondem varios sons, em vocaliza~ao 
ornamental. 

Aos Salmos tradicionais tirados da Biblia, logo 
se ajuntaram Hinos e Canticos, as vezes metrifica
dos e estr6£icos ja inventados pelos proprios musicos 
cristaos. 

Ao mesmo tempo, o reconhecimento publico do 
Cristianismo pelo imperador Constantino (313) e o 
predominio da religiao nova, permitiram que a mil
sica do culto progredisse com intensidade. Foram 
aparecendo logo varios centros musicais importan
tes no oriente europeu ( Bizancio) e Asia ( Siria, 
Antioquia) na peninsula ita)ica ( Milao com Santo 
Ambrosio, sec. IV), na Fran~a ( Poitiers com Santo 
Hilario, sec. IV) e na Espanha ( Sevilha com San-

\ 

to lsidoro, sec. VII). (Resultou dis so a forma~ao 

\ 

de liturgias musicais distintas: o Canto Ambro
siano, de MiHio; o Canto Galicano, em Fran~a; e 
o Estilo Mo~arabe, na Espanha) 

Bizaneio. 

. Os centros de influencia geral mais permanente 
foram Bizancio e Roma. 

Bizancio fez conservar muitas palavras gregas 
na liturgia latina; propagou no ocidente o canto 
antifonico de Antioquia; generalizou o emprego de 
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cantores especializados; e determinou a expans~ o 
do Orgao. Quem inventou cste instrumento, di
zem, foi o egipcio Ctesibio (sec. III ou II a. C.) 
especie de Edison da Antiguidade, inventor de mui
tas coisas. 0 Orgao ideado por cle era hidn1ulico. 
Embora nas suas partes essenciais permane~a o mes
mo ate agora, faz muito ja que 0 orgao se tornou 
exclusivamente pneumatico. De primeiro foi em
pregado no cerimoriial civil. Parece que a lgreja 
Catolica so o oficializou no sec. IX. 

Roma lembra principalmente G~~1ag1 
(Papa de 590 a 604). Fundando ~ 
~erdadeira profecia dos conservatorios, c man

--daildo escrever o Antifonario em que se grafaram as 
Antifonas e Respomos do Oficio annal, Sao Gregorio 
deu a musica romanica uma organiza~ao tao convin
cente que se generalizou pela Cristandade e fixou a 
melodia catolica. Esta recebcu por isso o nome de 
Gregoriano. Mais tarde foi tambem chamada de 
Cantochao, (Cantus Planus) por causa dos sons se
rem sempre iguais como dura~ao e como intensidade. 
E ainda porque servia de base na~;; polifonias. 

N a teoria musical £1o Cristianismo e que a li~ao 
grega se intrometeu, produzindo inicialmente mais 
confusao que beneficio. 0 proprio teorico ilustre 
Boecio (sec. V ... ) ( 8 ) viveu obcecado pel a teo rica 
c terminologia gregas. Houve um divorcio penoso 
entre teoria e pratica musicais, ate que a lucidez 
de Guido D' Arezzo abriu caminho para a norma· 

liza~ao de tudo. 

( 8) A reticencia antes ou depois da indica~ao de data deter· 
mina que 0 individuo ou 0 fato datado vern do ultimo quarto do 
seculo anterior se a retic@ncia esta anteposta ao numero, ou que 
continua pclo primeiro quarto do seculo seguinte se a rcticcncia e 
posposta . 

Roma. 

Teo ria. 
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0 Cristianismo empregou Modos que foram 
chamados Tons da lgreja. 0 ingles Alcuino 
(sec. VII ... ) foi o primeiro a teorizar sohre eles 
com clareza. Os Tons. da lgreja eram oito: quatro 
principais, ou Autenticos (Re a Re, Mi a Mi, Fa 
a Fa, Sol a Sol) e quatro, relativos dos Autenticos, 
os Plagais (La a La, Si a Si, Do a Do, Re a Re). 
Eram numerados aos pares de derivador e deri
vado: Protus (primeiro), Autentico (Re a Re) e 
Protus Plagal (La a La); Deuterus (segundo), Tri
tus ( terceiro) e Tetrardus (quarto). 

Tern duas diferen~as vastas entre os Modos 
Gregos e os Tons de Igreja. Estes ja sao conside
rados ascendentemente e, pois, a tonica se apresenta 
como urn repouso no grave. Talvez isso se tenha 
dado porque a predominancia da melodia sobre o 
ritmo, levou os cristiios a observar com psicologia 
mais habil o dinamismo dos sistemas ... 

Outra diferen~a e que, alem da tonica, outro 
grau principia dominando no Tom: quinto ou sexto 
grau nos Autenticos e terceiro on quarto nos Pla
gais. E o som de sustenta~iio ( chamado Tenor) 
sobre o qual se entoa a maior parte das silabas do 
texto. E' o embriiio do conceito harmonico-tonal, 
pois o som Tenor funciona que nem a Dominante, 
da Harmonia. 

Quanto ao Ritmo, parece que os estudos da 
escola hcneditina de Solesmes (sec. XIX) e que 
deram as escurezas dos tratadistas cristiios uma so
lu~iio mais exata. 0 Gregoriano se utiliza dum 
ritmo declamatorio, fundado em acentos de inten
~ao intelectual ou expressiva. Identificiivel, pois, 
ao movimento das £rases faladas. Cada membro 
de frase se isola por uma pausa curta, chamada 
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Distin~iio. Nas Distin~oes a frase musical conclue 
com urn som mais Iongo, valendo o duplo dos da 
frase, que sao todos iguais. A pausa pequena das 
Distin~oes acentua o sentido intelectual do texto e 

permite respirar. 
A melodia gregoriana 

dica e de conceito modal. 

e essencialmente mono
Toda hannonizat;;iio e 

pois uma superfeta~ao nela. Mas parece que mesmo 
no periodo aureo (sec. VI a sec. -VII) usaram ajun~ 
tar ao canto uma segunda parte. Pnitica tambem 
provinda de Bizancio provavelmente, pois Iii desde 
o sec. IV se empregava o Ison, processo em que 
uma voz sustentava urn som modal (Tonica, Tenor) 
enquanto outra voz entoava a melodia. Com o 
desenvolvimento das escolas de canto coral, surgiu, 
jii com valor historico, o costume duma das duas 
vozes do coro entoar um contracanto (Vox Orga
nalis) de quintas ou quartas paralelas, no agudo 
da melodia tradicional (Vox Principal is, ou ainda, 
Tenor). A is so chamavam de Organizar, ou can
tar urn Organo. Pratica possivelmente muito an
tiga, o Organo so vem nomeado por Scotus Erigena 
e descrito por Hucbald (sees. IX e X) . 

Nao seria o Organo uma conforma~ao erudita 
de pratica popular anterior? Da Escandinavia, por 
intermedio da Inglaterra, viera um jeito de cantar a 
duas e tres vozes, tao tradicionalizado Iii que toda 
a gente cantava intuitivamente nele. Disso parece 
£alar Giraldus Cambrensis. Os hardos celtas anda
ram por todo· o continente europeu desde o sec. IV. 
Decerto eles propagaram por toda a parte esses 
processos de can tar: o Gimel a duas vozes, e o seu 
desenvolvimento a tres vozes, o Falsobordao, des
critos no fim do sec. XIV por Chilston, Power e 

Conceito 
mon6dico 
e a 
HRrmonia. 

Organo. 

Falso 
bordao. 
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Guilherme Monachus. Esses processos populares, que 
acabaram se introduzindo na musica erudita da Idade 
Media, consistiam em ajuntar a melodia dada, tirada 
do gregoriano, series de ter~as e sextas paralelas. 
Ora estes intervalos eram proibidos porque, ~evido 

· \ \ aos preconceitos pitagoricos, so a oitava, a quinta 
~ 1 e a quarta eram consonancia0 o organo pareceJ 

ser uma transposi~ii:o erudita pra quartas ou quin· 
las, das velhas ter«;as e sextas nordicas. 

Carece notar que tanto o organo como o falso· 
desses 
processos. bordao nao alteram 0 conceito monodico do gre· 

goriano. 0 paralelismo absoluto das duas ou tres 
vozes, formava melodias distintas, passiveis de se
rem cantadas simultaneamente com a melodia tenor 
porque mantinham com ela rela«;oes eurritmicas de 
similitude intervalar, melodica e ritmica. Mas niio 
harmonica. Harmonia e concatena«;ao de acordes. 
Ora numa sucessao de oitavas ( Antifonia), de quar· 
tas OU de quintas ( organo), de ter~as e 5extas ( falso
bordao) cada fusao e considerada em si e nunca em 
rela«;ao as precedentes e subseqiientes. A fusao dos 
sons, os Intervalos Harmonicos enfim, ja estao pra
ticados nisso. Nao, porem, ·a Harmonia. E parece 
mesmo que naqueles tempos nem essa fusiio de som 
eles percebiam hem, embora, em teoria, falassem 
na consonancia dos sons simultaneos. Porque dessa 
fusao resultava diretamente o conceito do Acorde 
e tal .conceito aparecera verdadeiramente so muito 
depois. 0 que parece e que OS cristaos viam nessas 
simnltaneidades vocais uma so melodia que se acom
panhava com produtos de si mesma, que nem uma 
mae se acompanha de seus filhos. Tanto assim que 
logo estes. . . filhos espigaram e se tornaram inde
pendentes da melodia mater, Do conceito do acorde 

1 

't 
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resultava a Harmonia. Do conceito de melodias apa
rentadas mas independentes, resultava a Polifonia 
que e a combina~ao de varias melodias simultaneal'!. 
E com efeito foi a Polifonia que se desenvolveu 
primeiro. 

Si, pois, as vezes OS cristaos dos primeiros dez 
seculos empregaram series de sons simultaneos, as 
pe!;aS gregorianas continuavam essencialmente mo
nodicas. Q unissono coral representa a realidade l\ 
exata do Cantochao. 

Cultiva ate 0 sec. XIII, desde 0 sec. IX que Paixoeil e 

G 
. . d d . . , . Misterios. 

o regonano va1 per en o a pureza ongmana e 
se enriquece de preciosismos na escola franco-alema, 
Por todo o ocidente europeu havia entao mosteiros 
e cidades que se distinguiam pelo cultivo apurado 
da musica liturgica. Metz e a abadia de Sao Galo 
foram mais importantes. Especialmente Sao Galo 
donde se propagam na Europa, no sec. VIII, duas 
for as n as: os Tropos e as Seqiiencias ou Prosas. 

~ 
0 \tropos, trazidos de Bizancio, consistiam em en-

~ 
cller ct~m-f ases inventadas para isso as vocaliza~oeo 
sobre vogais do texto tradicional. Essas interpo· 
la~oes deram origem a cantos independentes, as 

. Seqiiencias. 

E tambem em Gregoriano que aparecem as pri· 
meiras manifesta~oes artisticas de musica dramiitica 
no Cristianismo. Certas partes dialogadas do Evan-
gelho, lidas nas cermonias do culto, foram liturgica-
mente distribuidas entre solistas e agrupamentos co· 
rais. Talvez hem antes do sec. XII, era de praxe 
tres diiiconos cantarem a Paixao em Gregoriano; 
urn fazendo de Cristo, outro de narrador, outro se 
incumbindo das respostas do povo e dos apostolos, 
Nao cnstou muito que passassem a representar total-

Melodramas 
sa eros. 

Tropos e 
Seqiiencias. 
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mente isso, dentro do proprio templo. Nasceram 
assim as diversas manifesta~oes do melodrama Ji. 
tlirgico: as Paixoes e os Misterios ou Milagres que 
florescerao ate o sec. XV. 

Farss,.s. A inten~Ko de atrair mais o povo pra essas re· 
presenta~oes, levou a uma serie de licen~as, dani_;as, 
orquestrinhas rudimentares, substitui~ao do latim 
pelos dialetos, substitui~ao do Gregoriano pela mu· 
sica popular, ridiculariza~ao do diabo e dos maus, 
e conseqiiente predominancia do elemento comico. 
Surgiram entao as Farsas, muito profanizadas, ja 
entao vivendo fora do tempo, cantadas nao por 
diaconos mais, porem, por membros de Confra~ias 
especialistas, verdadeiros esbo~os das Companhias 
Liricas atuais. 

Nota~oes. Foram varias as Nota~oes com que 08 cristaos 
escreveram o Cantochao. Empregaram a nota~fo 

.AJfabetica se servindo das sete primeiras letras do 
alfabeto latino pra designar o heptacordio (A para 
o La, B para o Si, etc.). A nota~ao Neumatica teve 
tambem muito uso e empregava sinais ideograficos 
originados dos acentos agudo e grave. Os Neumas 
variavam muito de aspecto e mesmo de valor desig· 
nativo. As figuras neumaticas podiam designar um, 
dois e ate mais sons no caso dos agrupamentos me· 
lismaticos. Nem foram propriamente uma nota~ao 
pois nao indicavam sequer a altura exata do som. 

,,~ (Eram mais uma ajuda-memoria que permitia ao can
tor reconhecer uma melodia ja aprendida anterior· 
mente] 

Por causa dcssa insuficiencia, os teoricos dos 
sees. X e XI procuraram inventar processos novos 
de grafar os sons. 0 flamengo Hucbald inventou 
urn processo que talvez tenha s~fonte inspi-

1 

Otaviano dei Petrucci - Primeiros ensaios de impressao musical 
- Parte de soprano de uma missa de Agricola 
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radora da Nota~ao Diastematica, a qual por me10 
de linhas horizontais ~ intervalos. 

Mas e com Guido d'Arezzo (sec. XI), sistema· 
tizador genial e realista, que a nota~ao adquire uma 
clareza ja satisfatoria. Se e que Guido tenha sido 
apenas urn sistematizador dos processos do tempo, 
e nao inventor de muitos deles. . . Guido ja em
prega uma pauta de quatro linhas, desenvolvidas 
da linha unica usada nos manuscritos dos seculos 
anteriores. A primeira e terceira linhas da pauta 
trazem respectivamente no inicio as letras F (Fa) 
e C (Do) indicando o som que sera grafado ne1as. 
Essas letras foram a origem das claves de Fa e Do'. 
0 G (Sol), como clave, aparece no sec. XII c se 
vulgariza no seguinte. As notas escritas nessa pauta 
eram OS Neumas ja evoluidos e no sec. xn fixados 
nas chamadas Nota~ao Romana, ou Nota-;ao Qua
•drada (por causa da forma quadrada dos sinais)~ 
e na Nota-;ao Coral Alema ou Cravo de Ferradura 
(por causa dos sinais se parecerem com a forma dos 
pregos usados nas ferraduras). 

Guido d'Arezzo foi ainda o inventor incnnsciente 
<Ios nomes atuais dos sons, por ter se utilizado na 
Solmiza-;ao dos seus hexacordes (com que substituira 
os tetracordes, na explica-;ao dos sistemas), das si· 
labas Ut Re Mi Fa Sol La, tiradas da abertura de 
cada hemistiquio do Hino a Sao J oao Batista: 

Ut queant laxis 

Mira gestorum 

Solve polluti 

Resonare fihris 

Famuli tuorum 

Labii reatum 

Sancte Joannes 

Guido d'Arezzo nao pretendera denominar sons 
fixos. Foi so mais tarde que a predominancia da 

Guido) 
d'Arezz_::/ 

/)~)); ). 
f)/). 

Pauta. 

Claves. 

Solmlza9i\o. 
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escala natural (Do Maior) nas cogita~oes teoricas, 
fixou as silahas da Solmiza~ao atual. A silaha Ut 
ainda em uso na Fran~, foi chamada Do por J. Ba· 
~i-(-WG-.----X-VII), i-nforma F etis sem citar do
cumenta~ao. @ silaba Si, tam~nce~=ta, 
se propagou na segunda metade do sec. XVIII. ) 

0 Gregoriano representa musicalmente a essen· 
cia ideal e mais intima da religiao catolica e foi a 
cria~ao mai~ sublime que ela deu em musica. E 
dogmatico por ser ao mesmo tempo monodico e co
ral. E humilde e anonimo por excelencia. Se pode 
mesmo falar que 0 gregoriano nao e sinao uma me· 
lodia so, e que quem conhece uma pe~a de cantochao 
conhece todas as outras. Se contenta de pequenos 
motivos melodicos cujas combina~oes apenas variam 
a apresenta~ao duma entidade inalteravel. 

Alem de anonimo, se tornou tao pobre que nao 
e convite ao prazer estetico. Nao chama a aten~ao. 
Si e certo que a gente escuta com prazer a Salve 
Regina, por exemplo; quem escuta uma Missa gre· 
goriana com ouvidos simplesmente artisticos, se enfa· 
ra e se distt:ai. :E que o gregoriano nao foi feito para 
a gente escutar; mas para a gente se deixar escutar. 
Ele provoca insensivelmente o estado de religiosidade. 

Dentro ja da critica estetica apresenta urn va• 
lor curioso e extraordiniirio. Nao usando combina· 
~ao de subdivisoes ritmicas de tempo, empregando 
o movimento natural de palavra falada, resolveu 
ainda na manha da musica europeia urn dos pro· 
blemas mais dificeis e dehatidos dela: a uniao da 
wlavra e do som. Sob esse ponto-de-v~ 
goriano e mesmo a unica solw;ao deveras realistica 
que a historia da musica apresenta. 0 gregoriano 
nao ~e preocupa com a expressao psicologica. So 
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numa ordem de ideias muito vaga e geral, a gente 
constatara que tal antifona e mais tristonha e tal 
hino mais solene. 0 gregoriano se contentou com 
o valor essencialmente dinamico do som, deixando 
os sentimentos se exprimirem pelo sentido das pa· 
lavras. E deixando assim que as palavras falas· 
sem, pode deixar tamhem que os sons valesse~ por 
si e realizou uma solu~ao de Arte Pura, de Arle no 
"'entido mais estetico, mais desinteressado e mais 
edonistico do termo. E por isso quando mais tarde 
a musica artistica quiser se desenvolver no sentido 
da expresao psicologica, e nos cantos populares que 
ira huscar elementos e exemplo. 0 cantochao nao 
podera lhe servir de fonte. 
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Texto 1: Carpeaux, 1999, pp. 15-19. 

Nome: 

Data: 

 

1. No seu entender, o que Carpeaux quer dizer com “nosso assunto é apenas a música 

que vive hoje” e por que, segundo Carpeaux, “esse produto autônomo da 

civilização ocidental moderna não tem suas origens na Antiguidade que se 

costuma chamar de clássica”? 

2. Por que “a única música litúrgica católica que conta para o Ocidente é o coral 

gregoriano”? Explique as numerosas modificações sofridas pelo cantochão. 

3. Quais as qualidades características do coral gregoriano? 

4. Qual a outra força “subversiva” que aos poucos entrará nas igrejas? 

5. Por que a Ars Antiqua era nova no século XIII? 

6. Quais as origens do Organum e do Discantus? 

7. Fale sobre Leoninus e Perotinus. 

8. O que explica o imobilismo da Ars Antiqua? 

9. Por que a Ars Nova não é, simplesmente, o equivalente do estilo gótico na 

arquitetura? 

10. Qual a importância de Guillaume de Machaut? 

Texto 2: Andrade, 1980, pp. 33-45 

1. Qual a contribuição do Cristianismo para um ideal novo de civilização e qual a 

modificação fundamental que trouxe para a música? 

2. Por que o rito é socializador e quais as causas de uma concepção expressiva da 

música? 

3. Onde os cristãos foram buscar os cânticos para a liturgia? Explique o Solo 

Salmódico, o Canto Responsorial e o Canto Antifônico. 

4. Quais as consequências do reconhecimento público do Cristianismo por 

Constantino (313)? 

5. Qual a importância de Gregório Magno (Papa entre 590 e 604) e de Guido 

D’Arezzo (992-1050)? 



6. Quais as diferenças entre os Modos Gregos e os Tons da Igreja? 

7. Qual a contribuição da escola beneditina de Solesmes, no século XIX? 

8. Explique o Organum segundo Andrade. Por que as terças e sextas paralelas eram 

proibidas na polifonia? 

9. Explique o que são os Tropos e as Sequências e como surgiram. 

10. Faça um resumo da história da notação do Cantochão e resuma a crítica do 

Gregoriano realizada por Andrade. 
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