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Resumo 

A falta de divulga<;:ao de alguns compositores brasileiros, e a inexistencia de uma 
cataloga<;:ao adequada de suas obras, fazem com que uma grande parte da memoria musical 
brasileira seja perdida. 0 presente trabalho fomece dados biogritficos e detalhes sobre a trajet6ria 
musical do compositor pemambucano Jose Ursicino da Silva, maestro Duda, bern como alguns 
aspectos relevantes de seu estilo musical e a cataloga<;:iio de sua obra. 0 catalogo foi estruturado a 
partir de levantamento realizado em diversas institui<;:oes musicais das cidades de Recife, Joiio 
Pessoa e Natal, e arquivos particulares. 

8 



Abstract 

This dissertation is about the life and work of Jose Ursicino da Silva (maestro Duda), a 
Brazilian composer who was born in the northeastern state of Pernambuco. His works includes 
compositions for trumpet with piano accompaniment, brass quintet, symphonic orchestra and 
others.The work offers biographical and musical informations about the composer as well as 
important aspects about his musical style. Also, a catalogue of his compositions, based on a 
survey done in musical institutions of Recife, Joao Pessoa and Natal, as well in private archives is 
presented. 
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Introdu~ao 

Para o presente trabalho foram recolhidas informav5es sobre a vida e a obra do 

compositor Jose Ursicino da Silva, conhecido entre nos por "maestro Duda" para atraves delas, 

procurar entender como foi o seu desenvolvimento musical, quais as influencias que recebeu e 

como o conhecimento adquirido por ele ao Iongo de sua vida reflete-se em suas composiv5es. 

Dessa forma, e possivel alcanvar uma maior compreensao a respeito de sua obra ao mesmo tempo 

em que se obtem informa96es importantes sobre sua trajetoria pessoal. 

Urn problema observado durante a pesquisa para a elabora9iio desse trabalho, diz respeito 

as poucas informa96es existentes sobre a vida do maestro Duda, como tambem de alguns 

compositores, cujas biografias foram consultadas para a complementa91io dessa disserta91io. 

Apesar dos esfor9os de varios estudiosos que trabalham no sentido de resgatar a memoria desses 

artistas brasileiros, muito ainda tern para se fazer, pois em alguns casos, as informa96es 

biograticas existentes sao bastante escassas, principalmente se esses compositores estiverem 

afastados dos centros musicais mais importantes. 

Quanto a questao da preserva91io da obra do maestro Duda, verificou-se, durante o 

desenvolvimento do presente trabalho, que algumas de suas cornposi<;X>es niio estavam registradas 

ou catalogadas, correndo o risco de se perderem e podendo esse compositor e sua obra, com o 

passar do tempo, cairem no esquecimento. 

Detectado esse problema, buscou-se, atraves desse trabalho, dar urna parcela de 

contribui91io a musica brasileira, trazendo mais informav5es sobre a vida do maestro Duda, 

compositor de grande expressividade no cenario musical brasileiro, e atraves da cataloga9iio de 

sua obra, preserva-la para que seja conhecida pelas futuras gerav5es. 
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0 primeiro capitulo apresenta uma biografia do compositor e inicia-se mostrando alguns 

aspectos sociais, culturals e economicos referentes a sua cidade natal, que nos dao uma ideia do 

ambiente onde ele nasceu e iniciou seus estudos musicals. Sua procura por urn centro malor, onde 

pudesse desempenhar suas habilidades como musico, o levou a capital pemambucana na decada 

de 1950. Essa atitude lhe permitiu uma experiencia unica, pois vivenciou uma fase muito 

importante da historia do radio em Pernambuco. Nessa epoca, a cidade destacava-se como sendo 

o principal polo cultural do pais depois do Rio de Janeiro e Sao Paulo. Infelizmente existem 

poucos registros a esse respeito e pouca coisa ficou preservada, mas atraves de depoimentos, 

podemos ter uma idcia do movirnento musical que havia naquela cidade entre as decadas de 50 e 

60. 

Mais tarde mudou-se para Sao Paulo, onde permaneceu por quatro anos. Voltou para o 

Recife em 1970, onde estabeleceu-se dando continuidade as suas atividades como arranjador e 

compositor. 

Para a estruturat;ao do primeiro capitulo, referente a vida do compositor, foi feito 

inicialmente urn levantamento bibliografico. Posteriormente, para complementar as informa¢es 

obtidas, foram realizadas entrevistas com o proprio compositor, e com algumas pessoas ligadas a 

ele. 

0 segundo capitulo apresenta alguns aspectos da obra do compositor, iniciando-se com as 

definit;oes de alguns estudiosos sobre musica folclorica, popular e popularesca, definit;oes 

necessanas para evitar confusoes quanto ao verdadeiro significado dessas categorias musicals, 

presentes em sua obra. Segue-se uma pequena abordagem sobre a irnportancia das tres rat;as que 

participaram da forma9ao do povo brasileiro, e sobre o envolvimento do compositor Guerra-
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Peixe, com o rico folclore pernambucano, mostrando o resultado desse contato atraves das varias 

obras musicais que ele produziu. 

Esse capitulo enfoca ainda o compromisso do maestro Duda com a musica de sua terra, 

mostrando que ele nao abre mao dos generos pernambucanos presentes em sua obra, 

principalmente o frevo, que geralmente integra a parte final de suas composi<;:oes, dando a elas 

urn caniter energico e alegre. 

Devido a grande variedade de generos e ritmos que o compositor utiliza em sua obra, 

foram selecionados quatro deles para serem abordados neste capitulo. Esses ritmos aparecem 

com bastante frequencia nas composi<;:oes do maestro Duda e representam bern a cultura popular 

e folcl6rica pernambucana. Sao eles: o caboclinho, a ciranda, o maracatu e o frevo. 

Para uma melhor compreensao desta parte do trabalho, foram inseridos exemplos ritmicos 

e trechos musicais de pe<;:as do proprio compositor. 

Alguns elementos essenciais que caracterizam a sua obra, e que foram desenvolvidos e 

experimentados por ele ao Iongo de sua vida, sao tambem comentados, como por exemplo, o uso 

que ele faz da harmonia, a maneira como articula a melodia e tambem a escolha das forma<;:oes 

instrumentais por ele utilizadas. Finalizando esse capitulo, foi feito uma abordagem sobre os 

generos eruditos que podemos encontrar na obra do compositor estudado, que sao: a suite, o 

concertino e a fantasia. 0 maestro Duda adequou seu estilo composicional a essas formas, 

transportando para elas o material popular e folcl6rico de sua regiao, substituindo a linguagem 

tradicional comum a esses generos, pela linguagem inconfundivel dos ritmos e sons de sua terra. 

0 terceiro capitulo apresenta a cataloga<;:ao parcial da obra do maestro Duda. No catalogo, 

encontram-se varios dados referentes a cada pe<;:a, bern como urn pequeno trecho musical 

ilustrativo que servira para facilitar a identifica<;:ao das mesmas. 

12 



Capitulo 1. 

A Vida do Compositor Jose Ursicino da Silva 

1.1 Perfil de Uma Cidade 

A antiga cidade de Goiana, localizada na zona da mata do estado de Pernambuco, esta 

situada a meio caminho entre as cidades de Recife e Joao Pessoa. Seu povoamento e anterior a 

1570 e ela foi palco de epis6dios importantes da nossa hist6ria como a expulsao dos holandeses 

em 1646 e a revolu9ao praieira em 1848. No final do seculo XIX, era considerada a cidade mais 

importante de Pernambuco depois do Recife. Sua economia, que girava em torno dos engenhos 

de cana-de-a¢car e outras atividades comerciais existentes, faziam de Goiana uma cidade muito 

pr6spera que funcionava como urn grande centro de abastecimento para toda a regiao. Urn porto 

fluvial permitia as pessoas mais abastadas comprarem produtos vindos diretamente da Europa, o 

que contribuia para intensificar o comercio da cidade. 

Segundo o escritor Mario Rodrigues do Nascimento, em seu livro Cr6nicas Goianenses\ 

o movimento cultural em Goiana era intenso. Os grupos de teatro que vinham ao Recife 

normalmente tambem la se apresentavam, e a cidade possuia sociedades culturais, jomal diario e 

duas bandas de musica, a Curica e a Saboeira, que com suas retretas incrementavam a vida social 

dos Goianenses. 

Nos dias atuais, a cidade, embora pequena, e muito conhecida por seu patrim6nio 

hist6rico e suas belezas naturais, possuindo urn litoral privilegiado que atrai muitos visitantes. 

Sua econornia ainda gira em torno da agricultura, sobretudo do plantio da cana-de-a9ucar. As 

1 Nascimento, Mario Rodrignes do. Cronicas Goianenses. Recife (ed. Carlos Ednardo Caivalho dos Santos), 1996. 
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manifestay5es folc16ricas e populares existentes na zona da mata sao muito variadas, a exemplo 

do maracatu rural ou de baque solto, urn dos folguedos presentes no camaval pemambucano, e a 

ciranda, musica e danva de roda tambem muito comum na regiao. 

A cidade muito se orgulha de suas tradiv5es musicals e do privilegio de possuir duas 

bandas de musica centemirias, que alem de participarem ativamente de eventos socials e culturals 

importantes, tambem funcionam como instituiy(ies de ensino musical, por onde passaram 

talentos que se destacaram no cemirio musical brasileiro. 

1.2 As Bandas Musicais de Goiana: Curica e Saboeira 

A tradiyilo musical brasileira esta fortemente ligada as bandas de musica. Grande e o 

numero dessas instituiy(ies espalhadas pelas cidades do pais, e grande tambem e a quantidade de 

instrumentistas oriundos desses conjuntos que atuam no mercado musical brasileiro. A cidade de 

Goiana possui duas das mais antigas bandas do Brasil ainda em funcionamento. 

A Sociedade Musical Curica, foi fundada no dia 8 de setembro de 1848, tendo se 

originado a partir de urn grupo musical de cantos sacros da Igreja de Nossa Senhora do Amparo 

dos Homens Pardos. Ela vivenciou eventos importantes como as festas em homenagem a D. 

Pedro II, quando este visitou a cidade em 1859, e tambem as comemorav5es pela aboliyao da 

escravatura. 

A Sociedade Musical 12 de Outubro, mrus conhecida como Saboeira, foi criada 

aproximadamente urn ano depois, em 25 de outubro de 1849. Dentre os vilrios mestres que 

estiveram a frente dessa instituiyao, merece destaque Jose Lourenvo da Silva, mals conhecido 

como capitao Zuzinha, considerado por alguns estudiosos como sendo o pal do :frevo por ter 

estabelecido uma linha divis6ria entre este e a marcha polca. 
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No inicio de suas forrnac;;oes, ainda no tempo do imperio, essas duas instituic;;oes 

pertenciam a partidos politicos diferentes, a Curica era do Partido Conservador, enquanto que a 

Saboeira pertencia ao Partido Liberal. Por muito tempo essas bandas foram inimigas, e muitas 

sao as hist6rias sobre conflitos entre elas. A rivalidade existente entre as duas e o constante 

desejo de superar a adversaria durante as apresentay5es era urn estimulo eficaz para que os 

musicos buscassem urn maior aperfeic;;oamento visando urn born dominio do instrumento e da 

leitura musical. As bandas possuiam urn arquivo variado, tocando desde os tradicionais dobrados 

ate generos mais populares como maxixes e frevos. Em 1944, quando de sua passagem por 

Goiana, o pesquisador e music6logo Curt Lange pOde ouvi-las, e muito elogiou o repert6rio 

apresentado. 

Como tantos outros instrumentistas, o pernambucano Jose Ursicino da Silva, o conhecido 

maestro Duda, urn dos muitos herdeiros das tradiy5es musicais de Goiana, tambem iniciou seus 

estudos musicals em uma das bandas de sua cidade. 

1.3 Primeiros Anos: A Infancia no Interior 

Jose Ursicino da Silva nasceu em Goiana em 23 de dezembro de 1935, e foi o primeiro 

filho de Lidio Pereira da Silva e Edite Gonc;;alves do Nascimento. Quando sua mae ficou gravida 

do segundo filho, devido a alguns problemas, Jose Ursicino, ainda crianc;;a, foi 1evado para morar 

com sua avo, com quem perrnaneceu ate 1950, anode sua ida para o Recife. Residindo a poucos 

metros da casa dos pais, ele ainda muito jovem passou a ser chamado de Duda pelos irrnaos, 

apelido pelo qual e conhecido ate hoje. 
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Seu pai, que era alfaiate, participava nas horas vagas da Sociedade 12 de Outubro, a 

banda Saboeira, onde atuava como percussionista, tocando pratos. Este fato influenciou o menino 

a seguir o caminho da musica. 

Em Goiana, a iniancia de Duda foi como a de quase toda crian9a do interior: muita 

liberdade e muitas brincadeiras. Fez os seus primeiros estudos no colegio Americano Batista e, 

nas horas vagas, dividia o tempo entre suas duas atividades favoritas que eram jogar futebol e 

brincar de banda de musica com os arnigos. Eles mesmos construiam os instrumentos, de pau, 

arame e lata, e desfilavam ruidosamente pelas ruas da cidade, acalentando o sonho de urn dia vir 

a fazer parte de uma das bandas. 

Esse sonho comet;:ou a se realizar quando o menino Duda, na epoca com oito anos, 

procurou a banda de musica Saboeira para iniciar seus estudos musicais. Aluno muito esfort;:ado, 

ap6s dois anos de aprendizado recebeu das maos do mestre da Saboeira, Alberto Aurelio de 

Carvalho, o primeiro instrumento, urn sax-horn, que nao era o seu predileto, pois tinha uma 

grande admirayao pelo trompete. Mas, seguindo sua intuit;:ao e experiencia, o mestre da banda 

aconselhou-o a estudar a clarineta, e pouco tempo depois, Duda comeyava o estudo da tecnica do 

novo instrumento. Seu primeiro contato com o saxofone se deu, curiosamente, em decorrencia de 

uma situayao inusitada. A Saboeira precisava fazer uma apresentayiio, e urn dos saxofonistas nao 

compareceu. 0 mestre da banda sugeriu, entao, que Duda o substituisse, no que foi prontamente 

atendido. Depois desse primeiro contato com o novo instrumento, ele descobriu que a sua 

verdadeira vocat;:ao era tocar saxofone. Passou entao a tocar o sax , instrumento no qual mais 

tarde se aperfeit;:oaria, tornando-se muito respeitado e figurando entre os melhores saxofonistas 

de sua epoca. 
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Muito precoce, com apenas dez anos de idade, o menino compos sua primeira pe<;a, o 

frevo Furadio, inspirado em urn filme do mesmo nome que ele assistira no cinema de sua cidade. 

Com os poucos conhecimentos musicais que absorvera na banda ate entao e baseando-se em sua 

natural intuit;ao musical, Duda fez uma orquestrat;ao bastante simples dessa primeira pe<;a, e 

contou com a prestimosa ajuda do mestre Alberto Aurelio de Carvalho, que fez a distribui<;ao do 

arranjo para toda a banda. Foi dessa forma, que com muito orgulho, Duda viu sua primeira 

composit;ao sendo tocada pela Saboeira. 

Em entrevista realizada para esta pesqmsa ele esclareceu da seguinte manetra essa 

primeira experiencia: 

( ... ) Eu fiz o meu arranjo pequenininho, assim, urn piston, urn trombone, urn 
saxofone, urn clarinete ... urn de eada urn, ai o mestre pegou, levou pra casa e fez o arranjo 
pra banda toda2 

Esse seria o primeiro dos muitos frevos que o maestro Duda viria a compor mais tarde. 

Tendo em vista que o repert6rio da banda Saboeira continha muitos frevos, influencia das bandas 

do Recife onde o genero teria se desenvolvido no final do seculo XIX, era natural que o pequeno 

compositor fizesse esta escolha para sua primeira obra. 

Ainda na sua cidade, por volta dos 13 anos, o saxofonista Duda forrnou urn conjunto 

musical com alguns amigos, a Jazz Infantil. As apresenta<;Oes eram aos domingos a tarde, e o 

grupo executava as musicas que tocavam no radio, como os sucessos das big bands, que na 

epoca eram muito prestigiadas. No livro "Jazz", de Andre Francis, o ultimo capitulo "0 Jazz no 

Brasil"escrito por Zuza Homem de Mello3
, revela que grandes band-leaders brasileiros tambem 

tiveram contato com esse estilo ouvindo as emissoras de radio americanas durante a decada de 

2 Maestro Duda em entrevista ao autor- Jol!.o Pessoa, 19/04/2001 
3 Mello, Zuza Homem de. "0 Jazz no Brasil". In Jazz. Sao Paulo. (Livraria Martins Fontes Editora Ltda), 1987, pp. 
279-2&5 
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40, a exemplo de: Fon-Fon, Zaccarias, Peruzzi, Severino Araujo, Walter Guilherme e Silvio 

Mazzuca. Com o maestro Duda nao foi diferente. 0 fato de copiar as musicas para que o grupo 

pudesse tocar, utilizando-se do radio, proporcionava a ele, alem de urn born treinamento 

auditive, o contato com as obras dos grandes mestres do swing americana. Essa atividade 

serviria de base para que o compositor viesse a adquirir o seu conhecimento musical a partir de 

iniciativas pr6prias. Em sua narrativa, ele descreve como era o trabalho na orquestra infantil e as 

dificuldades enfrentadas pelo grupo, que era composto por membros integrantes das bandas 

nvrus: 

( ... ) a Radio tocava, e o povo cantava pelas ruas. Ai eu tirava. Eu ja era mais 
danadinho do que os outros, ja escrevia as melodias pros cabras tocar4 

( ... ) ouvia o radio, ai tirava a melodia, escrevia, ai juntava eu, Marcos, Mario ... a 
gente fez o conjunto, urn piston, urn trombone e urn sax, que era eu. Nao tinba menino 
que tocasse bateria. Era "Jazz Infantil", agora o baterista tinba urn bigodil.o ( ... ), seu Israel, 
era urn velho, porque era o Unico jeito. ( ... ) Mario era da Curica e eu e Marcos da 
Saboeira, ai foi uma briga danada na cidade, "Nao, nil.o pode misturar os musicos", 
"Torna os instrumentos", "Nao deixa eles tocarem5 

... " 

( ... ) a gente nil.o podia ensaiar nem numa sede nem na outra, ai o presidente do 
clube de 13., o Santa Cruz, na epoca o Fernando, representante do INPS disse: "entil.o 
ensaia Ia, no Santa Cruz."( ... ) A gente ensaiava na sede do Santa Cruze durante o dia de 
domingo a gente tinba matinee manhil. de soL A gente arrumou uns amigos Ia e aiugou ... 
pediu a sede emprestado, da Saboeira mesmo, ne, ai urn tomava conta do bar, e o apurado 
era da gente que tocava6 

( ... ) 

Com o passar do tempo, Goiana ficou pequena para o seu talento, e ele sentiu a 

necessidade de expandir seus conhecimentos buscando novas experiencias. 

4 Maestro Duda em entrevista ao autor- Joilo Pessoa, 19/04/2001 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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1.4 Em Busca de Oportunidades: A Caminho do Recife 

A cidade de Goiana oferecia poucas oportunidades para os musicos, e muitos sairam em 

busca de trabalho em cidades maiores. Assim aconteceu com o maestro Duda, que seguiu para a 

capital do estado, onde se aperfei9oaria como instrumentista, arranjador e compositor. Tomou 

essa decisao ap6s haver recebido urn convite irrecusavel para fazer parte da famosa Jazz Band 

Academica, urn grupo muito atuante no Recife, e nesse genero, urn dos mais antigos surgidos no 

Brasil. A Jazz Academica foi fundada em 1931 pelo celebre compositor Louren9o da Fonseca 

Barbosa, mais conhecido por Capiba7
, e animava os grandes carnavais pernambucanos. Na 

decada de trinta, chegou a excursionar com grande sucesso pelo Brasil, permanecendo em 

atividade ate o ano de 1965. Por ela passaram vitrios musicos, dentre eles os compositores Jose 

Menezes8 e Fernando Lobo9
, personagens importantes da musica de Pernambuco. 

Duda chegou ao Recife no anode 1950, para integrar, como saxofonista, aja citada Jazz 

Band Academica. Por ser muito jovem, sua familia nao perrnitiu que ele permanecesse por muito 

tempo naquela capital e exigiu sua volta. Ele, porem, ja tinha certeza que o seu Iugar era naquele 

meio musical, muito mais avanyado e movimentado. 

Depois de urn curto tempo em Goiana, convenceu a familia e voltou para o Recife, a fim 

de dar continuidade aos seus estudos. Ja na cidade, matriculou-se no colegio Moderno, onde 

prestou seu exame de Adrnissao. 

7 Capiba- Loure~ da Fonseca Barbosa, musico pernambucano, conhecido como o patriarca do frevo. Sua obra e 
muito extensa, e em generos variados como valsas, frevos e maracatils, entre outros. 
8 Participou da Jazz Band Academica como clarinetista e saxofouista. Compositor bastante conhecido, em cuja obra 
o frevo predomina. Foi vencedor de v:irios concursos carnavalescos no Recife, e sua orquestra ate hoje anima as 
festividades momescas naquela cidade. 
9 Ingressou na Jazz Band como crooner na decada de trinta. Como compositor, o sucesso veio em 1947, quando em 
parceria com Dorival Caymmi, teve o samba Saudade, gravado por Orlando Silva. 
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Por essa ocasiao, a vaga de saxofonista que fora sua ja havia sido preenchida, mas mesmo 

assim, ele continuou na orquestra e passou a morar na residencia providenciada pela mesma, para 

alojar os seus integrantes vindos de outras cidades. 

Impossibilitado de tocar o saxofone, Duda passou a exercer a mesma atividade que tinha 

na Jazz Infantil, ou seja, tirar melodias e fazer arranjos. Essa prittica, porem, exigia uma maior 

desenvoltura como arranjador, uma vez que ele estava agora trabalhando profissionalmente para 

urn grupo, cuja forma<;ao se assemelhava a estrutura das big-bands americanas10 

Uma outra experiencia muito importante para ele nesse periodo, foi o contato com 

partituras para big-bands editadas nos Estados Unidos. 

Durante a segunda guerra, Natal servia como ponto estrategico para o exercito americano 

e muitas partituras trazidas pelos militares para seus eventos sociais, segundo o maestro Duda, 

foram posteriormente levadas para o Recife. Em contato com essas partituras, Duda, que ate 

entao so conhecia esse tipo de musica atraves do radio, teve a oportunidade de estuda-Ias 

detalhadamente, observando o processo composicional empregado pelos grandes mestres desse 

estilo como Glenn Miller e Tommy Dorsey. 

0 repert6rio naquela epoca, o periodo p6s guerra, tinha muita rnusica 
americana. Usava rnuito aqueles arranjos de Glenn Miller, Tommy Dorsey, 
daquilo ali, tudo tinha.( ... ) a gente estudava tudinho, a gente via tudinho como e 
que era , e ai, ia assirnilando 11 

. 

10 Segundo o maestro Duda, a fonna9iio da Jazz Band Acadenuca, era a seguinte: 4 saxofones, 3 trompetes, 2 
trombones, piano, contrabaixo, bateria, percussiio e cantor. 
11 Maestro Duda em entrevista ao autor- Joao Pessoa, 19/04/2001 
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Em 1952, teve sua primeira composi.;:ao gravada pela Jazz Academica, o frevo Taradinho, 

inspirado no dificil frevo Relembrando o Norte, do compositor Severino Araujo. 12 0 processo de 

grava<;:ao era ainda muito primitivo, em discos de acetato, e a orquestra ensaiava muito, pois nao 

podia errar. A pouca tecnologia da epoca nao permitia voltar a gravac;:ao para refazer urn erro. 

Essa era uma pnitica que exigia do musico urn born dominio do seu instrumento, e dessa forma, a 

medida que aprofundava seus conhecimentos como arranjador e compositor, Duda tambem se 

aperfeio;oava como saxofonista. 

Pelo seu born desempenho junto a banda, ele ja se destacava dos demais, e apesar dos 

seus dezoito anos, em pouco tempo assumiu a regencia da Jazz Band Academica. Nessa epoca, o 

conjunto passou a integrar o elenco da Radio Jornal do Commercio juntamente com a Jazz 

Paraguari, orquestra oficial da radio, que se apresentava no horario noturno, enquanto a Jazz 

Band Academica fazia a programac;:ao da tarde. Este tipo de conjunto era muito requisitado pelas 

radios, e o maestro Duda nos explica porque: 

Nessa epoca, a Jazz Band Acadermca passou a fazer parte do elenco da Radio Jornal 
do Commercio ( ... ) A Paraguari tocava na programayiio da noite, e tinha a Jazz Academica 
que fazia a prograrnayao de dia, porque naquele tempo no nidio, nao tocava disco niio. Nao 
tinha disco nao, era tocando ao vivo rnesrno13 

1.5 As Atividades na Radio Jornal do Commercio 

No final dos anos quarenta, o Recife possuia duas importantes emissoras de radio que 

projetavam o nome de Pernambuco para o Brasil. Eram a Radio Clube de Pernambuco, 

12 Compositor pernambucano lider da Orquestra Tabajara, que em 2002, completa 85 anos de idade. Ainda atua a 
frente de seu conjunto. Autor de varias composi<;Oes, dentre as mais conhecidas estiio, o choro Espinha de Bacalhau, 
Urn Chorinho Em Aideia e o frevo Relembrando o Norte. 
13 Maestro Duda em entrevista ao autor- Joao Pessoa, 19/04/2001 
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inaugurada no dia 6 de abril de I 9 I 9, considerada por alguns historiadores como a primeira 

emissora de radio a entrar em funcionameto no Brasil, e a Ritdio Jornal do Commercia, 

inaugurada no dia 4 de julho de I 948, que viria a intensificar o movimento musical da cidade. 

A Ritdio Clube possuia uma programa<;ao muito diversificada, que apresentava desde 

programas humoristicos, ate os famosos programas de audit6rio. Seu produtor musical era o 

compositor Nelson Ferreira, que atuou nessa emissora de I93 I a I971. Arranjador e regente da 

orquestra da nidio, ele foi urn grande divulgador da musica de Pernambuco. Essas atividades 

permitiam que o maestro se relacionasse com grandes nomes da musica popular brasi!eira, e 

muitos chegaram a gravar suas composi<;oes a exemplo de Francisco Alves, Carlos Galhardo, 

Aracy de Almeida e Almirante, entre outros. 

A Ritdio Jornal do Commercia precisava transmitir uma programa<;iio musical que 

estivesse a altura da programa<;iio da Radio Clube, que, ate entiio, reinava absoluta. Para realizar 

este feito, a Ritdio Jornal contratou, para assumir o cargo de arranjador, o renomado compositor 

Cesar Guerra - Peixe, que durante sua estadia no Recife, desenvolveu pesquisas sobre as 

manifesta<;oes folcl6ricas locais, ao mesmo tempo em que realizava seu trabalho a frente da 

Orquestra da Ritdio Jornal do Commercio. Esta orquestra era o principal grupo da radio e sua 

forrna<;ao instrumental era a de uma orquestra sinfOnica. Alem das big-bands que atuavam nos 

programas, em algumas ocasioes urn novo grupo era forrnado. A Jazz Paraguari tinha a sua 

estrutura tradicional acrescida de outros instrumentos como: o oboe, a trompa, a flauta e as 

cordas, que !he davam a forma de uma jazz sinfOnica. Essa variedade de grupos permitia aos 

arranjadores uma pnitica especial, pois podiam trabalhar com os mais diferente tipos de timbres e 

instrumentos. Dentre os vitrios arranjadores que escreveram para essas forrna<;Oes podemos citar: 
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Clovis Pereira, Guedes Peixoto14 e sobretudo o maestro Duda, que assumiu a regencia da Jazz 

Paraguari em 1953, e mais tarde tambem tornou-se regente da orquestra principal. 

Para o maestro Duda, esse periodo foi bastante produtivo. Suas atribui<;oes como 

arranjador exigiarn urn trabalho intenso, uma vez que muitos artistas vinham se apresentar nos 

programas da radio, a exemplo de Orlando Silva, !von Curl, Nelson Gon<;alves, Angela Maria e 

Caubi Peixoto, entre outros. Para cada apresentayiio era necessiui.o que se elaborassem muitos 

arranjos e essa pnitica veio a consolidar de vez a sua carreira. 

A Radio Jornal do Commercio, concentrava urn grande nfunero de musicos em seu 

elenco. Durante anos, arranjadores, compositores, canto res e instrumentistas contratados pel a 

empresa, amadureceram suas aptidoes musicais atraves do trabalho desenvolvido nos grupos da 

radio. Alguns desses artistas tiveram o seu talento reconhecido tanto no Brasil quanto no exterior, 

como Jackson do Pandeiro e sua companheira Almira Castilho, Dimas Sedicias, Claudionor 

Germano, o sanfoneiro paraibano Severino Dias de Oliveira, mais conhecido como Sivuca e 

Hermeto Pascoal. Segundo o maestro Duda, foi atraves de urn convite seu que o instrumentista e 

compositor Herrneto Pascoal, passou a integrar o Sistema Jornal do Commercio, onde atuou 

como sanfoneiro. 

Essa fase do radio em Pernambuco foi muito rica mas infelizmente pouca coisa ficou 

registrada. Devido a falta de urn local adequado para preservar os acervos das radios, muitos 

arranjos e grava<;oes foram perdidos. 

Em 18 de junho de 1960, foi inaugurada a TV Jornal do Commercio, que era uma 

expansao do Sistema Jornal do Commercio de Comunicayilo. Algum tempo ap6s este evento, a 

1 'Regente e compositor pemambucano, natural de Goiana, estudou no Conservat6rio Pernambucano de Musica tendo 
como professores Guerra Peixe e Pe. Jaime Diniz. Foi regente da orquestra da TV Tupi de Siio Paulo, da TV Jomal 
do Comercio, e da Orqnestra SinfOnica do Recife. 
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programa~o do radio entrou em declinio e a maioria dos musicos da Paraguari foi transferida 

para a televisao, a fun de formar uma outra orquestra, a Jazz Paraguayu, que seria regida pelo 

maestro Guedes Peixoto_ 

0 maestro Duda ainda permanceu na radio por algum tempo e depois foi transferido para 

a TV Jornal Do Commercio, onde assumiu o departamento de musica e tambem o cargo de 

arranjador e regente. Com o fun dos programas de audit6rio na televisao, as grandes orquestras 

dessas instituiyoes foram desfeitas. Os musicos passaram a enfrentar dificuldades e muitos 

deixaram a regiao em busca de trabalho. Alguns foram bern sucedidos enquanto outros cairam no 

esquecimento. 

1.6 Outros Caminhos: Buscando Estabilidade 

0 trabalho do maestro Duda nao se resumia apenas as atividades na radio, e na televisao. 

Novas experiencias musicais tambem foram adquiridas atraves do seu envolvimento com o 

teatro. Em 1961, ele elaborou os arranjos para a peya "Urn Americano no Recife", que foi 

dirigida por Graya Melo. Participou tambem de outras peyas, cujos diretores foram Lucio Mauro 

e Wilson Valenya. A incerteza de suas atividades como arranjador fez com que o maestro Duda 

comeyasse a pensar na seguranya de urn emprego fum, que garantisse o seu sustento eo de sua 

familia. Essa preocupa~o levou-o a buscar outras possibilidades. Aconselhado pelo amigo e 

oboista Wascily Simoes, decidiu estudar come ingles para posteriormente tentar ingressar na 

Orquestra Sinionica do Recife. Ajudado pelo amigo, adquiriu urn instrumento e matriculou-se na 

escola de musica da Universidade Federal de Pernambuco, onde o proprio Wascily era o 

professor. No ano de 1962, ele foi contratado pela Orquestra Sinionica do Recife, onde 

permaneceu por bastante tempo atuando como instrumentista, e posteriormente assumiu o cargo 
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de arranjador. Durante o periodo em que estudou come ingles, Duda tambem matriculou-se na 

classe de regencia e musica sacra, curso ministrado pelo pesquisador padre Jaime Diniz, sendo 

estas as Unicas materias em que teve formayao academica. A respeito desse contato com a 

universidade, Duda faz o seguinte comentirio: 

A unica coisa que eu estudei, foi regencia, era com o Padre Jaime, e mais nada ... 
Arranjo, realmente eu aprendi foi na !uta, no radio e televisiio ... Aqni em Recife chegava 
Caubi Peixoto, Jameliio, com arranjos de Severino Araujo, Radarnes Gnatalli, ai, a gente 
ia tocar. Na bora de ensaiar, e eu tava observando. "Olha, aqni ta mais bonito que aqui." 
Na prarica, o que a gente ta fazendo? Voce escreve, se voce ouvir e gostar, voce bota, 
se niio gostar niio bota rnais, so foi naquela vez. 15 

0 maestro Duda, dotado de urn espirito muito observador, estava sempre atento aos 

detalhes empregados por outros grandes arranjadores em seus trabalhos. Esse procedimento, 

bastante comum para a epoca, tambem era utilizado pelo compositor Clovis Pereira, urn grande 

amigo seu, com quem costumava sempre trocar ideias. 

Ai uma coisa qne Guerra - Peixe ensinou a Clovis Pereira, e que ele me falou, e 
ate hoje eu uso: "Quando eu escrevo, escrevo ja com a caneta, niio tern esse neg6cio de ter 
urna borracha niio. Escrever, ja ta definitivo. Se errar, tome o erro verdadeiro 16 

Esse depoimento nos mostra a troca de informay5es que havia entre os compositores, e a 

sua busca por urn arnadurecimento musical que lhes permitisse escrever urn arranjo de forma 

definitiva, sem correy()es. Esse profundo amadurecimento musical era o que eles esperavam 

alcanyar como arranjadores. 

15 Maestro Duda em entrevista ao autor- Joao Pessoa, 19/04/2001 
16 Ibidem. 
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1. 7 A Caminho de Sao Paulo: 0 Trabalho em urn Grande Centro. 

Corria o ano de 1967, quando ele recebeu urn convite da direviio da TV Bandeirantes em 

Siio Paulo, para integrar a orquestra da emissora, atuando como saxofonista e arranjador. No dia 

17 de agosto daquele mesmo ano, ele chegava a capital paulista acompanhado de sua familia, e l<i 

permaneceria ate o ano de 1970. 

Trazendo consigo uma vasta experiencia musical adquirida durante os anos 

vividos em Pernambuco, o maestro Duda partia para uma nova etapa em sua vida, passando a 

exercer a sua profissiio em urn dos mais importantes centros artisticos e culturais do nosso pais. 

Apesar de suas fi.m0es na TV Bandeirantes serem praticamente as mesmas da 

Radio Jomal do Comercio, Duda se sentia bastante pressionado, em decorrencia de urn 

consideravel aumento no volume de trabalho, que, em varias ocasioes, tinha que ser feito as 

pressas. 

A chegada do progresso tecnol6gico, porem, fez com que as orquestras que 

acompanhavam os artistas, nos conhecidos programas de audit6rio, fossem desativadas, sendo 

substituidas por pequenos grupos musicais e por recursos eletronicos modemos. A presenva dos 

arranjadores nas emissoras tomou-se dispensavel, e com o passar do tempo, essa funviio foi quase 

extinta. 

0 descaso com que siio tratados muitos dos acontecimentos importantes de nossa hist6ria, 

faz com que estes sejam injustamente esquecidos. Muitos musicos das novas gera9iies, 

infelizmente, desconhecem 0 importante trabaJho que OS arranjadores realizavam junto aS 

orquestras das emissoras de radio e tel evisiio. 

0 maestro Duda relembrando aquela epoca, nos da uma ideia do dinarnismo do trabalho 

na orquestra da TV Bandeirantes. 
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(. .. )a gente fuzia a programa<;ao, a mesma coisa que se fuzia aqui17 (Recifu) 

( ... ) de tarde eu ia pni 1ft, s6 que os arranjos a gente fazia mais ligeiro18 (TV 
Bandeirantes) 

( ... ) Ia era o seguinte: o ensaio era quatro horas da tarde, o programa era nove 
horas da noite. A gente chegava Ia as quatro horas prn ensaiar. Os cantores vinham do Rio 
de Janeiro, de Ia de Sao Paulo mesmo. Os caras chegavam na hora, "Vai cantar o que?", 
"Eu von cantar taJ musica," o outro, "Von cantar taJ mlisica", niio sei que. Ai, vamos Ia. 
Como piano, pegava o tom, escrevia, e eu ia fazer o arranjo. Fazia o arranjo ali mesmo, 
os copistas ja estavam ali, prontos, dividiam as partituras no meio, assim, uns copiavam 
os saxofones, outros copiavam os metais. ( ... ) seis horas, a orquestra entrava no palco, e ja 
ia ensaiar. Eu peguei a prntica, eu me lembro como se fosse ontem 19 

Algumas situa<;oes inesperadas agitavam ainda mais aquele ambiente, e as vezes as 

habilidades dos arranjadores eram colocadas a prova. 0 maestro Duda conta que certa vez urn 

cantor de muito sucesso na epoca, foi convidado a participar de urn programa onde ele atuava. 

Era o Baile da Saudade, apresentado pelo cantor Francisco Petronio. Por algum motivo o artista 

chegou bastante atrasado para o ensaio, mas mesmo assim, a produ<;iio decidiu que ele deveria se 

apresentar. Para contomar a dificil situa<;ao, o maestro Duda foi chamado, as pressas, para fazer o 

arranjo. Com urn certo born humor, ele relembra aquele epis6dio. 

Ele chegou prn cantar uma mlisica na hora do ensaio. A orquestra ja estava no 
palco,( ... ) ala orquestra ficou ensaiando Ia uma musica, e eu em cima da tampa do piano 
escrevendo as partituras. ( ... ) terminou de ensaiar a outra mlisica, ja tava pronto. ( ... )era 
uma agonia, mas era engra<;ado. No palco a orquestra ensaiando, e eu fazendo outro 
arranjo. A orquestra ensaiando uma coisa, e eu escrevendo outra. 20 

A partir desse comentario, pode-se observar o grau de aperfei<;oamento que ate entao ele 

tinha alcan<;ado como arranjador, e a forma como colocava em pnitica os conhecimentos 

adquiridos atraves do intenso trabalho que sempre desempenhara desde o inicio de sua carreira. 

17 Maestro Duda em entrevista ao autor- Joao Pessoa, 19/04/2001 
18 Ibidem 
19 lbidem 
20 Ibidem 
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Durante o tempo que passou na TV Bandeirantes, o maestro Duda teve a oportunidade de 

trabalhar ao !ado de excelentes arranjadores como Mastroianni e Chiquinho de Morais. A 

exemplo do trabalho que desenvolvera na Radio Jornal do Commercio, o maestro Duda, enquanto 

trabalhou nesta ernissora, tambem escreveu arranjos para varios cantores populares como 

Wanderley Cardoso, Vanusa e Jerry Adriani, entre outros, que na epoca gozavam de grande 

projeyao nacional. 

1.8 De Volta ao Recife: 0 Movimento Armorial 

Depois de quatro anos em Sao Paulo, ele decide voltar para o Recife. La chegando, 

encontra urn ambiente musical bastante movimentado. Por essa epoca, o conhecido escritor 

Ariano Suassuna, autor de varios livros e peyas teatrais dentre elas o famoso "Auto da 

Compadecida", estava, juntamente com alguns musicos, planejando o lanyamento do movimento 

Armorial. 

0 movimento Armorial nasceu no Recife, onde ainda na decada de quarenta, as primeiras 

ideias sobre o que viria a ser o movimento ja estavam sendo articuladas. Atraves de alguns 

artigos publicados e de algumas reflex5es sobre a musica, urn grupo de intelectuais interessados 

em arte e literatura discutiam sobre o rumo que o movimento deveria tomar. Entre eles haviam 

atores, poetas, pintores, romacistas, escritores, etc... Nomes como Capiba, Jose Laurenio de 

Melo, Hermilo Borba Filho, e Ariano Suassuna figuravam a frente do grupo. Ariano Vilar 

Suassuna nasceu na cidade de Nossa Senhora das Neves, capital da Paraiba, hoje Joao Pessoa, em 

16 de junho de 1927. No ano de 1942, mudou-se com a sua familia para o Recife, onde 

matriculou-se-se no Ginasio pernambucano. Em 1947, entrou para a Faculdade de Direito. Nesta 

epoca, ele travou conhecimento com vanos artistas e intelectuais, e !anyou seus primeiros poemas 
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ligados ao Romanceiro Popular do Nordeste: "Galope a beira Mar'', "A Morte do Touro Mao de 

Pau", e "Os Guabirabas" lanvou tambem sua primeira peya, "Uma Mulher V estida de Sol", e 

ganhou com ela, no ano de 1948, o premio Nicolau Carlos Magno. Tornou-se membro da 

Academia Brasileira de Letras em 1996. Autor consagrado, sua produc;:ao musicale muito vasta. 

Entre suas obras mais conhecidas estao: 0 "Auto de Joao da Cruz", o "RomanceD' A Pedra do 

Reino e o Principe do Sangue do Vai-e-Volta," que ele chamou de romance armorial popular 

brasileiro, "o Casamento Suspeitoso" e "0 Santo e a Po rca". A arte armorial antecedeu o 

lanvamento oficial do movimento e s6 no dia 18 de outubro de 1970, Ariano Suassuna e alguns 

artistas ofi.cializam, no Recife, o movimento Armorial, com uma exposivao de gravuras, 

pinturas e esculturas, e o concerto "Tn)s Seculos de Mllsica Nordestina - Do Barroco ao 

Armorial" executado pela Orquestra de Camara, que tinha a frente o violinista Cussy de 

Almeida. Principal mentor do movimento Armorial, Ariano Suassuna, preocupado com a 

descaracterizayao da cultura brasileira, idealizou os principios que o regeriam. Suassuna assim o 

define: "0 movimento armorial pretende realizar uma arte brasileira erudita, a partir das raizes 

populares da nossa cultura."21 Por esta defi.nivao podemos entender porque os compositores e 

arranjadores engajados no movimento foram buscar inspiravao para sua musica no som das 

rabecas e violas, nas bandas de pifano, nos cantadores e vaqueiros nordestinos. Nomes como 

Guerra - Peixe, Antonio Jose Madureira, Jarbas Maciel e Capiba, participaram ativamente do 

movimento, concretizando, atraves de suas peyas, as ideias nacionalistas que o movimento 

pregava. 

A participayao do maestro Duda no movimento Armorial se deu quando ele foi convidado 

pelo violinista Cussy de Almeida a participar de vanos concertos em Brasilia com a Orquestra 

21 SUASSUNA, Ariano. in" 0 Grande Teatro do Mundo~, Ligia Vassalo, Cadernos de Literatura Brasileira. Silo 
Paulo, Instituto Moreira Sales, Nfunero 10, novembro de 2000. p.l48. 
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Armorial de Camara. Dias antes das apresenta<;oes, alguns musicos deixaram o gmpo, e o 

maestro Duda se viu obrigado a adaptar os arranjos para uma nova forma<;iio. 

Ai, botei duas flautas, urn zabumba, uma viola, como e ... duas violas sertanejas 
e urn cello( ... ) urn contrabaixo e a percussiio. Ai, inventei, dentro da Orquestra Armorial, 
eu inventei outra Armorial, rnodifiquei os arranjos todinhos das rnusicas que ja estavarn 
gravadas, que era sucesso pra ser adaptado pr'aquele outro, pr'aquela outra forrna<;iio, e a 
gente foi pra Brasilia, e foi sucesso 22 

De urn modo muito simples, o maestro Duda assim define a musica armorial: 

mesrno. ''23 
( ... ) "Eu sei que fiz tanto forr6, tantas coisas ... porque aquilo tudo e forr6 

Esta defini<;iio despretensiosa, refere-se na verdade, a alguns ritmos do nordeste muito 

explorados pelos compositores que cultivam a musica armorial e nos quais a mesma se baseia. A 

musica armorial porem, alem de ser mais complexa, estit bern embasada teoricamente. Passados 

trinta e urn anos desde o seu lanyamento, essa musica permanece bern viva atraves da obra de 

compositores como, Antonio Nobrega, Danilo Guanais e Clovis Pereira, entre outros. 

0 maestro Duda niio participou das articula<;oes que definiram as bases do movimento 

armorial que foi lanyado no Recife na decada de setenta. No entanto, observando-se a sua obra, 

pode-se constatar a sua forte ligayiio com a musica nordestina, principalmente com os generos 

pernambucanos, como o frevo, a ciranda e o maracatu, entre outros. Ele tambem foi buscar "nas 

raizes populares da cultura nordestina," como fazem os compositores armoriais, o material para 

o desenvolvimento de sua obra, e este e urn dos principais pontos que eles tern em comum. 

22 Maestro Duda ern entrevista ao autor- Joao Pessoa, 19/04/2001 
23 Ibidem. 
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1.9 A Orquestra de Frevo, Os Premios e os Festivais. 

0 camaval de Pernambuco e conhecido nacionalmente por sua riqueza de ritmos. Dentre 

as vanas manifesta<;oes musicais que podem ser observadas durante este periodo, o frevo se 

sobressai como uma das principais atra<;oes. Entre os generos de frevos existentes, o de rua, 

puramente instrumental, originalmente era executado pelas bandas de musica e fanfarras de 

frevo. Com o passar do tempo, foram feitas algumas experiencias com outros tipos de forma<;oes 

instrumentais. Uma das que foram usadas e bern aceitas, foi a estrutura das tradicionais big

bands, que passaram a animar os famosos bailes camavalescos nos clubes sociais do Recife, e 

ainda hoje atuam nos camavais de rua da cidade. 

0 maestro Duda, que desde o inicio de sua carreira, na Radio Jornal do Commercio, 

trabalhara com este tipo de conjunto, optou por esta forma<;ao e estruturou sua primeira orquestra 

de frevo ainda no ano de 1958. Nesta epoca, as orquestras de frevo eram muito procuradas eo 

maestro Duda percebeu que aliando o seu talento como compositor e arranjador a urn grupo 

proprio, poderia facilmente ganhar espa<;o neste concorrido mercado de trabalho. 

Durante os primeiros anos de atua<;ao, sua orquestra nao participou das festividades 

camavalescas em Pernambuco, tendo sido contratada para anirnar o camaval do clube Astrea 

na cidade de Joao Pessoa, Paraiba. 

Pernambuco, que exportava suas musicas para quase todo o Brasil, iniluenciava os clubes 

sociais daquela cidade, que promoviam bailes bastante concorridos, ao som de muito frevo, a 

semelhan<;a dos tradicionais festejos camavalescos do estado vizinho. 

A orquestra de frevos do maestro Duda permaneceu animando este evento por oito 

anos consecutivos. Com sua ida para Sao Paulo, em 1967, a orquestra foi desativada, s6 voltando 
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a se reestruturar no ano de 197 I, passando a atuar nao apenas durante o carnaval, mas tambem 

em bailes na capital pernambucana e cidades circunvizinhas. 

Trabalhando intensamente durante os festejos carnavalescos, a orquestra tornou-se 

bastante conhecida, recebendo convites para apresentar-se tambem fora do pais. Em 1984, o 

maestro Duda apresentou-se com sua orquestra, em Miami, inaugurando o I Voo Internacional do 

Frevo. Em 1986, integrando a caravana brasileira do Itamaraty, foi a Paris, Ia se apresentando 

com vanos artistas brasileiros, como: Luis Gonzaga, Djavan, Gal Costa, entre outros. 

Por suas marcantes atua9i)es na cidade do Recife, a orquestra ganhou viuias vezes o 

titulo de melhor conjunto do ano e apesar dos problemas que as orquestras de frevo vern 

enfrentando, o maestro Duda permanece ate hoje a frente do seu conjunto, animando os agitados 

carnavais de rua do Recife. 

No sentido de preservar a musica do estado, a Prefeitura do Recife, em conjunto com 

outras institui~oes, organizarn anualmente festivais de musicas carnavalescas, onde os 

compositores concorrem nas modalidades de frevo de rua, frevo de bloco, frevo canyao e 

maracatu. Esses festivais, que ja foram editados muitas vezes, recebendo os nomes de Frevan9a, 

Recifrevo e Recife Frevoe, alem de revelar novos compositores, contribuem para divulgar as 

musicas de autores consagrados. 

0 maestro Duda participou destes festivais, conseguindo premia9i)es ern alguns deles. 

Ainda no anode 1966, alcan~ou o segundo Iugar como maracatu Homenagem a Princesa Isabel. 

Em 1971 obteve a mesma coloca~iio com o frevo de rua Quinho, e em 1978, conseguiu a 

classifica~iio maxima com a composiyao Marilian no Frevo, tambem urn frevo de rua. 
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1.10 Quinteto Brassil: Laboratorio de Arranjos e Composi.,:oes 

A partir de 1980, dava-se inicio uma grande parceria entre o Quinteto Brassil e o maestro 

Duda. Esse grupo, ligado a Universidade Federal da Paralba, desenvolve urn importante trabalho 

de divulgayao da musica brasileira para metals. Segundo Valmir Vieira tubista do grupo, o 

arranjo de Aquarela do Brasil do maestro Duda marca o inicio desta relayao, que gerou muitos 

arranjos, composi<;5es e transcri<;5es. 

A primeira musica que eu toquei no quinteto, foi de Duda ( ... ) foi quando eu 
cheguei para o grupo vindo de Sao Paulo ( ... ) 0 inicio, e urn marco no trabalho do 
quinteto foi a Aquarela do Brasil. ( ... ) E ai, depois vieram as bossas que ele fez pra gente 
viajar pra Franva, veio a Suite das Mulheres, a Suite Brass 'il que ele fez tambem24

• 

Atendendo ao pedido do tubista V almir Vieira para que escrevesse uma pe<;a para o seu 

instrumento, o maestro Duda comp5e para o Quinteto Brassil, o Tubachoro, que como o proprio 

nome sugere, e urn chorinho para tuba. 

Eu pedi a ele uma musica estilo concertino, e inclusive e interessante essa 
hist6ria, porque eu estava fazendo urn curso J.a no Recife, a gente estava dando urn eurso, 
trabalhando, e os alunos conversando, a gente tambem, ai eu cheguei, "Mas Duda, tu es 
safado, escreveu pro Ayrton, escreve pra Radegundis, e niio escreve nada pra mim niio e?" 
ele disse, "Nao, vou fazer, pode deixar." Isso foi na hora do cafe, quando foi assim de 
duas horas, eu tava assim sentado na mesa, ai ele pegou o papel e disse, "Toma, eu fiz pra 
tu. ( ... ) Eu tava agora em casa sem fazer nada ai fiz esse choro." Eu disse, "Agora?" "E", 
e1e disse, "Eu vou botar para o quinteto, eu estou com a partitura, desenvolvi a ideia aqui, 
ai vou hotar para quinteto." Assim, na maior simplicidade25

. 

Vieira afirma ainda, que o repert6rio do Quinteto, em sua totalidade, possm 

aproximadamente 60% de composi<;5es e arranjos do maestro Duda, transformando-se, desta 

forma, no maJor divulgador de sua obra, apresentando-se em concertos por todo o Brasil, e 

tambem no exterior. 

24 Valmir Vieira em entrevista ao autor- Jol!o Pessoa, 09/0112001 
25 Ibidem. 
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0 atual primeiro trompetista do Quinteto Brassil, Ayrton Benck diz que, em determinada 

epoca, devido ao caritter festivo de algumas pecas, gostava de encerrar seus recitais de trompete e 

piano com as musicas do maestro Duda. 

( ... ) Eu sempre botava uma Ptl\'<1 de Duda no final de urn recital, porque eu acho 
que era uma ~ que reahnente conquistava, mais unida ao povo, fucil, de fucil 
assimila~o e e uma pe9a assim, que levantava o astral pro recital.26 

Ayrton Benck comenta tambem a respeito da reacao das pessoas em relacao its obras do 

citado autor, quando de uma apresentacao do Quinteto Brassil nos EUA. 

Nos Estados Unidos, as pessoas gostam, levanta, entendeu ? levanta muito a 
plateia entendeu? As pessoas gostam, os alunos de trompete vieram depois comentar, que 
a gente tocou em Boston, as pessoas comentararn, Duda e fa.ntastico, nao e ? (. .. ) Voce 
pode tocar varios arranjos, mas quando voce toea 0 Duda., a vibra~o e diferente, 0 

publico responde diferente. Em Belem, Sao Paulo, tudo quanto e Iugar as pessoas 
adoram.27 

Com essas palavras, o trompetista traduz muito bern a forca das composicoes e arranjos 

do maestro Duda e a impressao que sua musica causa as diferentes plateias para as quais o 

Quinteto ja se apresentou. 

0 trabalho do Quinteto gerou tres discos. 0 segundo, lancado no ano de 1985, "Brassil 

Plays Brazil" e uma homenagem ao aniversitrio de sessenta anos do maestro Duda. Esta parceria 

foi muito importante por ter proporcionado, entre outras coisas, a valorizacao do repert6rio 

brasileiro de rntisicas para metais. 

26 Ayrton Benck em entrevista ao antor - Recife, 24/0112001 
27 lbidem. 
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1.11 0 Reconhecimento 

Depois de participar, como compositor, de varios festivais em Pernambuco, surgiu para o 

maestro Duda, a oportunidade de apresentar o seu trabalho como arranjador em urn festival de 

projeo;:ao nacional. 0 referido festival era o M.P .B. Shell de 1980, realizado pela Rede Globo, a 

Shell e a Associao;:ao Brasileira de Produtores de Discos. A participao;:ao do maestro Duda neste 

festival se deu, quando os organizadores do Quinteto Violado, grupo pernambucano conhecido 

por suas interpretao;:oes e pesquisas sobre a musica nordestina, convidaram-no para elaborar o 

arranjo da musica Rio Capibaribe, com a qual concorreriam no referido evento. Ao final, o grupo 

conseguiu com esta musica urna boa colocao;:ao, e o maestro Duda recebeu o premio de melhor 

arranjador de musica popular brasileira Esse evento foi muito significative, pois permitiu ao 

maestro uma divulgao;:ao do seu nome em nivel nacional, sendo o seu arranjo escolhido como o 

melhor entre trabalhos apresentados por compositores e arranjadores de todo o pais. 

Mais tarde, no ano de 1993, o maestro Duda foi escolhido para participar do projeto 

memoria Brasileira, da Secretaria de Cultura de Sao Paulo, como urn dos arranjadores que mais 

se destacaram no cenano da musica popular brasileira no seculo XX, ao !ado de nomes como 

maestro Cip6, Cyro Pereira, Nelson Ayres, Jose Roberto Branco e Moacir Santos, entre outros. 0 

projeto lano;:ou o CD Arranjadores, no qual o maestro Duda participa com urn arranjo das 

Bachianas Brasileiras n° 5 de Heitor Vila Lobos, interpretado pela banda Savana. 

De 1994 a 1997, atuou como regente e diretor artistico da 6pera-boi Catirina, em Sao 

Luis, peya baseada no rico folclore maranhense. Este espetaculo teve a direo;:ao de Fernando 

Bicudo e foi escolhido pelo MEC, como o melhor de 1996. 

No ano de 1998, o maestro Duda foi homenageado pela Academia Pernambucana de 

Musica e a imprensa local noticiou o fato com a seguinte reportagem: 
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"Duda agora e imortal" 

0 maestro ocupa hoje a cadeira que pertenceu a Capiba na Academia 
Pernambucana de Milsica. 

A homenagem e mais do que justa, por tudo que Jose Ursicino da Silva, o Duda, 
ja fez e continua fuzendo pela musica brasileira. Hoje no Teatro do Parque, as 19h30, ele 
se torna imortal. Passa a ocupar a cadeira n° 19 da Academia Pernambucana de Musica, 
que ja pertenceu a Capiba. 0 acontecimento vai ser festejado com concerto da Banda 
Cidade do Recife, da qual Duda e diretor artistico e regente, e com exibi9iio de blocos 
carnavalescos28

. 

Esta homenagem, uma das mais importantes recebidas pelo maestro Duda, !he garante urn 

Iugar entre renomados compositores pemambucanos, como Capiba, Nelson Ferreira, Levino 

Ferreira, entre outros. 

1.12 As Atividades Atuais 

Nos dias atuais, ak\m de se dedicar a composi<;:ao, o maestro Duda ainda trabalha 

intensamente como arranjador, atividade que desenvolve desde o inicio de sua Carreira. 0 numero 

de arranjos elaborados por ele supera em muito ao de composiyoes. Muitos trabalhos foram 

perdidos, o que toma impossivel sabermos ao certo a quantidade exata da sua produyao. A 

exemplo do Quinteto Brassil, muitos artistas solicitam o trabalho do maestro Duda. Para o cantor 

e compositor pemambucano Alceu Valenya, reconhecido intemacionalmente, ele ja elaborou 

diversos arranjos. Em 1996, participou do CD Recife Frevo<\, com a composiyao Fantasia 

Camavalesca. Alem de participar como compositor, o maestro Duda tambem foi o responsavel 

pela elaborayao dos arranjos das musicas contidas neste trabalho, que contou com a participayao 

28 "Duda agorae Imortal" Diorio de Pernambuco, Recife, 04/06/98 
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de nomes importantes da musica popular brasileira, como Chico Buarque, Geraldo Azevedo, 

Maria Bethiinia e Lenine, entre outros. Tambem podemos mencionar os arranjos dos frevos de 

rua Fogao, de Sergio Lisboa e Isquenta Muie, de Nelson Ferreira, para a serie de discos Frevos 

de Rua, Os Melhores do Seculo. 

Embora seja grande a sua participa~ao em discos, como instrurnentista e arranjador, e 

tenha composi~oes suas gravadas por viui.os interpretes, o maestro Duda, curiosarnente, nao 

possui urn disco apenas corn composi~oes pr6prias. 

Morando atualmente, na cidade do Recife, e freqiientemente convidado para participar de 

festivals de rnusica pelo pais, como o festival de Brasilia , onde geralrnente trabaiha corn grupos 

de sopros. Ocupou durante muitos anos o posto de maestro titular da Banda SinfOnica da Cidade 

do Recife e e arranjador da Orquestra SinfOnica da Paraiba. 

Durante o periodo camavalesco, o maestro Duda realiza muitas apresenta~oes com sua 

orquestra, contribuindo atraves do seu trabaiho como arranjador e compositor, para a 

diversifica~ao da rnusica instrumental brasileira e para a preserva~o da tradi~ao pemarnbucana 

do frevo. 
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Capitulo 2. 

A Obra do Compositor Jose Ursicino da Silva 

2.1 Musica Folcl6rica, Popular e Popularesca 

A partir do levantamento que foi feito para este trabalho referente a obra do maestro 

Duda, pode-se observar a forte ligaviio da mesma com o universo musical popular e folc16rico do 

Brasil, sendo os generos populares e a musica fold6rica originitrios do estado de Pernambuco, 

trabalhados por ele com maior intensidade. Para uma boa compreensiio deste capitulo faz-se 

necessaria determinar o que e chamado de musica folcl6rica e popular, esclarecendo quais siio as 

principais caracteristicas que as diferenciam. Esse esclarecimento e fundamental uma vez que o 

maestro Duda busca nessas fontes os elementos essenciais que utiliza em suas composi96es. 

Sobre essa questiio siio tomadas como base as defini96es de dois estudiosos que de uma forma 

clara estabelecem uma linha divis6ria entre a musica folcl6rica e a popular. Segundo Jose Ramos 

Tinhoriio 1, a musica folcl6rica niio possui autor e e transmitida oralmente de geraviiO a geraviio 

enquanto que a musica popular e composta por autores conhecidos e e divulgada por meio 

grifico, partituras, discos, videos etc ... Renato Almeida2 no seu artigo Musica Folclorica e 

Musica Popular, tambem concorda com essa defini9iio e diz que: "Chamamos de musica 

popular, aquela sem ser espontiinea, na boca do povo, e feita sob sua inspirayiio direta, aparece 

com autor conhecido e dura9iio efemera, niio se transmitindo tradicionalmente''. Sobre a outra, 

1 TINHORAO, Jose Ramos. Pequena Hist6ria da MUsica Popular: da modinha a cancao de 
protesto. 2' edil(i!o. Petr6polis: (Editom Vozes LID A, 1975.) p.5 
2 ALMEIDA, Renato. "Mlisica Folcl6rica e Mlisica Popular" in Provincia de Siio Peciro. Porto Alegre, Ano IV, n. 14, 
1949, p. 24 
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ele diz: "Entendamos pois, como musica folcl6rica, a que existe na boca do povo, e se transmite 

pela tradi<;:ao oral modificando-se sem cessar, mas guardando suas constancias". Declara ainda 

que essa musica mesmo possuindo autor nao e uma obra individual, pois foi composta seguindo 

urn padrao tradicional. Dessa forma, o autor nao esta criando, esta apenas imitando o que 

aprendeu oralmente de tradi<;:5es passadas. De acordo com essas defini<;:5es a respeito dessas duas 

categorias, podemos concluir que a musica do maracatu, da ciranda, do coco, do caboclinho, 

estiio inseridas no contexte "musica folc16rica", enquanto podemos afirmar como sendo "generos 

populares", musicas como o frevo e o baiao. 0 primeiro, nascido nas bandas de musica do Recife 

e o segundo, que foi transformado em genero de musica popular urbana a partir da decada de 

quarenta, atraves do trabalho dos compositores Luis Gonzaga e Humberto Teixeira. 

0 pesquisador Valdemar de Oliveira confirma essa defini'(ao de popular para esse genero 

quando diz: 

Ao encarar o frevo como obra musical, e born considera-lo, desde logo, em sua 
verdadeira posi¢0 de musica popular - e nao folcl6rica, pois niio revela uma 
ascendencia- ou urn passado a que estftia o povo ligado de qualquer modo3

. 

Renato Almeida4 tambem faz urna referencia a urn outro tipo de musica, que classifica 

como "popularesca". Essa musica diferencia-se da popular porque o compositor a elabora 

artisticamente adicionando a ela elementos de cunho pessoal. Essa musica ainda nao pode ser 

tratada como erudita, mas ja apresenta indicios de erudi<;:ao. Como exemplo de musica 

popularesca ele cita a obra de Ernesto Nazare composta para o piano, que e urn instrumento 

erudite, tendo sido trabalhada com urna tecnica de escrita pianistica requintada na qual pode-se 

3 OLIVEIRA, Valdemar. Frevo. Capoeira e "Passo". Recife: Companhia Editora de 
Pernambuco, 1971. p.41. 
4 ALMEIDA, Renato. "Mnsica Folc16rica e Mnsica Popular" in Provincia de Siio Pedro. Porto Alegre, Ano IV, n. 14, 
1949, p.24. 
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observar a influencia da musica de Chopin. Em suas composi<;oes, entretanto, elementos ritmicos 

brasileiros estao presentes com grande intensidade. Essa juncao de elementos eruditos com 

elementos populares e que caracteriza a musica popularesca. Antonio Calado e Chiquinha 

Gonzaga sao citados tambem como exemplo de compositores cujas obras estao inseridas nesse 

contexto. 

Ainda no mesmo artigo, Renato Almeida chama a aten<;ao para a importiincia do folclore 

nas tres categorias musicais acima citadas quando comenta: 

Musica folcl6rica, musica popular e musica popularesca, o elemento fecundante, 
e o folcl6rico, que se vai dissolvendo ate chegar a musica erudita, seja baseada 
em temas folcl6ricos, seja apenas com esse carater diferencial5 

Na obra do maestro Duda encontramos com abundiincia a musica e os generos que se 

originaram no vasto universo folclorico e popular. Essa materia prima ganha uma nova roupagem 

atraves do uso de uma linguagem musical propria, adquirida por ele atraves de anos de 

experiencia exercendo as atividades de compositor e arranjador. Dessa forma, quando sua 

musica, baseada no mais tradicional da cultura nordestina e transposta para o ambiente erudito, 

como o da orquestra sinfOnica ou do quinteto de metais, e estabelecida uma liga<;ao entre dois 

universos que embora diferentes, se harmonizam atraves da maneira como ele cria suas 

composi<;Oes. Sua mllsica adquire caracteristicas popularescas, e ele segue o exemplo de grandes 

compositores brasileiros que buscaram no universo da musica popular e folclorica, os elementos 

essenciais para a cria<;ao de suas obras. 

5 ALMEIDA, Renato. "Milsica Folclorica e Milsica Popular" in Provincia de Sao Pedro. Porto Alegre, AnoN, n. 14, 
1949, pp. 24 -25. 
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2.2 A lnfluencia das Tres Ra~as na Musica do Nordeste 

A grande riqueza cultural existente na regiao nordeste pode ser atribuida a miscigenayao 

que formou o povo brasileiro, e se revela no artesanato, na comida, nas danyas, e sobretudo na 

musica, fonte de inspirat;ao para varios compositores que buscam nesse meio os elementos que 

necessitam para a realizat;ao de suas obras. 

Podemos observar no folclore nordestino fortes trat;os resultantes da mistura das tres 

rat;as atraves dos varios folguedos que por sua vez, trazem consigo uma variedade muito grande 

de ritmos e melodias. Essas rat;as, a indigena, a branca europeia, e a 

africana, sao responsaveis pelas varias manifestat;oes focl6ricas que ate hoje permanecem 

presentes na cultura dessa regiao. Temos como exemplo os autos de natal, que chegaram a nossa 

terra trazidos pelos portugueses e aqui adquiriram caracteristicas pr6prias, dando origem ao 

pastoril, como tambem o fandango ou chegant;a, que conta a !uta entre mouros e cristaos, o 

maracatu e o coco, que possuem caracteristicas africanas bern definidas e o caboclinho que e de 

origem indigena. 

Esses folguedos constituem algumas das variadas manifestat;oes folcl6ricas presentes no 

nordeste que sao fruto dessas rat;as que desempenharam urn importante papel na forrnat;ao do 

nossopovo. 

0 folclore musical nordestino ja foi e ainda e muito pesquisado tanto por estudiosos 

quanto por compositores que se utilizam de seus elementos para a elaborat;ao de seus trabalhos. 

No estado de Pernambuco, os vitrios ritmos herdados oferecem inumeras possibilidades de 

explorat;ao, sendo utilizados por compositores de varias tendencias, como por exemplo, o 

compositor popular Alceu Valent;a, ou o musico e pesquisador Antonio Nobrega, cujo trabalho e 

baseado nas raizes fo lcl6ricas nordestinas, apresentando desde a mU5ica armorial, ate musicas 
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como o frevo, o maracatu e a ciranda. Por outro !ado, temos os trabalhos do maestro Duda, de 

Dimas Sedicias, Clovis Pereira entre outros compositores, que baseiam-se no mesmo universo 

porem, possuem caracteristicas diferentes e todo o material folcl6rico e popular utilizado por 

eles transforma-se das mais variadas maneiras em uma obra riquissima, executada pelas mais 

diferentes forma"oes instrumentais. 

Dessa maneira, esses compositores contribuem para a diversifica"ao da musica brasileira, 

procurando conservar em suas obras uma identidade onde os elementos por eles utilizados 

revelam e transmitem aspectos da cultura nordestina. 

2.3 - Guerra-Peixe e o Folclore Pernambucano 

Em diversos periodos da hist6ria da musica nacional, viui.os compositores buscaram 

produzir uma arte que revelasse uma identidade musical brasileira, e para isso, utilizaram os mais 

variados recursos. Muitos recorreram a diversidade folcl6rica do nosso pais e dentre eles 

podemos citar Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Osvaldo Lacerda e Cesar Guerra-Peixe, que 

desistiu do dodecafonismo como urn meio para produzir uma obra de carater nacional, optando 

pelo folclore, que passou a pesquisar sistematicamente chegando a mudar-se para o Recife no ano 

de 1949, para estudar in loco as manifesta"oes folcl6ricas daquela cidade. A esse respeito Guerra-

Peixe expoe uma radical mudan"a de atitude em rela~o a sua obra: 

Eramos decididos apologistas do dodecafonismo - curiosa especie de 
musica que pretendiamos deformar ao nosso modo, supondo, entiio, produzir 
obra de cultura nacionaL. - quando, em meados de 1949, mudarnos a nossa 
atitude estetica diante da musica brasileira e dos sentimentos humanos. 
Residiamos no Rio de Janeiro, e nessa ocasiao resolvemos estudar o que nos 
fosse possivel do musicario nacional, a fim de seguirmos melhor orientados os 
novos rumos na composi~ musical. Diversos fatores vieram possibilitar-nos 
residir no Recife, o que sucedeu de 1949 a 1952. Em principio, assistindo aos 
folguedos pemambucanos, niio pretendiamos senao observar a musica popular e 
assinalar urn e outro documento que nos parecesse interessante desenvolver em 
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futuras obras. Como o ritmo dos instrumentos acompanbantes nos parecia -
como ainda nos parece - o elemento menos cuidado na musica de carater 
nacionalista, dedicamos especial atenyao aos seu pormenores. Perplexos ao 
verificarmos sua variedade, pensamos na conveniencia de anota-los para depois 
processar a distribui<;:ao dos registros entre os interessados6 

No mesmo livro, Guerra-Peixe chama a aten9ao para a manerra como ele passou a 

trabalhar o material folcl6rico recolhido, buscando uma maior aproxima9ao da pe9a musical que 

estit sendo composta, com o ritmo ou a musica que esta sendo pesquisada. 

Em junho de 1949, visitamos o Recife pela primeira vez. Influenciados pela 
leitura de trabalhos publicados sobre o maracatu (cortejo), aproveitamos a 
ocasiao para, naquela cidade, compor urn maracatu (musica) a fun de integrar 
uma <<suite>>para quartetu ou orquestra de cordas. Dias depois tivemos a 
oportunidade de assistir rnais ou menos como turista, a uma exibi9ilo especial do 
maracatu Elefante, e a desilusao sobrevinda, e absolutamente indiscritivel... 
Apesar da mencionada obra baver obtido o aplauso de pessoas bern 
intencionadas nos problemas esteticos da musica brasileira, nao podemos deixar 
de denunciar , agora, o distanciamentu que separa a ~do musical da funte. 
Posteriormente estudados os grupos do Recifu, incluimos urn maracatu na 
<<Suite SinfOnica n.2>> na qual as principais caracteristicas, dessa modalidade 
de mllsica popular, estao entrosadas de maneira mais direta.E esse atualmente o 
nosso pontu de vista, quanta ao aproveitamento do folclore na cria9ilo de obras 
que enunciam as fontes que lhes dao origem 7 

0 contato do compositor Guerra-Peixe com a cultura pemambucana gerou vitrias obras, 

nas quais ele procurou estilizar diversas musicas que faziam parte de suas pesquisas como o 

frevo, o maracatu, o caboclinho e o xang6. "Na Suite Para Cordas", composta ainda no Recife, 

ele usou o maracatu e o frevo; na "Sonata n° l", para piano solo, no larghetto, utilizou 

caracteristicas do xang6, e no allegro, trabalhou o frevo. Na "Sonata para Violino e Piano", usou 

elementos do coco e do caboclinho, e na "Sonatina", para violino e piano, realizou novamente 

experiencias com o maracatu e o coco, trabalbando tambem, o estilo da rabeca. 

6 GUERRA - PEIXE, cesar. Maracatus do I«:cife. Sao Paulo- Rio de Janeiro: Irmil.os Vitale 
Editores, 1980. p.lO 
7 Ibidem p. 49 
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2.4 0 Compromisso do Maestro Duda Com Sua Obra 

Alem de utilizar em sua prodw;:ao artistica musicas e generos do folclore pemambucano 

como a ciranda, o coco, o caboclinho, o maracatu e o frevo, o maestro Duda explora alguns 

ritmos que sao caracteristicos de outras partes do pais, como o choro e o bumba meu boi do 

Maranhao. Podemos observar tambem que generos de outros paises como a balada, a mazurca e a 

valsa estao presentes em sua obra. 

Desde o inicio de sua vida musical na banda de sua cidade, a influencia dos generos de 

sua terra pode ser vista em seu trabalho, pois a primeira pe<;a escrita por ele foi urn frevo. 

Passados mais de cinqiienta anos de sua primeira composi<;ao, percebe-se que o maestro Duda se 

mantem fie! as suas raizes, sempre compondo baseando-se na musica de sua regiao. 

0 compositor estudado demonstra atraves de suas atitudes, preocupa<;iio e 

comprometimento com a preserva<;ao e divulga<;ao desses generos, que segundo ele, tern que 

estar presentes em suas composi<;5es. Essa preocupa<;iio pode ser observada no seguinte epis6dio: 

em 1994, quando compos a Suite Monette para a orquestra sin!onica de Curitiba, o maestro 

Duda estava em conflito com algumas autoridades no Recife, e nesta ocasiao encontrava-se 

bastante contrariado. Esse estado de espirito nao fez com que ele mudasse a maneira de pensar 

em rela<;ao a sua musica. 

( ... )A Unica suite que niio tern frevo e a Suite Monette, porque eu estava com 
raiva do Recife (. .. ) recebi urn telefonema da diretora da orquestra de Curitiba, 
querendo que eu fizesse uma musica assim, que desse uns dez minutos, 
encomendou que eu fizesse uma milsica com temas nordestinos (. _.) ai, eu disse, 
mas eu nao vou fuzer frevo nao, que eu estou com raiva... mas de qualquer 
maneira, eu sou pernambucano, eu nao ~ frevo, mas~ uma ciranda8 

8 Maestro Duda, em entrevista ao autor - Joao Pessoa, 19/04/2001 
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Por esse motivo, a Suite Monette comec,;a com uma ciranda, sendo a {mica que nao 

termina com o frevo, que e a marca registrada do compositor. 

2.5 Alguns Ritmos Brasileiros Presentes na obra do Maestro Duda 

2.5.1- 0 Frevo 

De todos os generos populares que permeiam a obra desse compositor, o que aparece em 

maior nUmero sem duvida, e o frevo-de-rua, que influenciou compositores de vitrias gera;;:oes. 0 

maestro Duda utiliza esse genero tanto na sua tradicional orquestra de frevos, quanto nos grupos 

de caniter erudito como a orquestra sinlonica e o quinteto de metais. Esse procedimento mostra 

que o compositor transita com facilidade entre mundos distintos e com caracteristicas muito 

diferentes, aplicando uma linguagem musical diferenciada, baseada em elementos populares e 

utilizando-se de grupos das mais variadas formayoes para, atraves deles, expressar suas ideias 

composicionais. Dessa forma, ele vai moldando o seu estilo, ao mesmo tempo que desenvolve 

uma obra bastante original. 

Muitos compositores pernambucanos, a exemplo do maestro Duda, dedicaram-se a esse 

genero, que possui uma hist6ria que se inicia nas antigas ruas do Recife. Nessa cidade, o frevo 

foi sendo estruturado e aperfei;;:oado por grandes artistas, e com o passar do tempo invadiu as 

ruas e os clubes de todo o Brasil. 
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2.5.1.1- As Origens do Frevo 

0 frevo comeyou a se estruturar como genero no final do seculo XIX, precisamente nas 

bandas de musica que existiam na cidade doRecife. Os primeiros compositores de frevo apenas 

utilizaram-se de alguns elementos ritmicos, mel6dicos e harmonicos das musicas que eram 

cantadas e dan~das nessa epoca, como o maxixe, a modinha, a quadrilha, o dobrado e a polca, 

adotando tambem urn andamento mais rapido para as musicas que eram destinadas a dan~a. 0 

resultado da fusiio desses generos gerou urn tipo de musica rapida e agitada, e os compositores 

viram na potencia sonora dos metais, os instrumentos ideais para formar as fanfarras que sairiam 

as ruas tocando esse novo genero, que mais tarde viria a ser conhecido como frevo. 

As primeiras fanfarras tinham a seguinte forma~ao: clarineta, requinta, 2 trombones, 2 

pistons (trompetes), 2 baixos e 1 bombardino, que era utilizado para fazer o contracanto. 

S6 em 1901 e que apareceu pela primeira vez o taro!, na fanfarra dos "Caiadores", para 

dar sustenta~ao ao ritmo. Mais tarde, em 1906, o comandante Alberto Gaviao Pereira Pinto, do 

40° Batalhao de Infantaria, utilizou o surdo nas fanfarras de "Pas" e "Lenhadores". Desde entao, 

esses do is instrumentos passaram a fazer parte das fanfarras de frevo. 

2.5.1.2- 0 Batismo 

A palavra frevo originou-se do vocabulo ferver pronunciado popularmente "frever", tendo 

surgido depois que a musica ja existia. Ate entao, o novo genero que surgia era conhecido 

apenas como sendo uma marcha. Camara Cascudo assim define o frevo: 

Dan~ de rua e de salao, e a grande alucina~ do carnaval pernambucano. Trata
se de uma marcha de ritmo sincopado, obsedante, violento e frenetico, que e a 
sua caracteristica principal. E a multidao ondulando, no meneio da dan~ fica a 
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ferver. E foi dessa ideia de fervura (o povo pronuncia frevura, frever etc .. .),que 
se criou o nome de frevo9 

E segundo Valdemar de Oliveira, a palavra frevo teria sido divulgada pela primeira vez 

por meios de comunicayiio no inicio do seculo XX: 

A primeira referencia que encontro, e no dia 12 de fevereiro de 1908, no 
"Jomal Pequeno", Ja em 1909, o dito do ano era "olha o frevol'' conforme se Ie 
no mesmo jomal de 22 de fevereiro.A palavra caiu no gosto da populayiio e dai 
aos 1ivros rnais responsaveis. 10 

2.5.1.3- A Origem do Passo 

Segundo alguns estudiosos, o passo originou-se nos golpes e na ginga dos capoeiras que 

quando saiam as ruas, tentavam disfaryar a !uta danyando. 

Varios pesquisadores concordant que a musica do frevo eo passo nasceramjuntos, sendo 

a musica uma criayao dos compositores pernarnbucanos, eo passo uma invenyiio popular. Sobre 

essa questao Valdemar de Oliveira diz: 

E: impossivel distinguir bern: se o frevo que e a mUsica trouxe o passo, 
ou se o passo que e a danya trouxe o frevo. As duas coisas se foram inspirando 
uma na outra- e comp1etaram- se11

• 

Durante o st\culo XIX, as bandas de musica desempenhavam urn papel social muito 

importante no dia a dia do recifense, animando com sua musica as festas e os eventos importantes 

que aconteciam, mas a hist6ria desses grupos revela urn passado de disputas e violencia. As 

bandas de musica possuiam muitos adrniradores sendo alguns, excelentes "capoeiras". Durante os 

desfiles, eles saiam a frente de sua banda preferida "gingando" e distribuindo golpes nos rivais 

9 CASCUDO, L. da camara. Diciorul.rio do Folclore Brasileiro. Belo Horizonte ( Itatiaia), 1984, p.414. 
10 OLIVEIRA, Valdemar. Frevo Capoeira e Passo, Recife(Companhia Editora de Pernambuco), 1971, p.p. 12- 13 
11 Ibidem. p.ll 
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que por acaso encontrassem durante o percurso. Pereira da Costa12
, citado por Raimundo Pereira 

Alencar Arrais, assim define a figura do capoeira: 

0 nosso capoeira, e antes o rnoleque de frente de rnusica, ern rnarcha, arrnado de 
cacete, e a desafiar os de partido contr.irio, que aos vivas de uns, e rnorras de 
outros, rornpe ern hostilidades e trava lutas, de que nilo raro resulta ern 
ferimentos, e are rnesrno casos fatais!... 

Mais tarde, a capoerragem foi muito reprimida pela policia, sendo os capoeiras 

perseguidos e proibidos de sairem acompanhando as bandas. Eles passaram entiio, a desfilar com 

os clubes de rua que comeyavam a surgir no Recife a partir da decada de 1880. Esses clubes 

eram autorizados pela policia, possuiam suas pr6prias fanfarras de frevo, e eram organizados por 

hurnildes trabalhadores urbanos, que os nomeavam conforme a profissao que desempenhavam no 

seu dia a dia. Dai surgiram varios clubes, como as "Pas", "Vassourinhas", "Lenhadores", 

"Caiadores", "Carvoeiros" etc .. 

Os capoeiras sempre saiam its ruas armados com pedas;os de paus ou aigum objeto 

cortante, mas a partir da nova ordem que tambem proibia o uso de armas, eles passaram a 

utilizar-se agora de urn velho guarda-chuva, que disfars;adamente podia ser utilizado como urn 

objeto contundente do qual se valiam caso entrassem em alguma briga. Esse utensilio originou 

mais tarde a sombrinha co1orida que o passista utiliza na dificil coreografia do passo, que e a 

dans;a do frevo. 

2.5.1.4- Os Tipos de Frevo 

Segundo algumas fontes pesquisadas, a partir de 1930, o frevo foi dividido em tres 

categorias: o frevo-cans;iio, o frevo-de-b1oco e o frevo-de-rua. 

12 PEREIRA DACOSTA, F. A. Folk-lore Pernambucano, p.246. 
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0 frevo-can~ao, diferencia-se do frevo-de-rua porque, como o nome sugere, possui uma 

parte cantada. Conserva consigo, porem, algumas caracteristicas desse genero puramente 

instrumental como por exemplo, a introdw;ao executada pelos metais eo seu andamento vivo. 

Segundo o pesquisador Leonardo Dantas13
, esse tipo de frevo teria sua origem nas 

"arias", uma influencia no carnaval do Recife, das companhias de opera que visitavam 

frequentemente aquela cidade. 0 frevo-canc;:ao no passado, era o frevo cantado nas ruas. Mais 

tarde ganhou os saloes dos clubes sociais, retornando a partir de 1980 ao seu Iugar de origem 

atraves das jreviocas. 14 Compositores como Lourenc;:o Barbosa da Silva (Capiba) e Nelson 

Ferreira, contribuiram com a divulgayao desse genero lanc;:ando varios sucessos carnavalescos 

que os consagraram, como: Cala a boca Menino(l966); Oh! Bela (1970); De Chapeu-de-Sol 

Aberto (1971); Frevo e Ciranda (1974); Trombone de Prata (1979), etc ... da autoria do ja citado 

Capiba, e Corre Faustina ( 1938); Chora Palhac;:o (1939); Ciranda no Carnaval (1970); etc ... de 

Nelson Ferreira 

0 frevo-de-bloco originou-se quando comec;:aram a surgir no Recife, mais ou menos a 

partir de 191 5, alguns grupos que desejavam participar dos festej os carnavalescos separados das 

agitadas multidoes que acompanhavam as fanfarras de frevo. Esses grupos eram os "blocos", e 

atraves de alguns registros podemos observar suas antigas datas de fundac;:ao, "Apois Fum!", 

"Bloco das Flores", "Batutas da Boa Vista" de (1920), "Madeiras do Rosarinho" (1926), "Batutas 

de Sao Jose" (1932), sendo que alguns de1es ainda hoje atuam no alegre carnaval de rua do 

Recife. 

Os blocos teriam se originado com alguns grupos de rapazes que gostavam de fazer 

serenata e que durante o periodo carnavalesco, tambem saiam as ruas. Moradores de bairros bern 

13 SILVA, Leonardo Dantas. "Os Ritmos da Alegria".Texto do encarte do CD Recife Frevoe. Virgin 841 4022. 
14 Carro de som muito potente que conduz as orquestras de frevo pelas mas. 
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conceituados de classe media, orgamzavam-se em grupos familiares onde era permitido a 

participaviio das mulheres da familia, as namoradas, esposas, filhas etc ... A elas, nao agradavam a 

agitavao do frevo-de-rua e o contato com o "povao". Formavam urn grupo fechado e nao 

permitiam nenhum tipo de intromissao por parte dos populares. A frente do bloco iam as 

mulheres e as crian~as, que eram encarregadas da parte coral, e logo atnis, a banda de pau e 

cordas formada pelos irmaos, namorados, pais e esposos, todos prontos para "agir" caso algum 

desavisado os perturbassem. 

Para interpretar o frevo-de-bloco, que era a musica que animava os desfiles desses grupos, 

o conjunto utilizado era formado por instrumentos como o violao, o cavaquinho, o bandolim, a 

flauta, o violino, a clarineta, o taro!, o surdo, o reco-reco,o ganza e ate o contrabaixo aclistico. 

Originalmente, os instrumentos de metal niio eram permitidos nessa formaviio. Hoje em dia 

pode-se observar a inclusao de urn ou outro instrumento utilizados pelas fanfarras de frevo, como 

o saxofone, o bombardino, o trompete e a tuba. 

A coreografia dos integrantes do bloco em nada lembra o passo, aproximando-se mais dos 

movimentos realizados pelos cordoes azul e encarnado nas encenavoes dos pastoris. 0 frevo-de

bloco possui uma introduvao instrumental executada pela banda de pau e corda, e em seguida, a 

musica e cantada por urn coro de vozes mistas, embora originalmente s6 fossem utilizadas vozes 

femininas. Mais tarde, esse genero ganhou os meios de divulgavao da epoca e muitos foram 

gravados, como "Borboleta nao eAve" de 1922, composto por Nelson Ferreira e J. Borges Diniz 

para o bloco Conc6rdia. Esta e a primeira gravavao desse genero preservada em acetate, tendo 

sido lanvada em disco em 1923. No anode 1957, o mesmo compositor tornou-se conhecido em 

todo o Brasil ao sagrar-se campeiio do carnaval carioca como frevo-de-bloco Evocavao N> 1. 
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0 frevo-de-rua e urn genero instrumental executado originalmente pelas fanfarras de 

frevo e em cuja estrutura predominam os metais. Guerra-Peixe15
, citado por Ramos Tinhoriio, 

considerou o frevo " ( ... ) a mais importante expressiio musical popular" porque "( ... ) antes de 

mais nada, o compositor de frevo tern que ser musico, tern que entender de orquestraviio, 

principalmente". 

Como podemos observar, os compositores de frevo precisavam de urn certo 

conhecimento musical para que pudessem elaborar as suas pevas de forma consciente. Esse 

conhecimento era adquirido nas escolas de musica da epoca, entre as quais destacavam-se as 

bandas de musica, que serviram como base para a forrnaviio musical de diversos compositores 

tais como o mestre Jose Lourenvo da Silva, Antonio Sapateiro, Levino Ferreira, Lourival de 

Oliveira, Camera e Alcides Leiio entre outros, que atraves de seus trabalhos contribuiram para 

tomar o frevo urn dos generos mais conhecidos no Brasil. 

0 frevo de rua esui dividido em tres modalidades: o frevo ventania, o frevo coqueiro e o 

frevo abafo. 0 frevo ventania caracteriza-se por possuir urn grande numero de semicolcheias 

executadas nipidamente pelo menos na introdu91io. Essa modalidade exige uma boa tecnica de 

digita91io do executante. 0 frevo coqueiro e assim chamado por possuir notas agudas acima do 

pentagrama, exigindo tecnica e resistencia dos trompetistas e trombonistas. 0 frevo abafo era 

utilizado para "abafar" a fanfarra adversaria. 0 compositor utilizava uma sobrecarga de 

trompetes e trombones executando sua musica em fortissimo, visando conseguir uma sonoridade 

maior que a do grupo concorrente. 0 poder sonora das fanfarras era muito grande, alguns clubes 

mantinham em suas estruturas grupos de ate quatro trompetes e oito trombones entre outros 

instrumentos. 

15 GUERRA- PEIXE, cesar. Artigo sem titulo in Fasciculo N" 44 da serie Hist6ria da MUsica Popular Brnsileira. 
edi<;iio quinzenal. Abril Cultural, fevereiro de 1972. 
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Dos tipos de frevo aqui apresentados, o frevo-de-rua e o mais antigo. Como vimos, e filho 

das bandas de musica, passando depois a ser executado pelas fanfarras de frevo. Como passar do 

tempo, outras forma((oes instrumentais foram sendo testadas pelos compositores e a formayao das 

tradicionais big-bands foi adotada por muitos, entre eles, o maestro Duda. No repert6rio de sua 

orquestra de frevo estao incluidos varios frevos-de-rua de sua autoria. Entre os mais conhecidos 

podemos citar: Marilian no Frevo, Nino o Pernambuquinho, Lucinha no Frevo, Cidadao 

Frevo e Meyse. Nos generos frevo-de-bloco e frevo-canyiio, niio foi localizada nenhuma 

composi((iio do maestro Duda, entretanto, podemos destacar os varios arranjos desses generos 

feito por ele para os CDs "Evocando Nelson Ferreira"em homenagem ao citado compositor, e 

"Paranambuco" interpretado pelo cantor Claudionor Germano. 

Exemplo 1- Ritmo do frevo tocado pela percussiio da orquestra de frevo .: Andamento: Allegro a 

Presto. 

> > > > > "' > "" 
Tarol I i ~ ~ ~ ~ 

? I jH~~JJJI j J J ~ r II Bo:mbo 
" 

Exemplo 2 - Trecho do frevo-de-rua, Marlian no Frevo, com o acompanhamento da percussiio . 

Trompete 
Solista 

Taro! 

Bombo 
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-
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2.5.2 - 0 Caboclinho 

Caboclinho ou "cabocolinho", sao palavras derivadas do popular "cab6co", por sua vez, 

uma conuptela de caboclo. 0 termo designa o individuo resultante do cruzamento entre o indio e 

o branco e tambem da nome a urn dos folguedos que fazem parte do carnaval do Recife. 

Segundo alguns estudiosos e considerado urn dos bailados mais antigos do Brasil. 0 padre 

Jesuita Fernao Cardim registrou no ano de 1584, a existencia de uma danc;:a apresentada pelos 

indigenas, e relatou o fato da seguinte maneira: 

Foi o padre recebido dos indios com uma dan,.a mui graciosa de 
meninos, todos empenados, com seus diarlemas na calJeva, e outros atavios das 
mesmas penas, que os faziam mui lustrosos, e faziam suas mudan,.as e inven¢es 
mui graciosas 16 

Pelo relato do padre podemos concluir que essa danya e a antiga ancenstral da que e 

apresentada hoje pelos grupos de caboclinhos. De acordo com os estudos apresentados por 

Katarina Real17 no seu livro 0 Folclore no Carnaval dn Recife, o caboclinho teria se originado a 

partir das a<yoes dos jesuitas que no trabalho de catequiza<yao dos nossos indios, ensinavam-lhes 

alguns autos como por exemplo, o auto de Natal, que representa o nascimento de Cristo. Na 

tentativa de atrai-los para a religiao cat6lica, os jesuitas permitiam que os indigenas incluissem 

nesses autos alguns elementos de sua cultura como por exemplo, a danya. Esse trabalho, 

realizado entre grande parte dos indigenas brasileiros com a finalidade de facilitar sua 

aculturayao, resultou no surgimento dessa manifestayiio que segundo a pesquisadora, conserva 

caracteristicas de danc;:as europeias que podem ser observadas nao apenas no caboclinho do 

16 Citado em Luis da Cfunara Cascudo, Diciorui:rio do Folclore Brasileiro. Belo Horizonte ed. Itatia.ia, 1984. p2ll 
17 REAL, Katarina. 0 Folclore no Carnaval do Recife. 2' edi9iio. Recife: Funda9iio Joaquim 
Nabuco, Editora Massangana, 1990. 
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Recife, mas tambem em seus "parentes" de outras regioes do pais, como os Caboclos na Bahia, 

os Caiap6s em Sao Paulo e os Tapuios em Goiilnia. Segundo ela, sao todas dans;as de espadas de 

origem europeia. 

Os caboclinhos, como apresentam-se hoje, sao grupos de aproximadamente trinta ou 

quarenta pessoas que saem as ruas durante o periodo canavalesco fantasiados com cocares, 

vestindo saiotes adomados com penas, usando colares e enfeites nos bras;os e tomozelos, e 

trazendo nas maos urn conjunto de arco e flecha conhecido por "preaca". Com ela, simulam 

atirar em seus inimigos ao mesmo tempo que produzem urn estalido acompanhando o ritmo da 

musica. A dans;a, assim como o passo do frevo, exige urn born preparo fisico de quem a executa. 

Valdemar de Oliveira18 citado por Real, faz o seguinte comentitrio a respeito dessa dans;a: 

( ... ) costumam desfilar no camaval em duas filas, muitos deles, aqui e ali 
abaixando-se agilmente como se tivessem molas nas pemas e rodopiando ao 
mesmo tempo. 

Quando saem as ruas trazem consigo urn grande estandarte ricamente enfeitado e com o 

nome do grupo ao qual pertencem, como por exemplo, Taperaguazes, Tabajaras do Recife, Sete 

Flechas, Pena Branca etc ... 

Cada grupo guarda suas caracteristicas individuals e define a sua estrutura, existindo por 

isso, muitas variay()es quanto a sua formayii.o. Real nos da uma formas;ao basica desses grupos: 

0 "porta-estandarte" vern dan9afldO na frente, rodopiando e saltando, logo 
depois, os dois "cordiies" de caboclinhos em filas opostas. No meio, com 
aparencia de majestades, o "cacique e a "cacica" ou, nos grupos mais ricos, urn 
"rei" e utn.a "rainha'~. 

Eles dan\4111 de vez em quando, pon)m menos en<lrgicamente que seus 
"caboclos". Podem aparecer uma ou duas "princesas" e urn ou dois "per6s" 
(indiozinhos). Geralmente, ha tambem urn "paje" ou curandeiro (com cobra viva, 
papagaio ou jacare empalhado). Os do is cordiies, de dez a vinte caboclinhos cada 
urn, sao liderados por urn "tenente" e urn "capitao", ou urn "guia"e urn 

1
• OLIVEIRA, Valdemar. "Rio e Recife": U!timos redutos do carnaval", Visi'io. 1 de mar9o 1957, pp. 69-72. 
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"contraguia". Alguns grupos "botam"uma "curandeira". Ha outros que nao tern 
rainha; e urn ou dois sem "rei 19 

As apresentac;oes dos caboclinhos, consideradas urn auto, mostram atraves de suas 

evoluc;oes o dia-a-dia em uma tribo indigena, os seus rituais de cac;a, suas colheitas e as guerras 

contra os colonizadores europeus e entre tribos inimigas. As danc;as sao muito variadas e 

podemos citar como exemplo, a "aldeia", a "emboscada", o "tore" e o "traidor", entre outras. 

Varios passos tambem podem ser apontados por estudiosos desse folguedoe dentre os mais 

conhecidos estiio o "perre"simples, o "perre"salto, o miudinho, a tesoura pulada, o caboclo em 

cima e em baixo, pra frente e pra tnis. 

0 conjunto musical que executa a musica do "caboclinho" e forrnado por duas flautas de 

bambu, ou inubia, o taroL o surdo e os caracaxas ou mineiros (especie de ganza). Os musicos 

tambem sao chamados caboclos de baque. 0 grupo executa durante as apresentay5es tres ritmos 

distintos: urn Iento, o "perre'', urn interrnediario, o "baiao" ou "baiano", e urn rapido, que e o 

ritmo de guerra. Durante as apresentay5es sao cantados tambem alguns versos de poesia popular, 

conhecidos como loas. Nesses versos podem ser contados atos de bravura e a rainha pode, 

tambem, convocar os caboclos a guerra contra tribos inimigas. 

Durante o carnaval de 1965, a pesquisadora Katarina Real registrou em seu trabalho os 

grupos de "caboclinhos" que sairam as ruas naquele ano, divulgando tambem as suas datas de 

fundac;ao, alguns muito antigos, tendo sido criados ainda no seculo XIX Sao eles: Canindes 

(1897), Tapuias Carijos (1899), Tupinambas (1906), Taperaguazes (1916), Canindes de Siio 

19 REAL, Katarina 0 Folclore no Camaval do Recife. 2• edi¢o. Recife: Funda¢0 Joaquim 
Nabuco, EditoraM:assangana, 1990. p.89. 
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Louren~o (1937), Tupi (1938), Tupinages (1955), Tabajaras (1956), Tapirapes (1957), 

Tabaiares (1960), Tabajara em Folia (1951, no interior). 

Segundo o folclorista Luis da Camara Cascudo20
, pode-se encontrar esse "brinquedo" em 

outros estados do nordeste, como na Paraiba, no Ceara em Alagoas, bern como em outras 

regioes, como por exemplo, o "caboclinho" de Diamantina, que foi pesquisado por alguns 

estudiosos, entre eles Aires da Mata Machado Filho. Esse folguedo e realizado durante a "Festa 

do Divino", mostrando varios cantos e dan~as sendo uma delas, apontada como de origem 

europeia. 

Ate hoje os caboclinhos continuam abrilhantando o carnaval de rua do Recife, mantendo 

viVa uma tradi~o muito antiga que, como vimos, teve suas origens ainda na epoca da 

coloniza~o. 

Apesar da existencia de diferentes ritmos executados pelos grupos de caboclinhos, o 

maestro Duda utilizou apenas o mais vigoroso, o toque de "guerra". Esse ritmo foi usado nas 

seguintes composi9oes: Suite Pemambucana de Bolso, para banda de musica, Fantasia Para 

Trompete e Trombone, para quinteto de metais com transcri~ao para banda de musica, e em 

Uma Visiio Nordestina, para orquestra sinfOnica. 

Exemplo 3- Ritmo "guerra" do caboclinho: Andamento: Allegro. 

I 

2°CASCUDO, Luis da Cfunara. Dicioruirio do Folcl6re Brasileiro. s•ed. Belo Horizonte,ed. Itatiaia,l984. p.211. 
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Exemplo: 4 - Trecho do caboclinho da composis:ao, "Fantasia para Trompete e Trombone" 

~ • ~ -
"' ' ... .... .... 
A -Trompete 

i ., -
:I':. :I': f. ~~ f:~ 'io-.. ..f: ... ~ r-... ..--

----Trombone 

Percuss an - - - - ...... ..... 

2.5.3 - A Ciranda 

A Ciranda aqui nao se refere as cantigas de roda infantis, mas a urn tipo de folguedo 

dans:ado por adultos e que tern a sua origem na zona da mata e litoral do estado de Pernambuco. 

A ciranda, ao contnirio de alguns folguedos, e danyada em qualquer epoca do ano, 

geralmente aos sabados e domingos, sendo que o local escolhido para a sua realizas:ao e quase 

sempre ao ar livre. Tipicamente e "na beira da praia" que as pessoas se reunem para se divertir 

dans:ando a ciranda, que teria supostamente surgido, quando as mulheres de alguns pescadores 

ficavam a espeni-los il. beira mar cantando e dans:ando. 

Para se danyar ciranda e necessario urn mestre cirandeiro, encarregado de cantar a 

musica, que muitas vezes sao versos irnprovisados. 0 mestre e o principal personagem do 

folguedo e os dernais participantes vao respondendo em coro os refroes apresentados por ele. 

0 conjunto musical que acompanha a ciranda e formado por instrumentos de percussao, 

como o taro!, o surdo e o g~ sendo tambem utilizados instrurnentos de sopro como saxofones, 

clarinetas, trompetes, trombones etc ... A ciranda e uma dans:a bastante democratica, por permitir 

a participas:ao de qualquer pessoa, independente de sexo ou idade. Sua coreografia e bastante 
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simples, consistindo em uma grande roda onde todos de miios dadas viio girando, ao mesmo 

tempo que produzem urn movimento ondulante que lembra a quebra das ondas de urn mar 

tranqiiilo na areia da praia. 0 tempo forte do compasso e acentuado pelo toque do zabumba, e 

sempre coincide com a batida do pe esquerdo de quem esta dans;ando. 

A partir de 1961, a ciranda passou a participar das festas folcl6ricas no Recife, e foi nessa 

epoca que se destacou o mestre cirandeiro Antonio Baracho, oriundo de Abreu e Lima-PE, que 

contribuiu com muitas composis;oes ate hoje cantadas nas rodas de ciranda. 

Urn outro nome muito conhecido, ligado a ciranda em Pernambuco, e o de Maria 

Madalena Correia do Nascimento, Lia de Itamarac3, que possui muitas composis;5es e ainda e 

muito atuante. Ficou imortalizada no conhecido verso: "essa ciranda quem me deu foi Lia que 

mora na ilha de Itamaraca". 

Muitos artistas e grupos musicals de diversas tendencias trabalharam a ciranda em suas 

composis;5es, a exemplo de Antonio Nobrega e o Quinteto Violado e tambem compositores como 

Capiba e o maestro Duda, tendo este ultimo incluido a ciranda nas pes:as: Suite Monette e Uma 

Visiio N ordestina-

Exemplo 5 - Ritmo da ciranda: Andamento: Andante. 

Tarol . ---- -- -... ..... ----- -- __,....., 

Smdo 

,.. > > > > , > > > > > > > > > > 

~---liiiiiii:10iiii--- liiilliliii&--- liiliiliiliJ---
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Exemplo 6 - Trecho da ciranda da Suite Monette: 

" ~ - ... 
Trompete ., • 

ie e .. I :1!: :1!: ... :j!: .fL • " !--.. .fL ... :j!: .fL ·" '~ 
Trombone . 

Taro 1 - --- ---· - -
Bo:mbo 

> >- > > > > > > > > > > 

-------- -----
2.5.4 - 0 Maracatu 

A partir de 1538, foram trazidos para o Brasil como escravos, negros africanos de varias 

regioes. Aqui chegando, eles continuaram com seus costumes, preservando suas dan~s, cantos, 

ritmos e praticando suas religioes, reunindo-se em tomo de urn chefe. Mas os donos de escravos, 

para se precaverem de inssurreis:oes e desordens, preferiam manter sob seu controle, negros 

oriundos de diferentes regioes do continente africano. Para ter urn maior controle sobre esses 

escravos, os senhores, com o beneplacito da igreja, permitiam que os negros realizassem as 

coroa'(Oes de seus reis e rainhas, que por sua vez deveriam controlar os seus "sliditos", que 

consistiam nos negros que estivessem ligados ao seu distrito ou par6quia. 

Essas coroas:oes, tambem conhecidas como "Instituiyao do Rei do Congo", eram 

realizadas nos adros das igrejas. Os arquivos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosario dos 

Homens Pretos de Santo Antonio, em Pemarnbuco, revelam que em 1624 essas cerimonias ja 

existiam, e vitrias outras coroa<;oes foram tam bern registradas ate o ano de 177 6. 
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Esse costume continuou no Recife ate o final do seculo XIX e em documentos dessa 

epoca que foram preservados, encontra-se urn "termo" do chefe de policia Antonio Henrique de 

Miranda, consolidando como rei do Congo, em 14 de setembro'de 1848, o negro D. Antonio de 

Oliveira. 

Parte desse termo foi apresentado pelo pesquisador Leonardo Dantas da Silva21
, em nota 

para o livro Maracatus do Recife, de Guerra-Peixe. 0 termo revela quais eram as verdadeiras 

intenc;oes dos "senhores brancos"por tras da cerimonia que eles apoiavam: 

"( ... ) ficando o referido rei, obrigado a inspecionar e manter a ordem e subordinac;ao 
entre os pretos que lhe forem sujeitos" 

Com a abolic;3o da escravatura essas coroac;oes perderam o seu sentido, mas os negros 

preservaram essa tradic;ao atraves dos Autos do Rei do Congo, que era a encenac;ao de uma pec;a, 

com danc;as e musicas pr6prias. Mais tarde esses autos foram caindo em desuso. A parte teatral 

foi excluida, restando apenas o cortejo, que originou o que hoje chamamos de rnaracatu. 

Esse folguedo e tambem conhecido como "Maracatu de Baque Virado" ou "Nac;iio". 

Inicialmente apresentado durante as festividades dos Reis Magos, migrou posteriormente para o 

periodo carnavalesco, transformando-se em uma das principais atrac;oes do carnaval de rua do 

Recife. 

Os trajes utilizados pelos participantes do maracatu sao ricamente enfeitados e alem do rei 

e da rainha, que desfila com uma boneca conhecida como "calunga", representativa das 

divindades dos orixils, o cortejo apresenta personagens presentes nas antigas cortes portuguesas, 

21 SlL VA, Leonardo.Dantas. in Maracatus do Recife, Guerra Peixe, Sao Paulo - Rio de Janeiro: Innlios 
VitaleEditores, 1980. p.3. 
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como principe, pnncesa, ministro, embaixador, duque, duquesa, conde condessa, vassalos, 

soldados etc ... 

A orquestra do maracatu e formada exclusivarnente por instrumentos de percussao como 

o gongue ( instrumento feito com dois grandes chocalhos de metal, que se assemelha ao agog&), o 

taroL a caixa-de-guerra, (instrumento semelhante ao taro!, sendo que maior e de sonoridade mais 

grave) e as alfaias ( tipo de tambor de madeira e corda). Durante as apresentav5es o "puxador" 

canta as toadas, que sao respondidas pelos demais integrantes do cortej o. 

0 grupo de maracatu de baque virado mais antigo e que ainda se apresenta nos carnavais 

do Recife, eo Maracatu Na9ao Elefante, fundado em 1800, seguido de outros grupos, como o 

Leao Coroado (1863), Estrela Brilhante (1910), Porto Rico do Oriente (1916), Cambinda 

Estrela (1935), Almirante do Forte (1935), e o Indiano (1949). Outros grupos de funda91io 

mais recente, preservarn a continuidade da tradivao, como os maracatus: Encanto do Pina 

( 1981 ), Linda Flor ( 1984), e Gato Preto ( 1989). 

Exemplo 7 - Ritmo "baque virado" do maracatu: Andante 

,. > - > ,. > > ,. > > > 
.~ > > ,.. > 

Taro! ----~---- ·----,----
g~ g~ -g .... _ ..... 

Jongue 

Alfaia . 
. 
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Exemplo 8- Trecho do maracatu "Presenva do Negro", da peva "Uma Visao Nordestina: 

A -- I - """"' .......... 
Clarine las 

"' 1 .... -
> > ,. > > > > > > > > > 

Taro I - - -- ---- ----
Gongue -- -- - i.o"' 

I 

SUldo 

2.6 - Abordagem de Alguns Elementos que Caracterizam a Obra do 

Compositor 

2.6.1- Os Titulos 

Em relavao a obra do Maestro Duda, observa-se uma curiosidade no que diz respeito aos 

titulos que ele escolhe para suas pevas. Muito querido pelos seus, e possuindo uma familia 

numerosa, ele sempre os presenteia com uma musica. Assim, grande parte de seus trabalhos traz 

nos titulos nomes proprios, como por exemplo, a Suite Recife, conhecida tambem por Suite das 

Mulheres cujos movimentos baseados em ritmos nordestinos ele intitulou da seguinte maneira: 

"Mida" (sua esposa) canyao, "Nadja" ( sua nora) aboio, "Andrea", "Dorinha" e "Meyse" (suas 

filhas ), baiao, esquenta mulher e frevo, respectivamente. Esse procedimento pode tambem ser 

observado na peya "Temas Nordestinos", dedicada aos seus netos: Bruno (coco), Melissa (valsa), 

Rafael ( desafio ), Marilian (frevo de salao ), Junior (frevo de rua). Essa homenagem se estende a 
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varios outros membros de sua familia e e uma atitude onde o maestro, atraves de sua musica, 

demonstra de uma rnaneira rnuito particular o afeto e o carinho que sente por seus familiares. 

2.6.2 -A Melodia 

E na parte rnel6dica que o maestro Duda se destaca como urn grande criador. Sendo urn 

compositor bastante intuitive, as melodias criadas por ele parecem fluir com uma grande 

facilidade, e os movirnentos lentos como as valsas e as baladas que compoem as suas peyas se 

destacam por sua simplicidade e beleza. Na entrevista realizada para esse trabalho foi perguntado 

ao maestro Duda que composic;ao escolheria como favorita ele respondeu: 

"Olha, o Concertino Para Trompete e um "neg6cio" muito bouito naoe? 
Mas ... grande musica assim, eu ainda prefiro a Miisica para MetaisN"222 

0 Concertino Para Trornpete e urna pec;a onde a capacidade tecnica do executante e 

bastante explorada. Como o proprio compositor afirma, essa obra e dotada de grande beleza, 

estando sempre presente no repert6rio de renomados trompetistas, como os professores Nailson 

Simoes e Charles Schluete~3 

As "Musicas Para Metals", em ntimero de tres, sao muito conhecidas e bastante 

apreciadas. 

0 maestro Duda niio explora em suas melodias grandes intervalos, ou passagens 

cromaticas, mas ernprega com bastante frequencia graus conjuntos, arpejos e intervalos simples, 

criando melodias varias delas baseadas em rnodos que sao comuns nas canc;oes e toques de viola 

dos cantadores nordestinos. Esses modos sao o lidio (quarta aurnentada) e o mixolidio (setima 

22 Maestro Duda, em entrevista ao antor - Joiio Pessoa, 19/04/2001 
23 Nailson Simoos foi integrante do Quinteto Brassil e da Orquestra SinfOnica da Paraiba. Atualmente e professor 
titular da UNI-Rio. Cbarles Schlueter atualmente eo primeiro trompetista da Boston Symphony Orchestra. 
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abaixada), que o maestro Duda utiliza como escala nordestina (quarta aumentada e setima 

abaixada). 

Outro recurso utilizado pelo compositor em suas obras sao algumas passagens 

contrapontisticas, nao se tratando porem do contraponto trabalhado pelos grandes mestres ao 

Iongo dos varios periodos da hist6ria da musica. A sua maneira, o maestro Duda lanc;ou mao 

desse recurso que serviu para enriquecer seu estilo composicional. Podemos tomar como 

exemplo a maneira como ele desenvolveu urn tema baseado no folclore maranhense (bumba-

meu-boi), que e o quarto movimento da Suite Monette, onde de uma forma muito criativa, ele 

superpoe a urn tema exposto pelos trompetes e trombones da orquestra, duas variac;oes 

executadas ao mesmo tempo pelo trompete e pelo trombone solistas. 

Exemplo 9 - Trecho do quarto movimento da Suite Monette. 

2.6.3 -A Harmonia 

Quanto a questao harmonica, o compositor emprega em sua obra elementos tradicionais 

da musica erudita tonal, como as cadencias, modu!ayoes preferencialmente para tons vizinhos, 

acordes em triades, tetrades com nona e decima primeira etc ... Encontramos tambem em suas 
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peyas o uso da harmonia modal, baseada principalmente nos modos lidio e mixolidio ja citados. 

Podemos ainda notar claramente a influencia estilistica das musicas das big bands, com os seus 

recursos caracteristicos, como os acordes de empn)stimo modal, os acordes alterados, as 

inversoes e o uso da melodia em bloco, que o compositor utiliza com muita freqiiencia em suas 

pe<;as. Todo esse conhecimento foi adquirido por ele durante anos de experiencia, compondo e 

arranjando para as mais variadas formayoes instrumentais, e atraves do contato com os vanos 

tipos de musica, como a folc16rica, a popular e a erudita 

2.6.4 - A Instrumenta.,:ao 

Para expressar suas ideias musicais, o compositor utiliza urna grande variedade de 

forma<;Oes instrumentais, que vao desde duetos ate grandes grupos como as bandas de musica e 

orquestra sinlonica. Para pequenas forma~oes, podemos destacar o Concertino Para Trompete e 

Piano, a valsa Gizelle para trombone e piano, a Musica Para Metais n° 3, transcri.;ao para trio, 

trombone, trompete e piano, e o quarteto para saxofones Tributo a Charlie Parker. Para quinteto 

de metais, cuja formayao tradicional e: 2 trompetes, trombone, trompa e tuba, o nilrnero de 

composi<;oes e arranjos e bastante significative. Para essa forma.;ao, foram feitas vanas 

transcri<;6es de peyas concebidas para outros grupos, como por exemplo as transcri<;Oe da Suite 

Recife para trompete e piano, e da Suite Monette, originalmente escrita para orquestra sinlonica. 

A transcriyao e urn procedimento freqiientemente utilizado pelo compositor em grande parte de 

sua obra 0 maestro Duda dedicou grande parte de seu trabalho ao Quinteto Brassil, cujos 

componentes estabeleceram urn relacionamento de muita amizade com ele. Esse grupo e hoje urn 

dos principais divulgadores do seu trabalho. 
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Para grupo de metais e percussao, o maestro Duda escreveu duas pevas, a Musica Para 

Metais 1 e 2, e mais tarde transcreveu para essa forma((ao a Fantasia Para Marquinhos, escrita 

originalmente para trornpete e piano, e a charnou de Musica Para Metais n° 3. A Musica Para 

Metais n° 1, ele compos a pedido do musico e compositor Gilberte Gagliardi, logo depois que 

voltou a rnorar no Recife vindo de Sao Paulo na decada de 1970. 

( ... ) Ele me convidou para fazer urn arranjo, fazer urna musica para o grupo de 
rnetais, eu disse, como e a forma9<io? Ai ele disse, 4 pistons, 4 trombones, 4 
trompas, 1 tuba e a percussii.o, al eu fiquei corn aquilo na cabe'(a , de quando ter 
uma oportunidade fazer a musica'4 

Segundo o compositor, essa musica foi inspirada nos trabalhos de demoli((ao e 

constru((ao que acontecerarn no centro do Recife naquela epoca. 

seu: 

Quando eu voltei para o Recife ern 70, estavam derrubando uma avenida ali, 
derrubando igreja, fazendo avenida ali, e aqueles bate estacas pelo rneio da rna, 
al eu me inspirei naquela mudan~ do novo Recife, do centro do Recife, e fiz a 
Musica Para Metais N" 1. 25 

Quanto ao nome que deu a essa composi((ao, na verdade foi uma sugestao de urn amigo 

Eu fiz uma musica assim, para aquele grupo de metais, e pedi a 
Fittipaldi para ele reger, tocar e escrever alguma coisa sobre isso, al foi quando 
ele escreveu e disse, nao e musica para metals? Ai ficou Musica Para Metais26 

Na forrna((iio desse grupo, siio usados: 4 trompetes, 4 trompas, 3 ou 4 trombones, tuba, 

timpanos, caixa, prato a dois e bombo. 

Durante o periodo camavalesco, o maestro Duda sempre trabalhou, e ainda trabalha com 

uma orquestra de frevos que possui a estrutura das tradicionais big bands. Antes dessas 

orquestras ganharem os saloes dos grandes clubes sociais do Recife, as fanfarras de frevos 

24 Maestro Duda, em entrevista ao autor- Joao Pessoa, 19/04/2001 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 

66 



dominavam os tradicionais carnavais de rua Essas fanfarras sao conjuntos musicais dotados de 

grande potencial sonoro, e a pesquisadora Katarina Real no seu trabalho "0 F olclore no Carnaval 

do Recife" nos diz que: 

A verdadeira orquestra do frevo e a fanfarra, composta de uma requinta, 
tres clarinetes, tres saxofones, tres pistons (trompetes), oito trombones, 
dois homos, tres tubas, dois tarois e urn surdo27 

Segundo a pesquisadora, o grande numero de musicos utilizados nesses conjuntos gerava 

problemas financeiros, e muitas vezes os clubes contratantes nao podiam arcar com as despesas. 

Dessa maneira, a orquestra sofria uma grande reduyao, e podia assumir a seguite forma: cinco 

saxofones, quatro pist5es, quatro trombones, urna tuba, uma requinta, dois tar6is e urn surdo. 

Essa estrutura que se assemelha a formavao das big-bands americanas, e que mais tarde foi 

adotada por varios lideres de orquestras de frevo, foi muito criticada. 0 estudioso Valdemar de 

Oliveira faz o seguinte comentitrio a esse respeito: 

As orquestras de jazz, deturpam o carater her6ico do frevo, aveludam sua 
estridencia metalica, roubam-lhe arestas, tornando-o por isso mesmo, menos 
brilhante. Os saxofones, tomam relevo na textura harmonica, romantizando a 
execuyao. Em desvantagem numerica, os trombones passam a plano secundario. 
0 piano sacrifica o equilibrio dos timbres. Ha uma efemi:nayiio geral. As vezes 
uma ou outra corda, acaba por estragar tudo28

• 

Mas em contrapartida, outros compositores nao concordaram com essa visao, a exemplo 

de Dimas Sedicias29 que afirmava que a partir dessa formavao, a orquestra ganhou em afinavao, 

equilibrio sonoro, clareza de articulayao etc ... 

27 REAL, Katarina. 0 Folclore no Carnaval do Recife. 2' edi<;ao. Recife: Funda<;iio Joaquim 
Nabuco, Editora Massangana 1990. p. 16 
28 OLIVEIRA, Valdemar. Frevo. Caooeira e "Passo". Recife: Companbia Editora de 
Pernambuco, 1971. p.p. 45-46. 
29 Dimas Sedicias. Em entrevista a Germanna Cunha. Recife, 12/02/2001. 
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Para essa formavao, o maestro Duda compos varios frevos, alguns deles consagrados nos 

festivais realizados na cidade do Recife. No carnaval 2002, a sua orquestra participou com a 

seguinte formas;ao: apenas 2 saxofones, 2 trombones, 3 trompetes, teclado baixo, bateria e 

cantores. Segundo o maestro Duda, a orquestra toea desfalcada porque as condis;oes financeiras 

irnpostas pelos contratantes infelizmente nao perrnitem uma orquestra com urn grande numero de 

musicos. 

Para as bandas de mtisica, o maestro Duda contribuiu com arranjos, composis;oes e 

algumas transcris;oes, enriquecendo e diversificando o repert6rio para esse tipo de grupo. Suas 

obras para banda sao muito conhecidas e apreciadas, encontram-se espalhadas pelos arquivos de 

urn numero sem fim de bandas localizadas em todo o territ6rio nacional. 

Sao muito conhecidas a "Suite Pernambucana de Bolso", a "Suite Nordestina", e a 

"Fantasia Carnavalesca'', entre outras. A formavao utilizada pelo compositor na pes;a Fantasia 

Carnavalesca para banda de musica e a seguinte: flautim, 3 flautas, 2 oboes, requinta mib, 3 

clarinetas sib, clarone sib, 2 fagotes, sax soprano sib, 2 saxofones alto, 2 tenores, 1 baritono, 4 

trompas, 3 trompetes sib, 3 trompetes d6 ( solistas ), bombardino, 4 trombones, tuba sib, 

contrabaixo d6, timpanos, caixa, bombo, pratos, e pequenos acess6rios de percussao. 

Por fim, o seu trabalho para orquestra sinlonica, onde observamos os mesmos 

procedirnentos de arranjos transcri¢es e composis;oes originais. Como virnos anteriormente, o 

envolvimento do maestro Duda com esse tipo de grupo se deu de varias maneiras, tendo 

participado de orquestras como musico, regente, compositor e arranjador , cargo que ate hoje 

mantem na Orquestra SinfOnica da Paraiba. Algumas pes;as de sua autoria para Orquestra 

SinfOnica sao: Suite Monette, Fantasia Carnavalesca e Uma Visao Nordestina, pes;a composta 

para urn concurso comemorativo dos quinhentos anos do descobrimento do Brasil. 
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2. 7- Os Generos Ernditos 

Em grande parte das composic;;oes do maestro Duda podemos notar a influencia da 

musica erudita, atraves do uso que ele faz de alguns elementos que estao a ela relacionados. Em 

relac;;ao as formas eruditas que ele trabalha em sua obra, basicamente podemos observar tres: o 

concertino, a suite e a fantasia, que foram utilizados e desenvolvidos por grandes compositores 

em diversos periodos da hist6ria da musica. 

2.7.1- A Suite 

Durante o periodo renascentista, a danc;;a era uma atividade bastante apreciada e grande 

parte da musica instrumental era destinada a esse prop6sito, predominando pec;;as para 

instrumentos de teclado, alaude, ou grupos instrumentals. Essas pec;;as nao eram mats 

improvisadas como no fun da idade media, mas encontravam-se escritas em partituras e 

tablaturas. Tambem era comum o agrupamento das danc;;as em pares ou trios, geralmente uma 

lenta seguida de uma mais rapida. Pares de danc;;as muito apreciados no final do seculo XVI, eram 

a pavana e a galharda, ou o passamezzo e o saltarello. Segundo alguns estudiosos, o 

procedirnento de agrupar as danc;;as dessa maneira, daria origem mais tarde a forma suite. 

Os alaudistas contribuiram bastante para o desenvolvimento da suite durante o seculo 

XVII. Alguns estudiosos, porem, apontam o cravista alemao Johann Jacob Froberger como sendo 

o compositor que teria codificado por volta de 1650, a sucessao dos movimentos que compoem 

essa forma. Ele a estruturou da seguinte maneira: urn preludio, que muitas vezes era substituido 

por uma "abertura a francesa", cujo uso era facultativo, uma allemande (primeiro movimento da 

suite, possui forma binaria, e o seu andamento e moderado ou Iento ), uma courante ( danc;;a 
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francesa em compasso 6/4 ou 3/2 ), uma sarabanda (dan<;a grave e lenta, em compasso ternario, 

talvez originaria do oriente, tendo aparecido na Espanha provavelmente no seculoXVI ), e uma 

giga,( Ultima parte da suite, provavelmente de origem escocesa, geralmente executada em tempos 

compostos como por exemplo, compasso 6/8). Observa-se entiio, a partir da maneira como as 

dan<;as estiio ordenadas, os seguintes andamentos: Iento - nipido, Iento - nipido. Alguns 

compositores incluiam depois ou antes da giga uma ou mais dan<;as, como o minueto, a bourree, 

a gavota ou o passe-pied. Portanto, a suite e uma forma que reune varios tipos de dan<;as tocadas 

de forma ininterrupta, que possuem a mesma tonalidade, e geralmente estiio escritas na forma 

binaria. Entretanto, alguns compositores franceses como Couperin incluiam em suas suites peyas 

em forma de rondo. Alguns compositores empregavam outros nomes as suites, como Purcell, 

que as chamava de "li<;oes", Couperin, de "ordem", e Bach, que compos as seis Suites Inglesas e 

as seis Suites Francesas, usou tambem para designar essa forma, o termo "partita". Depois de 

1750, a suite foi sendo substituida pelo concerto, a sinfonia e a sonata, e compor uma suite nessa 

epoca, era considerado urn exercicio ultrapassado. No seculo XIX, o termo suite tanto foi usado 

para designar a sele<;iio orquestral de uma grande obra, como bales ou operas, como tambern, 

para designar uma sequencia de pe<;as que possuiam urn carater exotico ou nacionalista, como em 

algumas suites de Grieg, Tchaikovsky e Rimsky-Korsakov. No seculo XX, a suite tornou-se o 

genero das coletaneas musicais, livrando-se dos padroes que antes deterrninavam sua estrutura e 

garantindo a sua continuidade atraves dos mais diferentes tipos de linguagem musical. 

Alguns compositores brasileiros tambem exploraram essa forma, a exemplo de Villa

Lobos (I Suite For Chamber Orchestra, 1959), Camargo Guarnieri (Suite Vila Rica, 1958), 

Francisco Mignone (Suite Brasileira- No Mercado de Escravos, Dan<;a Sensual, Ritual Batuque, 
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1940. ), Guerra-Peixe (Suite SinfOnica Nl2 - Pernambucana, 1955) ( Dimas Sedicias (Suite 

Matuta), eo maestro Duda (Suite Monette, Suite Recife, 1982). 

0 maestro Duda trabalhou a suite a seu modo, inserindo nessa forma erudita elementos 

folcl6ricos e populares comuns a sua regiao, como o frevo, o maracatu, o baiao, a ciranda etc ... 

Alguns desses generos, estao simplesmente agrupados, sendo peyas independentes, e nao 

possuindo nenhum elo de ligayiio entre si. Entretanto, uma vez reunidas, formam uma estrutura 

maior, que o compositor denomina de suite, como por exemplo, a Suite Recife, formada por 

cinco pe9as independentes onde ele utiliza elementos contrastantes como os andamentos rapido 

Iento, de maneira alternada, como na suite classica, e a diversidade dos generos para dar urn 

maior colorido a peya. Outras composi9oes, porem, estiio elaboradas de uma maneira diferente: 

sao formadas por movimentos que estao interligados entre si atraves de algum procedimento 

composicional como por exemplo as modulayaes, ou os ralentando e acelerando, para mudar para 

andamentos rapidos ou lentos, sem interromper o discurso musical. A Suite Nordestina e a Suite 

Pernambucana de Bolso, sao composi9oes que se encaixam no modelo acima explicado. 

2. 7.2- Fantasia 

No seculo XVI, as fantasias para alaude de Francisco de Milano foram bastante imitadas. 

Esse genero foi trabalhado por Luis de Milan na Espanha, como tambem por compositores de 

outros paises, dentre eles John Dowland na Inglaterra. Alguns tipos de fantasias para teclado 

como os arranjos de polifonia vocal, varia9oes sobre o hexacorde, ricercares livres, e na 

Alemanha, as peyas baseadas em corais, ganharam muita importancia no final do secu!o XVI, e 

durante o seculo XVII, tornaram-se muito populares. Entre os compositores que exploraram essa 

forma estao: Frescobaldi, Sweelink, Scheidt, Froberger, Orlando Gibbons e Byrd. Fantasias para 
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conjuntos foram escritas em varios paises, especialmente na Inglaterra, por compositores como: 

Byrd, Gibbons, Jenkins William Lawes, Locke e PurcelL Mas por volta de 1700, a fantasia para 

conjunto desapareceu quase que completamente, ao contrario da fantasia para teclado, que 

ganhou bastante importiincia, principalmente na Alemanha. Com o passar do tempo, os 

compositores passaram a nao mais utilizar em suas fantasias o contraponto irnitativo, a exemplo 

de Johann Sebastian Bach, na sua Fantasia Cromatica e Fuga, onde ele usa elementos do 

recitativo e da tocata. 

C.P.E. Bach, compos fantasias que sao obras improvisat6rias para clavic6rdio, e em 

muitas delas nao escreveu barras de compasso mas, como nas fantasias para piano de Mozart, as 

sevoes que compoem a estrutura desse tipo de composiyao, encontram-se organizadas de uma 

forma coerente. Ja no periodo romiintico, a fantasia era uma fonna mais livre, nao possuindo as 

restrivoes existentes na fonna sonata. Compositores desse periodo como Beethoven, Schubert, 

Chopin e Schumann tambem escreveram peyas para piano em fonna de fantasia. Alguns 

compositores, dentre eles Liszt, usaram o tenno para detenninar uma obra virtuosistica baseada 

em temas de operas ou de peyas ja existentes. No seculo XX, o tenno foi usado para designar 

peyas instrumentals extensas, como por exemplo, o Opus 4 7 de Schoenberg, e variavoes livres, 

como Fantasia Concertante sobre urn tema de Corelli, de Tippett. 

A fantasia e, portanto, uma fonna que durante OS varios periodos da hist6ria da musica 

assurniu diversas caracteristicas e pode ser entendida como sendo uma peya instrumental onde a 

criatividade do compositor prevalece sobre as quest6es relativas aos estilos e fonnas 

convencionais. 

Na obra do maestro Duda, podemos encontrar algumas fantasias, como a Fantasia 

Carnavalesca, para banda de musica, e Uma Fantasia Brasileira para tres trompetes e dois 
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flugelhorns. Essas peifas tambem estao baseadas em elementos populares e folcl6ricos, e foram 

organizadas em uma estrutura que possui algumas sey5es que diferem entre si, principalmente 

pelo contraste gerado pela diversidade de generos empregados pelo compositor. 

2.7.3- 0 Concertino 

Este verbete designa uma peya para urn ou mais instrumentos solistas, sendo "menos 

ambicioso em escala de que urn concerto". 0 termo concertino esta para o "concerto", assim 

como a sifonietta esta para a sinfonia. E freqiientemente escrito com poucos movimentos, ou 

estruturado em urn s6, com algumas mudanifaS de carater ou de andamento. 

Os alemaes utilizam o termo Konzertstiick, para designar tais trabalhos, como por 

exemplo, o Concertino Para Clarinete de Weber. 

Segundo alguns estudiosos, o uso do termo parece ter entrado em voga durante a decada 

de 193 0, e compositores como Hindemith ( Concertino for trautonium and strings), e Milhaud 

(Concertino de printemps for violin and orchestra), tambem exploraram essa forma. 

No Brasil, varios compositores escreveram concertinos para os mais diferentes tipos de 

instrumentos e formay5es, dentre eles Sergio Vasconcelos Correia (Concertino Para Trompete e 

Orquestra, 1967), Camargo Guarnieri (Concertino Para Do is Pianos, 1961 ), Francisco Mignone 

(Concertino Para Clarineta, Fagote e Piano, 1980} 0 maestro Duda escreveu dois concertinos: o 

"Concertino Para Trombone" escrito para quinteto de metals, e o Concertino Para Trompete e 

Piano, em tres movimentos, Allegro, Lento, Vivace, onde podemos observar as mesmas 

caracteristicas utilizadas por ele nas suites e nas fantasias, como o uso do material popular e 

folcl6rico, que se fazem presentes no primeiro movimento dessa peya, na forma do maracatu e do 

frevo. 
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Introdu~ao 

Este capitulo apresenta a catalogac;ao da obra do maestro Duda, que sendo muito criativo, 

vern ao Iongo de sua carreira, desenvolvendo urn trabalho de muita releviincia para diversos tipos 

de instrumentos e grupos musicals. 

Dois problemas impediram a catalogac;iio da obra completa do compositor estudado. 0 

primeiro diz respeito a algumas obras que, segundo o maestro Duda, niio foram guardadas de 

forma adequada e perderam-se. 0 segundo refere-se a rna conservac;iio de varias partituras 

coletadas para esse trabalho. Distribuidas pelos arquivos de diversas instituic;oes musicals, 

muitas delas se encontram deterioradas dificultando a obtenc;iio das informac;Oes. 

Para a estruturac;iio deste catlilogo, foram pesquisados os arquivos da Orquestra Si.nlonica 

do Recife, Banda Municipal da Cidade do Recife, Orquestra SinfOnica da Paraiba, Banda de 

Miisica do 15° Batalhao de Infantaria Motorizada de Joao Pessoa, Banda Municipal 5 de Agosto 

de Joiio Pessoa, Quinteto Brassil, Orquestra Sinronica do Rio Grande do Norte e varios Arquivos 

particulares. Tambem foi consultado urn trabalho de catalogac;iio feito pelo professor Nailson 

Simoes, no qual constam as obras de varios compositores brasileiros para trompete e para a 

formac;iio quinteto de metais. 

0 presente catlilogo esta dividido em seis partes. A primeira, Unidades Classificatorias, 

divide as pec;as em duas categorias: Musica de Camara e Grandes Formar;oes. A segunda parte e 

o Cattilogo das Obras propriamente dito, que contem varias informac;oes sobre as pec;as do 

compositor. A terceira sec;iio, Partituras niio Localizadas, traz uma listagem de obras, das quais 
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sao conhecidos apenas os titulos e foram localizadas atraves de informa;;oes bibliognificas ou do 

proprio compositor. 

A quarta e quinta partes sao urn indice Aljabetico, e urn indice Cronol6gico, do qual 

constam apenas as composi;;oes cujas datas puderam ser comprovadas. A sexta parte deste 

catalogo, e o Glossario de Instrumentos, contendo as abreviaturas dos instrumentos musicais 

utilizados nas obras. 

Para uma melhor compreensao deste trabalho, outros esclarecimentos sao necessarios: 

• 0 grupo Musica de Camara esta dividido em: duos, trios, quartetos e quintetos. 

• 0 item Grandes Formafoes divide-se em: Grupo de Metais e Percussi'io, Orquestra de 

Frevo, Banda de Mitsica e Orquestra Sinfonica. 

• Quando nao foi possivel identificar o local e a data da composi;;ao, utilizou- se o termo 

S.ind. (sem indica<;ao ). 

• No item classifica<;ao, foram conservadas as indica;;oes estabelecidas pelo compositor. 

Quando a pe;;a nao possui esta indica;;ao, e nao se enquadra como nenhum genero ou 

ritmo, para elas foi utilizado o termo Desenvolvimento Livre. 

• Foram mantidas no item durafi'io, apenas as indica;;oes das pe;;as gravadas em discos, ou 

as informa;;oes contidas nas partituras indicadas pelo proprio compositor. 

• 0 item Gravafi'io foi omitido quando nao se conseguiu catalogar qualquer gravas;ao da 

pes;a. 

• Uma vez identificada a partitura escrita originalrnente para uma formas;ao, o termo 

"transcris;ao" foi usado para designar as outras escritas posteriormente. 
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• Quando niio foi possivel identificar a partitura que deu origem as demais, todas elas foram 

tratadas por "versoes". 

• 0 nfunero total de compassos esta localizado na parte de baixo do incipit. Para essa 

contagem, niio foi levado em considerayiio os sinais de repeti((iiO. 

• Nos trechos musicais, a parte dos instrumentos transpositores foram escritas com as notas 

rerus. 

• No item Orquestra de Frevo, os trechos musicais foram retirados de uma catalogayiio dos 

frevos do maestro Duda feita pelo musico Fred Monteiro. Neste trabalho estiio contidas 

apenas as cifras e as melodias de cada musica. A utiliza((iiO do referido catalogo foi 

indicada pelo proprio compositor. Por este motivo, o incipt musical do item Orquestra de 

Frevo possui apenas as melodias dos frevos. 

• 0 item Orquestra de Frevo, compreende a seguinte formayiio: 4 trompetes, 4 trombones, 

5 saxofones, contrabaixo ou tuba, bateria, percussiio e guitarra. De acordo com o maestro 

Duda, o numero de instrumentistas pode sofrer altera((oes. 

• As obras originais, transcriyoes e versoes, possuem entradas individuais no catalogo de 

obras. 

• No indice Alfabetico a indicayiio CJU 01 (tpt, pf) tern o seguinte significado: CJU -

Catalogo Jose Ursicino da Silva, 01 - a pe9a e a primeira do catalogo, ( tpt, pf) - e uma 

composivao para trompete e piano. 
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Unidades Classificatorias 

I- MUSICA DE CAMARA 

01-Duetos 

02- Trios 

03 - Quartetos 

04 - Quintetos 

II- GRANDES FORMACOES 

01- Grupo de Metais e Percussao 

02- Orquestra de frevos 

03 - Banda de Musica 

04 - Orquestra SinfOnica 
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Catalogo de Obras 

I - Musica de Camara 

01-Duetos 

1-Concertino Para Trompete e Piano 
l"Movimento: Allegro 

'· ~ 

Trompet • 
··~ S'""fJ ..... 

Piano 
. .,. •••• .. t! ·r: 

-... - .. ..... ... /;"ff: .,.. 
83 c. 

2" Movimento: Calmo 

• ~ ..... 
Trompete 

~ - ""' 

-;;I .... 7£• =i" ... ·:;·---
..... ~ I 1 .. J. 

I I 1 r rrr;;t· 
• 

" ........ ... 
• • 
.. 
"' ~+q:t + '1.'*'~ + +''j'* ~; ~ ... r 

68c. 
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3" Movimento: Finale 

Data e local de composivao: 
Instrumenta<;:ao: 
Classificacao: 

Duracao: 

Localizavao: 
Gravavao: 

Comentarios: 

Dedicat6ria: 

Recife, 21102/91 
Trompete e piano 
I o mov: maracatu, cancao e frevo. 
2° mov: valsa 
3° mov: desenvolvimento livre. 
1 • mov. 2':58", 2° mov: 2':13", 3° mov. I ':40" 
Total: 6':51" 
Arquivo particular do professor Ayrton Benck Filho. 
CD Trompete Solo Brasil 
Gravado no Espaco Cultural (CINE Bangue) em Joao 
Pessoa, de 14 a 20 de maio de 1996. 
Nailson Simoes (trompete) Jose Herique Martins (piano) 
Tambem pode ser encontrada em transcricao para 
quinteto de metais. 
Dedicada ao trompetista Nailson Simoes. 

2-Musica Para Metais n° 3 
(Fantasia Para Marquinhos) 

... " 
Trompete 

s 3 "'"-1.1 ........ 

;:;;t.·# ""* ~ .............. .... 

. 

Data e local de composivao: 
Instrumentavao: 
Classificacao: 
Duracao: 

Recife, S. ind.,1990 
Trompete e piano 

f.l "' ' 

BaJada, Maracatu, V a! sa, F revo. 
3':05" 

82 

... 
, ...... 

3 

80 c. 



Localizacao: 
Gravacao: 

Comentiuios: 

Dedicat6ria: 

1 o Movimento: Andrea 

' I 
Trompe! • . 

~ I 

i ., 1t1t it 'it 

I ..... .... 

2° Movimento: Mida 

t. 

Trompete 

"' 
~ --~• r 

Piano . "' 

Arquivo particular do professor Nailson Simoes. 
CD Trompete Solo Brasil 
Gravado no Espa9Q Cultural (CINE Bangiie) em Joao 
Pessoa, de 14 a 20 de maio de 1996. 
Nailson Simoes (trompete) Jose Herique Martins (piano) 
Tambem pode ser encontrada em transcricoes para 
trompete, trombone e piano e tambem para grupo de 
metais e percussao. A Ultima parte dessa mitsica e 
Phillipe no Prevo. 
Dedicada a Marcos Carneiro. 

3- Suite Recife 

,..,..,.., -~ 
'""' 

ltlt it 'it 11:-¥ ·.:.:; ;• ~· ...... 
I til' " 

...... 

.... ..... 
··~ ... -~ ·v ..-·v 

49c. 

~I_~ .6._ .... 

"" 
L _ ... -"' ' • L 

... 
V· V· ~-u- 51 c. 
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3" Movimento: Dorinha 

fo 

' ! I ' 

I 
37c. 

4" Movimento: Nadja 
~ .... .. ~ 

Tm:mpete .. Wlo.J 
---

"C.' 

t. I I 

\ " ' ~: : ~ Tf· .. , M -. 

-
-..- .. 

5" Movimento: Meyse 

• 
Trompe! e 

" _.. ....... 
• 
" :J 

Data e local de composi<;:ao: 
Instrumenta~ao: 

Classifica<;:ao: 

Dura~iio: 

Localiza<;:ao: 
Grava~o: 

!~..,_-.., ........ ·oror --, .. .... -
loJ ..,. ~ -<~-: 

30c. 

... 
~ -

'i.J...J-1 - - ...... 

~ ::"" T'J ~~; 1$ ,o., ... ~-.. :!"· 

·'--"- .'-". 

Recife, S. ind., 1982 
Trompete e piano 

' 

• +tJ: '~ 30c. 

1 o mov. Baiiio, 2" mov. Can~iio, 3° mov. Isquenta muie 
4° mov. Aboio, 5° mov. Frevo 
1°ffiOV. 1':11", 2°ffiOV. 2':36", 3°mov. 2':26", 4°ffiOV. 
2':07", 5° mov. 1 ':17", Total: 9':37" 
Arquivo do professor Nailson Simoes. 
CD Trompete Solo Brasil 
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Comentanos: 

Gravado no EspaiXJ Cultural (CINE Bangue) em Joao 
Pessoa, de 14 a 20 de maio de 1996. 
Nailson Simoes (trompete) Jose Herique Martins (piano) 
Tambem encontrada em transcri.;:ao para quinteto de 
metais. 

4- Zinzinho nos States 

Data e local de composi<;iio: 
Instrumenta<;ii.o: 
Classifica.;:ao: 
Dura.;:iio: 
Localiza.;:iio: 
Grava<;iio: 
Comentarios: 

Recife, S. ind., 1986 
Trompete e piano 
Choro 
1 ':55" 
Arquivo do professor Ayrton Benck 
S.ind. 
Tambem encontrada em transcri.;:iio para quinteto de 
metais e para banda de m(!sica. 
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5- Gizelle 

I h IL ...i't;:F· ~ ,... #" A #" f:: q~ 
Trombone 

~ 

. .-:-. 

~ 
Piano ~ rn .~ 

q~ ~ ~ 

( 
!':"\ 

;: 
~ .,.. 

.I 

• If': 
. 

Data e local de composi~o: 
Instrumenta~ao: 

Classifica9ao: 
Dura9iio: 
Localiza~: 

Grava~o: 

Comentarios: 

Dedicat6ria: 

~~ ~ ... 
.p. 

7J" :;0 

~ 

Recife, S. ind., 1983. 
Trombone e piano 
V alsa-modinha 
3':58" 

Q 

- f! 

.. 

~ ~--- r 

Arquivo do professor Radegundis Feitosa 
CD Trombone Brasileiro 
Gravado no cine Bangiie JoaoPessoa PB. 

I 

~ 

q?J" . 

80c. 

Trombone: Radegundis Feitosa, Piano: Maria Teresa 
Madeira 
Tambem encontrada em transcri~ao para quinteto de 
metais (inserida na Suite Brassil) 
Dedicada ao trombonista Radegundis Feitosa. 
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6-Marquinhos no Frevo 

Pirw> 

Data e local de composi~o: 
Instrument3.\:ao: 
Classificavao: 
Dura{:ao: 
Localiza~o: 
Grava{:iio: 

Comentarios: 

Recife, S. ind., 1984 
Trombone e piano 
Frevo 
3' :58" 
Arquivo do professor Radegundis Feitosa 
CD Trombone Brasileiro 
Gravado no cine Bang1le JoaoPessoa PB. 

34C 

Trombone: Radegundis Feitosa, Piano: Maria Teresa 
Madeira. 
Tambem encontrada em transcri~o para quinteto de metais e 
para orquestra de frevo. 
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() 

Trompete ~ 
Trombone 

,, 
Piano 

'"' 

02- Trios 

7- Musica Para Metais n ° 3 
(Fantasia Para Marquinhos) 

~ " ~ ~-7' -g ........, 

1 ::1;~ :f ~:t ! ·~~~~~ 'iS 

..,_ 

' 

' 3: 

.. 80 c. i 

Data e local da Transcriviio: Recife, S. ind. 
Instrumentayiio: 
Classificayao: 
Duravao: 
Localizavao: 

Comentil.rios: 

Dedicat6ria: 

Trompete, trombone e piano 
Balada,Maracatu, Valsa, Frevo. 
3'05" 
Arquivo particular do professor Ayrton Miizel Benck 
Filho. 
Originalmente escrita para trompete e piano (1990). 

Tambem encontrada em transcrivao para grupo de metais 
e percussao. A Ultima parte dessa musica e Phillipe no 
Frevo. 
Dedicada a Marcos Carneiro. 
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03- Quartetos 

' 8- Tributo A Charlie Parker(Bird) 

Data e local de composi~ao: 
Instrumentacao: 
Classifica~o: 

Dura~ao: 
Localiza~ao: 

Grava~ao: 

Recife, S. ind., 1994. 
Sax S, sax A, sax T e sax bar. 
Choro 
2' 48" 
Arquivo particular do professor Jose de Arimateia 
Formiga Verissimo. 
Grupo JP Sax. CD: Brasil, Urn Seculo de Saxofone. 
Gravado no S.G.Studio, Joao Pessoa PB. 
Joao Leite (sax-soprano), Jose de Arimateia (sax-alto, 
clarineta), Rivaldo Dias (sax-tenor), Heleno Feitosa (sax
baritono) Xisto Medeiros (baixo), Hermes Gongue 
(percussao). 
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Data e local da Transcri~o: 
Instrumentayiio: 
Classificayiio: 

Durayiio: 
Localizayiio: 
Grava~o: 
Comentiuios: 

04 - Quintetos 

9- Andrezza 

Recife, S. ind.,l994 
2 Trompetes, trombone, trompa, tuba 
Valsa 

3'10" 
Arquivo do Quinteto Brassil 
CD Quintetto Brassil Plays Brazil - Quinteto Brassil 
Esta peya foi escrita originalmente para orquestra 
sin!onica com solos de trompete e trombone. Foi incluida 
na Suite Monette, como o terceiro movimento) 

10- Coletanea 93 
t•Movimento: Os Monges de St. Thomas 

Allegro J= •• .roo 
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2" Movimento: Saudades 
Adagio ,, I I I 

Trompetes 

"' ..... I..JIJ 
"I"*' 

Trompa 

Trombone 
Tuba 

{, 

' <I 

~ 

o. 

~ 

3" Movimento: Thais 

Lento J = 60 · 12 , 
... 
~ 

Trompa 

"{>-

I 

.A-
.. -

I 
~ 
""UlJ 

r-ts l'!""l 

-...1::1 i-

~ 
,,... 

I ~'P'-
.. .... ~ "" 

I 

J.- r-.J~ :I I I .h I 

·~~I y r ~ ~ ~ r 

II 
""' =oll!ll l"" "' ""' 

II--..;l""' 11:11 

Ill' - 1...1 .... ~ - r 

T ro:rnbone 
Tuba 

"' ·, ":-; I ' 't, I ·, f. 

•'•-· 
4" Movimento: Phillipe no Frevo 

Trompetes 

Trompa 

T ro:rnbone 
Tuba 

Allegro J= 124 144 

li 

"' 
~ 

"' 
t. 

...... 11=1111 

• -
l 

r 

""' 
• 

r •• LL f I r 87c. 

""""' I 

b::li:!:l ;; w.·u • k' 

I t ri 

57 c. 

<I y v ' 36c. 

Data e local de composiyao: 

Instrumen~ao: 
Classifica<;ao: 

Dura<;ao: 

-
Monges de Saint Thomas e Saudades, llha de St, 
Thomas, Caribe, S. ind.,l993. 
Thais: Recife, S. ind., 1992. 
Phillipe: Recife, S. ind., 1992. 
2 Trompetes, trombone, trompa, tuba 
1° mov: Choro, z• mov: Can<;ao, 3" mov:Bossa Nova, 
4" mov: Frevo 
1° mov: 1'47", 2° mov: 2'56", 3° mov: 2'45", 4° mov: 
I'll", Total: 8'39" 
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Localizac;:ao: 
Gravac;:ao: 
Comentitrios: 

Arquivo do Quinteto Brassil 
CD Quintetto Brassil Plays Brazil - Quinteto Brassil 
Phillipe e a ultima parte da Musica Para Metais W 3. 

11- Concertina Para Trompete e Piano 

l • Movimento: Allegro 

Trompetes 

Trompa 

Trombone 
Tuba 

t, 

.., 
~ 

., 

.J m ,..4:., J 

r r .,. T 
I , , I 

J 

r 0 .... 1' r 83c . 

2" Movimento: Calmo 

Trompetes 

Trompe 

Trombone 
Tuba . ' 

... 
~ I 

., 
. 

~ 

.... 
-~...~ 

" 
... 

~ . 

- ..... ,.... 

""LJCJ ..... 

- ,.., 

I 

r 

92 

,-. ,...., 

...... ,. 

""' 
I I I 

uu ur I I 

. 

'*'- wu I..J 

' 

'I ' 
I 

r I r r 68c. 



3" Movimento: Finale 

Trompetes 

trompa 

Trombone 
tuba 

t.. _tit 

- . ... 
II 

- . ... 
fi ~ 

., 

Data e local da Transcrivao: 
Instrumentavao: 
Classificavffo: 

Duravao: 

Localizavao: 
Gravavao: 
Comentarios: 

a -
- .* ... 

' 
rh 

~ 

Recife, S. ind. 1991. 
2 Trompetes, trombone, trompa, tuba 
1" mov: maracatu, canvao e frevo. 
2° mov: valsa. 
3" mov: Desenvolvimento livre. 

! f ,... 

1"mov: 2'58", 2"mov: 2'13", 3"mov: 1 '40", 
Total: 6' 51" 
Arquivo do Quinteto Brassil 

• 

CD Quintetto Brassil Plays Brazil- Quinteto Brassil 

foi" ~ 

52 c. 

Peva originalmente escrita para trompete e piano em 
21102/91. 
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12- Fantasia Para Trompete e Trombone 
(Toada) 

l 0 Movimento: Nathalia 

Trompetes 

Trompa 

Trombone 
Tuba 

" 
., 
A 

.. 
" 

• t. ? .,.. 

., 
" 
., 

~~ 

I 

• 

I 

..... fL & 

t r 

k!: .. ~ 

~ r I 

Ffml. tl & 

r 

I I .. r I r 

,J nm~J :!!! ---------------

r I v 

I I' 

' 

r r l I I r v 92c. 

Data e local de composi<;ao: Recife, S. ind., 1994. 
Instrumenta<;ao: 
Classifica'(1io: 
Dura<;ao: 
Localiza'(1io: 
Grava'(1io: 
Comentarios: 

3 Trompetes, trombone, trompa, tuba 
Can'(1io,Caboclinho,Frevo 
3'32" 
Arquivo do Quinteto Brassil 
CD Brassileiro - Quinteto Brassil 
Tambem encontrada em transcri<;iio para banda de 
musica. 0 maestro Duda acrescentou ao quinteto mais 
uma parte de trompete, tendo participado da grava<;iio 
dessa pe<;a, junto ao Quinteto Brassil, o primeiro 
trompetista da Boston Symphony Orchestra Charles 
Schlueter. 
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13- Marquinhos no Frevo 

Data e local da Transcri~ao: 
Instrumenta~ao: 

Classifica~o: 

Dur~ao: 

Localiza~ao: 
Grava~ao: 
Comentarios: 

Recife, S. ind. 
2 Trompetes, trombone, trompa, tuba 

Frevo 

1'22" 
Arquivo do Quinteto Brassil 
CD Quintetto Brassil Plays Brazil - Quinteto Brassil 
Originalmente escrita para trombone e piano em (1984). 
Tambem e encontrada em transcri~ao para orquestra de 
frevo. 
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14- Musica Para Metais n° 1 

Data e local da T ranscris;ao: 
Instrumentayiio: 
Classificas;ao: 
Durayiio: 
Localizayao: 
Gravayiio: 
Comentiuios: 

Recife, S. ind.,l980 
2 Trompetes, trombone, trompa, tuba 
Desenvolvimento livre finalizando com frevo. 
5'10" 
Arquivo do Quinteto Brassil 
CD Quintette Brassil Plays Brazil - Quinteto Brassil 
Originalmente escrita para grupo de metais e percussiio 
em (1970). A ultima parte e o frevo Junior, transcrito 
para orquestra de frevo. 
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Trompetes 

Trompa 

T:romboiiO 
Tuba 

A ,-.t-, 

"' ' l ' 
" 
., ' 

I 

Data e local de composi<;:ao: 
Instrumenta~ao: 

Classifica~ao: 
Dura~ao: 

Localiza~ao: 
Grava~ao: 
Comentarios: 

15- Nairam 

I -r I I ~ ' ....:::.... s .. s 

-s-' ~ 
-s 

..._,s~ I~ '"'S 

~jJ 
-s- rnm lJJ .h J 

I I y' I --, 

Recife, S_ ind., 1989 
2 Trompetes, trombone, trompa, tuba 
Frevo 
1' 12" 
Arquivo do Quinteto Brassil 

~ 

.--
l } 

I v 4k 

CD Quintetto Brassil Plays Brazil - Quinteto Brassil 
Tambem pode ser encontrada versiio para orquestra de 
frevo. 

16- Serenata no Capibaribe 

II l'1""r.'1 i""1"1""1 -, -, -~ I • s 
s s s 

Trornpetes -
"' l:l.JU..:U ,fp !__k~ { -' I I "'' ..,.. 
A h~ "-

Trompa 

"' JP JP s- - .. .:. 1 

-s- fi"l, 
,fpv ~.r .IP""' .. rtw r r· 45c_ 
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Data e local da Transcriyao: 
Instrumenta91io: 
Classificayao: 
Durayao: 
Localizayao: 
Gravayao: 
Comentarios: 

Joao Pessoa, 1993. 
2 Trompetes, trombone, trompa, tuba 
Desenvolvimento Livre. 
2'19" 
Arquivo do Quinteto Brassil 
CD Quintetto Brassil Plays Brazil - Quinteto Brassil 
Originalmente essa pe9a foi composta para Orquestra 
Sinionica em (1993). 

17- Suite Brassil 
l 0 Movimento: Zinzinho nos States 

63c. 

2° Movimento: Gizelle 
f. I ~ 

Trompetes -
"' * ... "' ""'~ "U "fF .... 
f, I ~ 

Trompa 

"' rr 11.1!. .,..lt; It· u.. ... t:: ~ .,.. . ... 
, 

v 
~ 

Tnba 
w 

A I 

"' "' 
... ... ~ , ~ 

f, I 

... ' 
"ft. .,.. 

6 .p. + e.~ ~ 

60c. 

98 



3° Movimento: Movimento 

A 

Trompetes ... ...... 
Trompa 

Trorobore 
T'lha 

t. 

... 
L 

-

4° Movimento: Gilmacy 

ll Trompete ( oolista) 
ITrompete 

~ 

., 

Trompa 

Trombore 
Tuba 

li 

"' 

l 

r-

' 
L 

I "I ., I I r 

l • 
I I I 

5° Movimento: Lncinba no Frevo 

Trompetes 

Trompa 

Trombore 
Tuba 

" 
"' 
" 
., 

1..4~ I 

nrM .J 
.. ' 

- !"'"~'!- r Ffil I 

-1-
.. ..r -;! I I 

hr.:i -r.:i..J 
'""" r= ~ 

> 

) . ftQJ I ·~ - l:l:ii::l49c 

I I 

"" . r .,. , •. .. , .... 
.. . 

r I 

I I I r1t :>~. I I 

I I . r· 65c 

I"'T"""=! ~ .. 
l..,..oo'. /'" r-~ ~ ..,.J4 

I ................. r-:. 
-r;l 1Ti F14 li. r--

~ 

t.-1 ' 37c. 

Data e local de composiyao: 

Instrumentayao: 
Clasificayao: 

Duras;ao: 

Zinziho nos States: Recife, S. ind.,l986. 
Gizelle: Recife, S. ind.,l983. 
Movimento: Recife, S. ind., 1959. 
Gilmacy: Recife, S. ind., 1988. 
Lucinha no Frevo: Recife: S. ind., 1975. 
2 Trompetes, trombone, trompa, tuba 
1 o mov: Choro, 2° mov: V alsa modinha, 
3°mov: Choro gafieira, 4°mov: Valsa, 
5°mov: Frevo 
1°mov: 1'55", 2°mov: 1'54", 3°mov: 1'41", 4°mov: 
2'41", 5°mov: 1'13" Total: 8'04" 
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Localiza<;:ao: 
Grava<;:ao: 
Comentarios: 

t• Movimento: Ciranda 

~ ~ rt1, rh rn ....4-. 

"' h 
f. " 

., 
Jilm.cb&. 

r 

Arquivo do Quinteto Brassil 
CD "Brassil" toea Brasil - Quinteto Brassil 
Originalmente escrita para trompete e piano Zinzinho 
Nos States foi transcrita para quinteto de metais em 1987. 
Gizelle foi originalmente escrita para trombone e piano 
em 1983, e dedicada ao trombonista Radegundis F eitosa. 
Movimento foi originalmente escrito para orquestra 
sinionica e transcrita para quinteto de metais em 1990. 
Gilmacy foi escrita originalmente para quinteto de metais 
e Lucinha no Frevo, para orquestra de frevo. 

18 - Suite Monette 

.. 
I I I I ' I ' • 

' 

l 1 i 1 r ~ .. ) r"'- /'p 49 c. 

100 



2° Movimento: Balada 

• -= 
-

• 
., 
r. • 

., 
I 

~ 

3°Movimento: Valsa 

I Trompete 

Trompa 
UTrompate 

Trornbo:ne 
Tuba 

t. I 

.. 
t. I 

. ' 

"" 

-! 

r ~- u 
' ', I 

: 

I I I 

I 1 If 

.... -.nt :;;-

,. 

~ 

s 3 s 

I 

-11"' - I 

-
"=111:11 ' 

,_ ,. 
56c. 

" ii 
• -rt UJ .. .-.. ~ 

l .. -r--c. 
. . 

" <t "'iif. tC Lf ff 
-.;:........._...., ..,. < • ~ ~ 61 c. 
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4° Movimento: Bomba Meu Boi 

Trompetes 
... 

Trompa .. 
Trombone 

Tuba 

" ' J !,.._ rTl.J:: J L r+, rei I 1 r4, "" 

., ~ 

i r " ' 
' . ., 

I'I:l .• U1 1n, 
: 

it I v I . . 
Data e local da Transcri~Y1io: 
Instrumentayao: 
Classificav1io: 

Duravao: 

Localizav1io: 
Gravav1io: 

Comentarios: 

r I r r f 

Li~- .. .. . 
I i 97c. 

S. ind. 
3 Trompetes, trombone, trompa, tuba 
1°mov: Ciranda, 2°mov: BaJada, 3°mov: Valsa, 
4° mov: Bumba-meu-boi 
1°mov: 2'39", 2°mov: 3'39", 3°mov: 3'10", 4°mov: 
2' 1 0" Total: 12' 17" 
Arquivo do Quinteto Brassil 
CD Brassileiro - Quinteto Brassil 

Escrita originalmente para orquestra sinlonica em 
( 1995).Pode-se encontrar a transcriv1io para banda 
sironica, e na transcriv1io para quinteto de metais, o 
maestro Duda acrescentou mais uma parte de trompete, 
tendo participado da gravayao dessa peva, junto ao 
Quinteto Brassil, o primeiro trompetista da Boston 
Symphony Orchestra, Charles Schluetter. 
0 terceiro movimento da Suite e a valsa Andreza. 
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1" Movimento: Andrea 

" Trompetes 

"' 7 v 1 f ,, 
Tromp• . 

"' 'I ~ ' h 
Trombone 

Tuba t ... ~JI 
• 
"' U' ' ' 
/; 

. I 

.., 

L......: 
I 

2" Movimento: Mida 

Trompetes 

Trompa 

Trombone 
Tuba 

r. 

"' 
~ 

ti 

~I 

'_.,. 

L ~ Jr.. 

19 - Suite Recife 

-
~ v 7 v ' v ' v 1 v 'v c...:; 1 ~ ' I . 

' h ' h ' ~ 1 h ' h ~ h ' 

WI ~I WI ,... 
1.-: 

I 

L::[1 ~ $ LJ' ' r 

... .. •• 1=: 

--= 
.. 
~ I...: "' -. ...__... .. 60c. 

J .. 
-~ I , 

·~-· :go_ -~ ... 

I .-ib.l lr- I I I 

~ 
J ..... I..J' ... '"'If 52c. 
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3° Movimento: Dorinha 

Trompete 1 

Trompa 
Trompetell 

Tuba 

Trombone 

• 
~ 
. .. ' 

A 

"' 
A 

... 

J 

~ f; :ft. 

"'" > 

-#-.f 

> > 

• > l'! 

' 

.,.. 

4°Movimento: Nadja 

Trompetes 

Trornpa 

Trombone 
Tuba 

r. I 

... 
n 1 

"' 

-· 
v(.nr 

..... 

"" --...:"\ 
IJP·•F 

...:"\ 

!.f.l>"' 

JP . . 

~ ..... 

vuu p 1,.1 '-J 

I 

... 

.. 
v "":;: 

> > ...:"\ 

9 ... n~· 

-~ 

I JP 
···f: ~-.d:. 

-
.. -~ 

-.t • 

46c. 

I 
Ill I I - ' ~ 

., 

-· 
I ~ ~ 4-' - ~ 

. 

I II I ' 

I ' r i "' ... 
39C., 
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s• Movimento: Meyse 

r. ' • 1=1=1::1 " F:==r=l 
Trompetes ., I - 'III.J 

~ 

i:il=I"LJ 
_, 

t. l [ I I J - --Trompa 

"' "'- ./ • 
h .;. ..l 11: i ~..1, 1 ~n lrifl'l J .J.,J 

Trombone 
Tuba 

~ I 

r c..; I L_J..___., U"-'v 

-
r.,J ~111 I 

' 

Data e local da Transcrivao: 
Instrumentayao: 
Classifica<;ao: 

Durayao: 

Localizayao: 
Gravayao: 
Comentarios: 

r -' - 39c. 

Recife, S. ind., 1983., 
2 Trompetes, trombone, trompa, tuba 
1 • mov: Baiao, 2• mov: Can<;ao, 3° mov: Isquenta muie , 
4°mov: Aboio, s•mov: Frevo 
1°mov: 1'11", 2°mov: 2'36", 3°mov: 2'26", 4°mov: 
2'0T' s•mov· 1'17' Total-9'37' ' . . 
Arquivo do Quinteto Brassil 
CD Quintetto Brassil Plays Brazil- Quinteto Brassil 
Originalmente escrita para trompete e piano em (1982). 
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Troropetes 

Trompa 

Tronibone 
Tuba 

t. 

... 
• 
... 

... 

~ 

... 
/; 

... 

.. 

20 - Tema Para Urn Trompetista 
(Preludio) 

I 
r-1""1 ,...,..., h 

""" 
"'-U v v !..J..!J J I J 

-
... r .. r_ ... ... .... 

~ r ' ... 

,..., 

~ 

... 

31 c. 

Data e local de composi91io: Recife, S. ind. 1980. 
Instrumentayiio: 
Classificayiio: 
Dura91io: 
Localizas;ao: 
Gravayiio: 
Comentiuios: 

Dedicat6ria: 

1 o Movimento: Bruno 

Troropetes 

Troropa 

Tronibone 
Tuba 

" 
~ 

i 
/; 

"' 

2 Trompetes, trombone, trompa, tuba 
Desenvolvimento livre. 
I' 49" 
Arquivo do Quinteto Brassil 
CD Quintetto Brassil Plays Brazil - Quinteto Brassil 
Tambem encontrada em transcris;ao para orquestra 
sin!onica 8/611980 e para banda de musica (9/6/!980) 
Homenagem p6stuma ao trompetistaltrompista Onildo 
Monteiro de Farias (Chico). 

21 -Temas Nordestinos 

......, ..... h. 

"" ...... ~ -L 

k " " ~ ·~, " i'ih 

1.....1:1 ~ ........ t u ' L....:l r 36 c. c 
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2" Movimento: Melissa 

r, 1 

Trompet.es f' ] :J,f __ Jl! 
(! 1 l 

Trompa 

Trombone 
Tuba 

~ 

3" Movimento: Rafael 

Trompetes 

Trompa 

Trombone 
Tuba 

r, 

~ 

~ ~ 
eJ 

4" Movimento: Marilian 

A 

..., 
t. I 

., 
~ 

I 

~ 

I I 

l!i I 
,. 

Itt 
,~ ...... .. 

i"' 

... 

..._ 
I 
. 

I 

- ' l 

~ 1-..._.. [.JI.-I II ,_.,.l.;f 

' ' I I ' 

g ' I . I I l- ... I!>' 

.. II" •. w c. 

-
~~ I t::f l*:f f;;f; y.i/-

. .. I*"~ 1'- ~- - ' 
~ 

i" i"' i"' i"' .. - ··' "~ . . . ... .... ..... r 1 
38c. 

.. .,;; ·~ ~· .,;; .. 
I ... 

... 
I 43c. 
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5" Movimento: Junior ,, ... ~ ... 
"' =- - ~ .b.,.. 
" ... 11- n 

"' 
_,. 

~ 
l....Jl 

Data e local de composic;ao: 

Instrumentac;ao: 
Classificac;ao: 

Durac;ao: 

Localizac;ao: 
Gravac;ao: 

Comentirr:ios: 

> 
•• J:l::oo > e .. 

' JlJ..:d v I r 

• 
p~ 

• e .r ~ ~ 

> 

~ ~ .J .. 't:~ L#~ ~~ 

-1"' 1t' \ lli 38 C. 

Recife, S. ind.,l993 
Bruno: Recife, S. ind.,l980. 
Melissa: Recife, S. ind.,l981. 
Rafael: Recife, S. ind., 1979. 
Marilian: Recife, S. ind.,l977. 
JUnior: Recife, S. ind., 1970. 
2 Trompetes, trombone, trompa, tuba 
l 0 mov: Coco, 2°mov: Valsa, 3°mov: Desafio, 4°mov: 
Frevo de Salao, 5°mov: Frevo de Rua 
l 0 mov: 1'03", 2°mov: 1'37'', 3°mov: 0'49", 4°mov: 
I' I 0", 5° mov: I' 15" Total: 6'04" 
Arquivo do Quinteto Brassil 
CD Brassileiro - Quinteto Brassil - Gravado no concert 
hall da Nimbus Foundation em 28 e 29 de maio de 1996 
- Gravadora Nimbus 
Gravado por: Quinteto Brassil - Nailson Simoes, Ayrton 
Benck (trompetes), Radegundis Feitosa (trombone), 
Cisneiro Andrade (trompa), Valmir Vieira (tuba) 
Acompanhamento: Glauco Andreza (bateria e percussao) 
Junior foi composta em 1970, como parte da Musica Para 
Metais~ I. So em 1979 foi transcrita para quinteto de 
metais com este titulo. 
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r, .. 
I e II Troropetes 

'" ~ ,, 
TrO!llJla 

'" .. '_,.. 
Trombone 

Tuba 

Data e local de composiyao: 
Instrumentayao: 
Classi:ficayao: 
Durayao: 
Localiza¥1io: 
Comentanos: 

22 - Tubachoro 

... 
9 •• 

' I 

~-
I I ... "" ~ 

~·u ~ 
.. -· , .... ~ . I 

--~ h. •· '.r 
' I , ...... .0:. r.. 1" 

~' • 61c. 

S. ind. 
2 Trompetes, trompa, trombone, tuba. 
Choro 
S. ind. 
Arquivo do Quinteto Brassil 
Dedicada ao tubista V almir Vieira 

23- Uma Fantasia Brasileira 
1 • Movimento: 

s 
" • ..... 

l T 101:npete Sib ... ..... 
~ s ... .. 

II e Ill Trompetes Sib . .., ,, 
I e II ~lhonls Sib ., : i + :;: + • + +++ :;:: _:;:: 
A ·..-
... 
A $ - J1 

"' 
~ 

"' + : :f + :;: + ... :;: :;: :;: :;: w. :l': 61 C. 
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2° Movimento: 

A ..... 
I Trompete ., 

~ "'-J -~ -
Ill Trompete 

II Flugolhom 
I Flugolhom 

t. l 

"' 
to l 

"' 

3° Movimento: 

t. I 

II Trompete ., 

I ' ' 

;: ;: .... .. 

r-1. 

'"' 
~ I J J J J I I l 

Ie Ill Tto!npe!es .. l l r 
A I I 

I e II Flugolhorns ., ... -,t. ..,. 

4° Movimento: 

t. 
I Trompete 

~ 

.fl l 

II e III Trompetes 

"' 
A 

I e II Flugolhorns 

"' :;;; lfltll"" 

• .~ 

., ~ 

" I ~ 

., .,. ~ 

" ... 
.. ~·: L.,..:l' !::=i:i=l I 

Data e local de composic;:a:o: 1°, 2° e 3~ovimentos, S. ind. 
4° mov: Marcela, 1986. 

Instrumentac;:a:o: 3 Trompetes, 2 flugelhom 
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- v 

• 

-
--

p-

-
L.,..:l' l::iW 

--
' 

.,. .,. 
IJ8 C. 

~ ·"'-, 

" t:'>l 

I 

.'\"\ 

: 

72c. 

"'"' 

...... 

r 38c. 



Classificavao: 

Localizavao: 
Comentiuios: 

1 o mov: Fanfarra, Maracatu, Baiao,Maracatu. 
2° mov: Mazurca 
3°mov: Abertura Solene, Chorinho, Baiao, forr6. 
4° mov: Frevo 

Arquivo do professor Nailson Simoes. 
0 quarto movimento (Marcela) tambem e encontrado em 
versao para orquestra de frevo. 
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II- GRANDES FORMA<;OES 

01 - Grupo de Metais e Percussao 

24- Musica Para Metais n ° 1 
A 

Trornpete -., - il4•+ ~"";-~ 
-~""D...JI.. 

Trombone 

Tuba 
I..J,...ll-l'"'r TUtiq:.J 

t. ,......... 
I - - -.. ..... -r .. 

.--

1..::1 '1:::=1 LLJ ------ 140 c. 

Data e local de composic;iio: Recife, S. ind., 1970 
Instrumentas;ao: 

Classificas;ao: 
Durac;iio: 
Localizas;ao: 
Comentiuios: 

4 Tpt em Sib, 4 Trb, 4 cor em Fa, Tba em D6, Timp, Pr, 
Bbo, Cx.cL 
Desenvolvimento livre, finalizando com frevo. 
5' 1 0" 
Arquivo da Banda da Cidade do Recife. 
A parte final e o frevo Junior. 
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25- Musica Para Metais n° 2 

~ I ....... ....... 
., ~ ... ,~,.. ---f. I ·"..!-. 
.., 

"":9 

""' ~ IL 
~ ... b 

1· - = ~ 
'q "' !35c. 

l....:i 

Data e local de composiv1io: S. ind. 
Instrumentay1io: 

Classificav1io: 
Durayiio: 
Localizac;ao: 

4 Tpt em Sib, 4 Trb, 4 cor em Fa, Tba em D6, Timp, Pr, 
Bbo, Cx.cL 
Maracatu, seresta, forr6 e frevo. 
S.ind. 
Arquivo da Banda do 15 Rl Jo1io Pessoa, PB 
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Trompete 

Trompa 

Trombone 
Tuba 

26 - Musica Para Metais n° 3 
(Fantasia Para Marquinhos) 

.... 8 

...... 8 , .. ~,.. .. k .. , .......... 
I ,L-1-' 

1J JJ n 
J.)J)!)~ ~ 

I I I I H Prv 

,..;:; 

, ... 
! ... 

.. 
0 

88 c. 

Data e local da transcriyao: Recife, S. ind. 
Instrumentac;:ao: 

Classificac;:ao: 
Durayao: 
Localizayao: 
Comentarios: 

4 Tpt em Sib, 4 Trb, 4 cor em Fa, Tba em Do, Timp, Pr, 
Bbo, Cx.cl. 
Balada, maracatu, val sa, frevo. 
03'05" 
Arquivo da Banda da Cidade do Recife. 
Originalmente escrita para trompete e piano em (1990). 

Tambem encontrada em transcritc;:ao para trompete 
trombone e piano. A Ultima parte dessa musica e Phillipe 
noFrevo. 
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02- Orquestra de frevo 

2 7 - Cara Lisa 

·f i tn ~~~~~~lrfr riLAE:flffD.ItUJ1ffl(rJ1· 
35c. 

Data e local de composiyao: 
Instrumentayao: 
Classificac;:ao: 
Durac;:ao: 
Localiza<;:ao: 
Comentiuios: 

Data e local de composiyao: 
Instrumentac;:ao: 
Classificac;:ao: 
Durac;:ao: 
Localizac;:ao: 

Recife, S. ind., 1963. 
Orquestra de frevo 
Frevo de rua. 
S. ind. 
particular do maestro Duda. 
Faz parte da Suite Pernambucana de Bolso 

28- Esta9ao do Frevo 

Recife, S. ind., 1990. 
Orquestra de frevo 
Frevo de rua. 
S. ind. 
Arquivo particular do maestro Duda. 
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Data e local de composivao: 
Instrumentas:ao: 
Classificayao: 
Duray!io: 
Localizavao: 
Comentiuios: 

29- Junior 

Recife, S. ind., 1970 
Orquestra de frevo 
Frevo de rua. 
1'15" 
Arquivo particular do maestro Duda. 

> > 

Esse frevo faz parte da coletanea "Temas Nordestinos" 
gravado pelo Quinteto Brass'il. 

30- Lucinha no Prevo 

32c. 

'I i •IUJ; r ''EJ1fOJ11 r p(fmro,I,Wg[;llW{j,v:lJiif1 m 
31c. 

Data e local de composiyao: 
Instrumentayao: 
Classificavao: 
Durayao: 
Localizayao: 
Gravavao: 
Comentiuios: 

Recife, S. ind., 1975. 
Orquestra de frevo 
Frevo de rua. 
1'13" 
Arquivo particular do maestro Duda. 
S. ind. 
Esse frevo faz parte da peya, Suite Brassil, gravada pelo 
Quinteto Brassil. 
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31- Marcela 

4 1. i J:J 1 r u illrtJrl EiB rffl?Jijm.!df]lijm 6 
38c. 

Data e local de composic;ao: 
Instrumentac;ao: 
Classificac;ao: 
Durac;ao: 
Localizac;ao: 
Gravayao: 

Comentarios: 

Data e local de composiyao: 
Instrumentayao: 
Classificayao: 
Durac;ao: 
Localizayao: 
Comentarios: 

Recife, S. ind., 1986. 
Orquestra de frevo 
Frevo de rua. 
2' 11" 
Arquivo particular do maestro Duda. 
CD Recife Frevoe, gravado no estUdio Estac;ao do Som 
em Recife PE, com arranjos de metais do maestro Duda, 
e a participayao de sua orquestra. 
Este frevo faz parte da peya, Uma Fantasia Brasileira, 
escrita para tres trompetes e dois flugelhorns. 

3 2 - Marilian 

Recife, S. ind., 1977. 
Orquestra de frevo 
Frevo de rua. 
01'10" 
Arquivo particular do maestro Duda. 
Esta peya faz parte da coletanea "Temas Nordestinos" 
gravada pelo Quinteto Brassil. 
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33 - Marquinhos no Frevo 

Data e local de composivao: 
Instrumentavao: 
Classificaviio: 
Duraviio: 
Localizaviio: 
Comentarios: 

Recife, S. ind., 1984. 
Orquestra de frevo 
Frevo de rua. 
1' 22" 
Arquivo particular do maestro Duda. 
Escrita originalmente para trombone e piano. Tambem 
encontrada em versao para quinteto de metais. 

34- Meyse 

4 b i af'ltr'Q]!?iVIUthJP:l 'w' rrt®cutr rl r r r our 
32c. 

Data e local de composivao: 
Instrumentayao: 
Classificayao: 
Durayao: 
Localizayao: 
Comentarios: 

Recife, S. ind., 1970. 
Orquestra de frevo 
Frevo de rua. 
l'IT' 
Arquivo particular do maestro Duda. 
Esta peya faz parte da Suite Recife. 
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Data e local de composiyao: 
Instrumentayao: 
Classificayao: 
Durayao: 
Localizayao: 
Comentarios: 

35- Nairam 

$ 

r-eMEfFI r757fl 
s 39c. 

Recife, S. ind., 1989 
Orquestra de frevo 
Frevo de rua. 
1' 12" 
Arquivo particular do maestro Duda. 
Tambem encontrada em versao para quinteto de metais, 
gravada pelo Quinteto Brassil. 

36- Nino, 0 Pemambuquinho 

Data e local de composiyao: 
Instrumentayao: 
Classificayao: 
Durayao: 
Localizayao: 
Gravayao: 

Recife, S. ind., 1971 
Orquestra de frevo 
Frevo de rua. 
S. ind. 
Arquivo particular do maestro Duda. 
Gravado pela oquestra do maestro Duda, no CD, Frevos 
de Rua, Os Melhores do Seculo. Vol. I. Tambem pode 
ser encontrada transcriyao para banda sinionica. 
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Data e local de composi9ao: 
Instrumenta9ao: 
Classifica9iio: 
Dura9iio: 
Localiza9ao: 
Grava9ao: 
Comentanos: 

Data e local de composi9iio: 
Instrumenta9ao: 
Classifica9iio: 
Dura9iio: 
L0caliza9ii0: 
Comentanos: 

3 7 - Nordeste 

S. ind. 
Orquestra de frevo 
Frevo de rua. 
S. ind. 
Arquivo particular do maestro Duda. 
CD Frevos de Rua, Os Melhores do Seculo. 
Esse frevo faz parte da Suite Nordestina 

38- Phillipe no Prevo 

Recife, S. ind., 1992 
Orquestra de frevo 
Frevo de rua. 
I'll" 
Arquivo particular do maestro Duda. 
Esse frevo faz parte da Musica Para Metais ~ 3 
(Fantasia Para Marquinhos).Tambem inserida na 
Coletanea 93 como quarto movimento, e gravada pelo 
Quinteto Brassil. 
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Data e local de composi<;ao: 
Instrumenta<;ao: 
Classifica<;ao: 
Dura<;ao: 
Localiza<;ao: 
Grava<;ao: 

Comentiuios: 

39- Quinho 

Recife, S. ind., 1969. 
Orquestra de frevo 
Frevo de rua. 
S. ind. 
Arquivo particular do maestro Duda. 

33c. 

Gravado originalmente pela orquestra do maestro 
Menezes em 1970. 
Segunda coloca<;ao no II Festival do Frevo, da TV Radio 
Clube e Rede Tupi de Televisao. 

40- Taradinho 

ij t' i 'JlPJ91 a ' J.·l qJJll gJ Oi:J'I tJ rtrtl J JOJ}J htJlOj 1
11
J JJilJ 

. 31c. 

Data e local de composi<;ao: 
Instrumenta<;ao: 
Classificayao: 
Dura<;ao: 
Localiza<;ao: 
Comentiuios: 

S. ind. 
Orquestra de frevo 
Frevo de rua. 
S. ind. 
Arquivo particular do maestro Duda. 
Primeiro frevo do compositor a ser registrado em disco. 
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Data e local de composic;iio: 
Instrumenta<;ao: 
Classificac;iio 
Dura<;ao: 
Localiza<;ao: 

41- Thiago No Frevo 

Recife, S_ ind., 1994. 
Orquestra de frevo 
Prevo de rua. 
s_ ind. 
Arquivo particular do maestro Duda. 
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03 - Banda de Musica 

42- Fantasia Camavalesca 

Madeiras 

Metais 

Trompetes 
Solistas 

,, 

~ 

eJ 
f, 

"" 
~ .... b.._ ....... 

., 
t. 

"':::::::P 

• 
., 

~I 

['*hi" ... 

-
t-. 

Data e local de composi91io: 
Instrumenta91io: 

Classificayao: 

Durayiio: 
Localiza91io: 
Comentitrios: 

~& .. - -
• r-T":'i ' h I. ,....., 

,. • • ... i::: 

I I I.-.. 1.b4- ~..f=11fii 

• 
.I ... ,.., h~ 1 he h ... 12': 

I 

I 1 • ~ .. ....: 

t;i u ..L r - I 
130c. 

Recife, 15/5/1995 
Picc.,3 fl, 2 ob., req., 3 cl., cln., 2 fg., sax S., 2 sax A, 2 
sax T., sax bar., 4 cor., 3 tpt., Bb., 4 trb., 2 tba., timp., 
Bbo., Pr., acess6rios, 3 tpt solistas 
Desenvolvimento livre. 
2° mov. Maracatu 
4'30" 
Arquivo da Banda Municipal do Recife 
Pe9a composta para a Banda Sinronica de Sao Paulo. 
Tambem pode-se encontrar transcrivao para orquestra 
sinionica. 
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43- Fantasia Para Trompete e Trombone 
(Toada) 

t. ~ ....... ,.p. .,. 
"""" =--M b Trompetes . 

"' ~" 

~ 
Trombones ' 

Fr 

Madeilas 
A 

... Uniss. ., 

... 

fl I :i: .t 

... r I 

Data e local da Transcri~ao: 
Instrumenta~o: 

Classificayao: 

Dura~ao: 

Localiza~o: 
Comentanos: 

·~~~ 
f.-'" r 

a 3 l I 

~ 

# 'e: ~e: :i!: qp. 

I 
-

• 
"t._F t1 1 1 uuh.o ... 

":;; 
) 

12' "" 
I I 

92c. 

Recife, S. ind. 
FL, ob., req., 2 cL, cln., 2 sax A., 2 sax T., sax bar., 3 
tpt., Bb., 4 trb., 3 cor., tba., percussao, trompete e 
trombone solista 
1° mov. Toada 
2° mov. Caboclinho 
3° mov. Frevo 
4'00" 
Arquivo da Banda do 15 RI - Joao Pessoa, PB. 
3° movimento e a pe~a Cidadao Frevo. Originalmente 
escrita para quinteto de metais em ( 1994). 
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Trompetes 

Palhetas 
Metais 

t. a • 
., -

-

44- Maracatu Rural 

"L ~ ~-- - -
'! 

. 
~(. '"" 1 l 

43c. 

Data e local de composic;:ao: 
Instrumentac;:iio: 

Classificac;:iio: 
Durac;:ao: 
Localizac;:ao: 

Recife, S. ind., I 999 
Fl., ob., req., cl., sax S., 2 saxA, 2 sax T., sax bar., fg., 
tpt., trb., cor., Bb., tba., Bx., bat., percussao 
Maracatu Rural 
S. ind. 
Arquivo da Banda Municipal do Recife 

45 -Nino, o Pemambuquinho 

A I ... '• 
Madeirns ... •...__ r--· 

A I • .r:: :---.. 

' .., 
~- -~ ....... f.-'" 

Trompetes 

A I ... .. -::: "" 
-~ L...I .. h . 

Trompas .., 
~ I 

., 
~ I 

., 
h ~ 

.., , . 

Data e local da Transcric;:ao: 
Instrumentac;:ao: 

r ......., 

h h tt 

........... " 33c. 

Recife, S. ind., 
2 Fl., 2 ob., req., 3 cl., cln., 2 sax A., 2 sax T., sax bar., 4 
tpt., Bb., 4 trb., 3 cor., 2 sax H., 2 tba., bat. 
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Classificaviio: 
Duraviio: 
Localizaviio: 
Gravayiio: 

Comentarios: 

Frevo de rua 
S ind. 
Arquivo da Banda Municipal do Recife. 
CD "Frevos de Rua, Os Melhore do Seculo" volume 1, 
gravado no esrudio Estaviio do Som em Recife PE, com 
arranjos de metais do maestro Duda, e a participaviio de 
sua orquestra. 
Oiginalmente escrito para orquestra de frevo. 

46 - Preludio Para Urn Trompetista 

Trompete 
solista 

!J 

., 
A 

., 
A 

Flauta 
Oboe 

Tuba 

..... 

~ 

., 
t. 

... 
t. 

., 

~ 

!'-... " 

-& 3 

...._ .I .. 

!'-... I I 

I L. •• LI I 

3 f #f 

,~I r ..... .. 
_ .. _ 

~ ~ 

... .... .,r-; ·-; -;·Y:·~ -; . -;··-;--; $ #i r:J -;·-; -;•-,r ~ , •• 

... 
Data e local da Transcriyao: 
Instrumentayiio: 

Classificaviio: 
Duraviio: 
Localizayao: 
Comentarios: 

- .... 
40c. 

Recife, 09/06/1980 
Fl., ob., req., 3 cl., 2 sax A, 2 sax T., 2 sax bar., 3 tpt., 3 
trb., Bb., 2 cor., 2 tba. 
Canvao 
1, 49" 

Arquivo da Banda Municipal do Recife 
Originalmente escrita para orquestra sinfOnica, em 
08/06/1980. Tambem pode-se encontrar transcriyiio para 
quinteto de metais. 

126 



1 • Movimento: Ciranda 

~ ~ 

Madeiras 
... . ~ 

S=fon.es 

Trompete 
solo 

A " 

"" 
f, " 

... 
t. " 

"' 

t. d 

"" ~ 

JL" 

., 

I 

2" Movimento: Balada 

Trompete 
solista 

Saxofun.es 

11. " 

"' """"' 
" . 
., 
" . 
.. 

... 
I 

I 

. s 

47 -Suite Monette 

' 
~ .. 

I ' 
,. 'tY 

~ 

-,. '""9 s ,r,. ......., 

• . "#c . :ft .. ~ 1!: 

', I 

• 11: ,. .. 
' I I r 

• 

49c 

v """"' .---s-

y: . ~ ~ " "' ~s~ 
~ 

I 

I I 

57 c. 
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3" Movimento: Valsa 

T:rompete 
solista 

Madeil:as 

Sa:xofones 

A ' 

~ I 

.., 
I. 

"' 

I. 

"' ,, 
., 
A 

.., 

' 

-
... 

- -
• ~ 

'#: 
I 

r I 

4" Movimento: Bumba-meu-boi 

Madeil:as 

Madeil:as 

Tmmpete 
solD 

Trombone 
solD 

. 
' 

• 

I 

$ 

A I rr:Jrf,if.fil=!=lr. 

"' 
~ 

' 

"' 
h 

., 

•· •- • 

T .. 

,..;.. 

' 

~ 

• 

"' .. • s ."i--l .f'-
: 

Data e local da Transcri<;ao: 
Instrumentaviio: 

S. ind. 
S. ind. 

I 

Classificavao: 1° mov. ciranda 

s 

-.t 

.. II ' .. 
~ 

1 
.• 
' 

"-'~ i! : 
~) [! c 

... 

:J: ......... :J:"- __.'# 
....... I 

I f 60C. 

-s- r r 
' 

$ ~ 

p 

..- s--.... ,.,....,.,.. 
n • • 

r 

-
..... 

83c. 
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Durac;ao: 

Localizac;ao: 
Comentanos: 

~ 

... , I 

Met.US .., f1 ' 

Met.US . 
.. ... ;; .. 

• '""' 
'!!'!'- ... 

., 
A .. .1-. 

., 

.• 

~ 

Data e local de composic;iio: 
lnstrumentac;ao: 
Classificac;iio: 

Durac;iio: 
Localizac;iio: 
Gravac;ao: 

2° mov. Balada 
3° mov. Valsa 
4°mov. Bumba-meu-boi 
1° mov. 2'39", 2° mov. 3'39", 3° mov. 3'10", 4° mov. 
2' I 0" Total: 12' 17" 
Arquivo da Banda do 15 RI Joao Pessoa PB 
Escrita originalmente para orquestra sin!onica. Tambem 
pode ser encontrada em versao para quinteto de metais. 0 
terceiro movimento e a valsa Andrezza. 

48- Suite Nordestina 

... :!!:~!'- ... -.9------,.. . .... • .... :!!:' ~\'t: 

I h I .Jt,.J J i ) j .J h I 

~ .. i 

-s-

~ 
J J J 

' 

i I 

Recife, S. in d., 1960 
S. ind. 
1 o mov. Baiao 
2° mov. Serenata 
3° mov. Maracatu 
4° mov. Frevo 
5'15" 

' 

I 

I 

I ' I 

... "'~ !'-. ·"" 

~ l J 

II 
' 

I 

I I i 

Arquivo da Banda Municipal do Recife 

J I I I 

I I I I I I 

i 
. 

... 

I I 

I I I I 

125c. 

Gravada pela Banda Sin!onica da Escola de Musica da 
U.F.M.G. 
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Comentanos: Tambem pode ser encontrada em versao para orquestra 
sinlonica (Recife, 1991). 

49 - Suite Pemambucana de Bolso 
t. I. 

Macleil:as ., ~ 

' 
Metais ., 

' ' 
., 
' ' h I 

., -r r 1 

Data e local de composiyao: 
Instrumentayao: 

Classificayao: 

Durayao: 
Localizayao: 
Gravayao: 

!\"\ 

L..t"L..j.J 

Y-JYJ .._, 

Trl I ~LJ ·wv 174c. 
s $ 

Recife, S. ind., 1965 
Fl., pice., req., ob., cl., cln., sax A., sax T., sax bar., tpt., 
trb., cor., sax H., tba., bat., cx.cl., Bbo., pr., sur., gnz., 
pandeiro. 
Caboclinhos, Serenata, Coco, Frevo. 

S. ind. 
Arquivo da Banda do 15 Rl- Joao Pessoa, PB. 
Gravada pela "Banda Musical Maestro Ferrolho" de 
Abreu e Lima PE e pela "Banda Municipal de 
Hortolandia" de Sao Paulo SP. 
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50- Zinzinho nos States 

Trompete 
so list a 

"' 

Madenas 

"' 
Metais 

Data e local Da Transcriyao: S. ind. 
Instrumentayiio: 
Classificayiio: 

Durayiio: 
Localizayao: 
Comentarios: 

FL, ob., cL, req., sax., fg., cor., tpt., trb., Bb. 
Choro 

1'55" 
Arquivo da Banda Municipal do Recife 
Escrita originalmente para trompete e piano em (1986). 
Tambem encontrada em versiio para quinteto de metais. 

131 



04 - Orquestra Sinfonica 

51- Fantasia Carnavalesca 
Data e local da Transcrivao: S. ind. 

S. ind. Instrumentas:ao: 
Classificavao: 

Dura~ao: 

Localizavao: 
Gravas:ao: 

Comentarios: 

Violillos 
I ell 

Trompetes 

Trombones 

t. 

"' 

.., 

t 

t 

1° mov. desenvolvimento livre 
2° mov. maracatu 
4'30" 
Arquivo da Orquestra SinfOnica do Recife 
Orquestra SinfOnica da Cidade do Recife, CD Recife 
Frevoe- Virgin 841.402.2 
Originalrnente escrita para banda sinfOnica em (1995). 
Patitura nao localizada. 

52- Mida 

J ~: t J ~: 

~ ~: t ~ :;~:: 

., 
: 

1.. - ... " 

t. ~-~~ .. ~~ .... 
., 

~-~~--- 1J r-1";:::::, ~ ~~ ... 
~ - ~ L... I I I 

. : .. u 

t~: I 

49c. 
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Data e local da Transcri91io: 
Instrumentayiio: 

Classifica91io: 
Dura9ao: 
Localizayao: 
Comentarios: 

Recife, 25/1011982 
2 Fl., ob., 2 cl., fg., 2 cor., 3 tpt., 3 trb., timp., vl., via., 
vlc., ctb. 
V alsa can9ao 
02'05" 
Arquivo da Orquestra Sinronica da Paraiba. 
Esta pe9a faz parte da "Suite Recife." Pode ser 
encontrada nas versoes para trompete e piano e para 
quinteto de metais. 

53 - PreludioPara Urn Trompetista 

Tro:mpe!e 
solis!a 

Violims Ie II 

Harpe. 

Trombones 

t. 

~ 

~ tt 

A 

"' 
A 

"' 

• 
~ 

f, ,....,...... 

., 
.... 

... 
1"'1'""1 1"'1'""1 

... ~ !<"' 

... 
8 

I""T"'1 

.. 

... f i .... 
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Data e local da Transcriyao: Recife, 08/06/1980 
Instrumenta91io: 
Ciassificayao: 
Durayiio: 
Localizayao: 

2 cor., I tpt soiista,3 trb, tba., vl., via., vic., ctb., Harpa. 
Desenvoivimento livre 
S. ind. 
Arquivo da Orquestra Sinronica do Recife 
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Comentiirios: 

Dedicat6ria: 

" I. 

., 
' -

- • • 
t. • 
., 

I' 
~ I. I 

., ·~ . 

Originalmente escrita para quinteto de metais com o 
nome Tema Para Urn Trompetista. Tambem pode ser 
encontrada em transcri<;:ao para para banda de musica 
(9/6/!980). 
Homenagem p6stuma ao trompetista/trompista Onildo 
Monteiro de Farias (Chico). 

54 - Serenata no Capibaribe 

&.. ..,. 

- ...... ... 
.. t: .,..- .,. 

-
..... ........ 7}" -

7 
96c . 

Data e local de composi<;ao: Recife, S. ind., 1994 
Instrurnenta<;ao: 

Classifica<;ao: 

Dura<;ao: 
Localiza<;ao: 
Comentiirios: 

VI., via., vic., ctb., pice., 2 fl., 2 ob., 2 cl., cln., 2 fg., 4 
cor., 3 tpt., 3 trb., tba., timp. 
Desenvolvimento Livre. 

2' 19" 
Arquivo da Orquestra SinfOnica da Parruba 
Originalmente essa pe<;a foi composta para Orquestra 
SinfOnica em 1994, e foi transcrita para quinteto de 
metais apenas a Ultima parte. 
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1 o Movimento: Ciranda 
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2° Movimento: Balada 
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3" Movimento: Valsa 
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4° Movimento: Bumba-meu-boi 
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Data e local de composi<;lio: 
lnstrumentayao: 

Classifica<;lio: 

Dura<;lio: 

Localizayao: 
Grava9ao: 

Comentarios: 

-
~ ··~ f r ~ .. -

' 
.r4-I ~ ~ 

/ - -s-.... .... 

• 

' r 

...... 

"i-1 ' s-
~ it' 

83c. 

Recife, S. ind., 1994 
Pice., 2fl., 2 ob., 2 cl., 2 fg., 2 cor., 3 tpt., 4 trb., tba., 
timp., Bbo., pr., vl., vla., vlc., ctb., tpt e trb solistas. 
l 0 mov. Ciranda, 2•mov. Balada, 3°mov. Valsa, 4°mov. 
Bumba-meu-boi 
1° mov. 2'39", 2° mov. 3'39", 3° mov. 3'10", 4° mov. 
2'10" Total: 12'17" 
Arquivo da Orquestra Sinionica da Paraiba 
Gravada pela Orquestra SinfOnica da Paraiba no CD 
"Orquestra Sinronica da Paraiba e Sivuca" 
T ambem pode ser encontrada transcrita para quinteto de 
metais e para banda de musica. 0 3• mov. e a valsa 
Andrezza. 
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Data e local da Transcri9iio: 
Instrurnentayao: 
Genero: 

Durayao: 
Localizayao: 

Gravayao: 

Cornentarios: 

56- Suite Nordestina 

-s 

J J ~I 
I 

r I 

Recife, S. ind., 1991 
Orquestra si.nionica 
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... ~~· .. 
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I I I I 

l 0 rnov. Baiao, 2°rnov. Serenata, 3°rnov. Maracatu, 4° 
rnov. Frevo 
5' 15" 

I 

I 

125c. 

Arquivo da Orquestra Si.nionica Do Rio Grande do 
Norte. 
Gravada pela Orquestra SinfOnica do Rio Grande do 
Norte, no CD "Orquestra Sinronica do Rio Grande do 
Norte" 
Escrita originalrnente para banda. 
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Flauta 

Violiro 
I 

Violiro 
II 

Clarilleta 

t. 

., 
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57- Uma Visao Nordestina 
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-- 434c. 

Data e local de composiyao: Recife, 21110/1999 
Instrumentayao: 

Classificayao: 

Durayao: 
Localizayao: 
Comentiuios: 

Pice., 2 fl., 2 ob., Engh. H., 2 cl., cln., 2 fg., 4 cor., 4 tpt., 
3 trb., tba., timp., cx.cl., sur., Bbo., gnz., vi., via., vic., ctb 
6°mov. Caboclinho, 8°mov. Maracatu, 10°mov. Forr6, 
12°mov. Ciranda, 14° mov. Valsinha, 17"mov. Frevo, 
15'35" 
Arquivo da Orquestra SinfOnica da Paraiba 
Projeto 500 anos do descobrimento do Brasil 
1-Navegando em Alto Mar 
2-Aguas Brasileiras 
3-Terra A Vista 
4-Costa Pernambucana 
5-Chegada em Terra (tema 1) 
6-Presenya dos Indios 
7-1• Missa (tema2) 
8-Chegada dos Negros 
9-Dominio Holandes (terna 3) 
10-Lampiao eo Cangayo 
11-Casa Grande e Senzala ( tema 4) 
12-Volta ao Litoral 
13-A batalha dos Guararapes (tema 5) 
14-A Presenya da Virgem 
15-Aguerra de Canudos (tema 6) 
16-Recife Com Seus Rios e Pontes (tema 7) 
17 -Olinda Com Suas Ladeiras 
18-Grande Final ( temas I, 2 e 3) 
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Partituras nao Localizadas 

I. Andrezza ( orquestra sinfonica) 

2. A Brasa e Prevo (S. ind.) 

3. Concertina Para Trombone ( quinteto de metais) 

4. Este e pni Dan9ar (S. ind.) 

5. Este e Seu (S. ind.) 

6. Esse Seu Tre-le-le (S. ind.) 

7. Fantasia Carnavalesca (orquestra sinfonica) 

8. Furacao (S. ind.) 

9. Pare urn Minutinho (S. ind.) 

IO.Sen6 no Prevo (S. ind.) 

ll.S6 Resta Saudade (S. ind.) 

12.Trombonista Sapeca (S. ind.) 
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, 
lndice Alfabetico 

1. Andrezza- CJU 9 (quint. metais) I CJU 18 (quint. met.) I CJU 47 (banda mus.) 

CJU 55 (orq. sinf.) 

2. Cara Lisa- CJU 27 (orq. frevo) 

3. Coletanea 93- CJU 10 (quint. met.) 

• Os Monges de St Thomas 
• Saudades 
• Thais 
• Phillipe No Frevo 

4. Concertino Para Trompete e Piano- CJU 1 (tpt, pf), I CJU 11 (quint. met.) 

5. Esta9ao do Frevo- CJU 28 (orq. frevo) 

6. Fantasia Carnavalesca- CJU 42 (banda mus.) I CJU 51 (orq. sin£.) 

7. Fantasia Para Trompete e Trombone (Toada)- CJU 12 (quint. met.) I CJU 43 

(banda mus.) 

• Nathalia 
• Caboclinho 
• Cidadao Frevo 

8. Gizelle- CJU 5 (trb, pf) I CJU 17 (quint. met.) 

9. JUnior- CJU 21 (quint. met.) I CJU 29 (orq. frevo) 

10. Lucinha no Frevo- CJU 17 (quint. met.) I CJU 30 (orq. frevo) 

11. Maracatu Rural- CJU 44 (banda mus.) 
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12. Marcela- em 23 (quint tpt) I em 31 (orq. frevo.) 

13. Marilian- em 21 (quint met) I em 32 (orq. frevo) 

14. Marquinhos no Frevo- em 6 (trb, pf) I em 13 (quint met) I em 33 (orq. 

frevo.) 

15. Meyse- em 3 (tpt, pf) I em 19 (quint met) I em 34 (orq. frevo) 

16. Mida- em 3 (tpt, pf) I em 19 (quint. met.) I em 52 (orq. sinf) 

17. Musica Para Metais N" I -em 14 (quint met) I em 24 (grupo met perc.) 

18. Musica Para Metais No 2- em 25 (grupo met perc.) 

19. Musica Para Metais No 3 (Fantasia Para Marquinhos) - em 2 ( tpt, pf) I em 7 

(tpt, trb, pf) I em 26 (grupo met perc.) 

20. Nairan- em 15 (quint. met.) I em 35 (orq. frevo) 

21. Nino, o Pemambuquinho- em 36 (orq. frevo.) I em 45 (banda mus.) 

22. Nordeste- em 37 (orq. frevo) 

23. Phillipe no Frevo- em 10 (quint mert.) I em 38 (orq. frevo) 

24. Preludio (Tema) Para Urn Trompetista- em 20 (quint. met.) I em 46 (banda 

mus.) I em 53 (orq. sinf.) 

25. Quinho - em 39 ( orq. frevo) 

26. Serenata No eapibaribe- em 16 (quint met.) I em 54 (orq. frevo) 

27. Suite Brass' il - em 17 (quint met) 

• Zinzinho Nos States 
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• Gizelle 
• Movimento 
• Gilmacy 
• Lucinha No Frevo 

28. Suite Monette- em 18 (quint. met.) I em 47 (banda mus.) I em 55 (orq. 

sinf.) 

• eiranda 
• Balada 
• Valsa 
• Bumba-Meu-Boi 

29. Suite Nordestina- em 48 (banda mus.) I em 56 (orq. sinf) 

30. Suite Recife- em 3 (tpt, pf) I em 19 (quint. met.) 

• Andrea 
• Mida 
• Dorinha 
• Nadja 
• Meyse 

31. T aradinho - em 40 ( orq. frevo) 

32. Temas Nordestinos- em 21 (quint. met.) 

• Bruno 
• Melissa 
• Rafael 
• Marilian 
• JUnior 

33. Thiago no Frevo- em 41 (orq. frevo) 

34. Tubachoro- em 22 (quint. met.) 
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35. Tributo A Charlie Parker- CJU 8 (quart. sax) 

36. Uma Visao Nordestina- CJU 57 (orq. sin£.) 

3 7. Uma Fantasia Brasileira - CJU 23 (quint. tpt.) 

38. Zinzinho- CJU 4 (tpt, pf) I CJU 17 (quint. met.) I CJU 50 (banda mus.) 
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Lista Cronologica de Obras 

1945 - Furadio 
1957 - Este e Para Danvar 
1959 - Movimento 
1960 - Suite Nordetina 
1963 - Cara Lisa 
1965 - Suite Pernambucana 
1969 - Quinho 
1970 - MUsica Para Metais n° 1 

-Junior 
- Meyse 

1971 -Nino, o Pernambuquinbo 
1975 - Lucinba no Frevo 
1977 - Marilian 
1979 - Rafael 
1980 - Preludio (Tema) Para Urn Trompetista 

-Bruno 
1981 - Melissa 
1982 - Mida 
1983 - Gizelle 
1984 - Marquinbos no Frevo 
1986 - Zinzinho 

-Marcela 
1988 - Gilmacy 
1989 - Nairan 
1990 - Musica Para Metais n° 3 

- Estavao do Frevo 
1991 - Concertino Para Trompete e Piano 
1992 - Phillipe no F revo 

-Thais 
1993 - Os Monges de St. Thomas 

- Saudades 
- Serenata no Capibaribe 

1994 - Tributo a Charlie Parker 
-Fantasia Para Trompete Trombone e Piano 
- Thiago no Frevo 
- Andrezza 

1995 - Suite Monette 
- Fantasia Carnavalesca 

1999 - Uma Visao Nordestina 
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Instrumentos - Abreviaturas 

Bat. - Bateria 
Bb. - Bombardino 
Bbo. -Bombo 
Cx.CI. - Caixa-clara 
Cl. - Clarineta 
Cln. - Clarone 
Ctb. - Contrabaixo 
Bx. - Contrabaixo eletrico 
Engl. H. - Corne Ingles 
Fg. - Fagote 
Fl. - Flauta 
Pice. - Flautim 
Gnz. - Ganza 
Ob. -Oboe 
Pf. -Piano 
Pr. - Pratos 
Req. - Requinta 
Sax A. -Sax- Alto 
Sax Bar. - Sax- Baritono 
Sax H. -Sax-Horn 
SaxS. - Sax- Soprano 
Sax T. -Sax-Tenor 
Sur. - Surdo 
Timp. - Timpanos 
Trb. -Trombone 
Trb b. - Trombone Baixo 
Cor. -Trompa 
Tpt. - Trompete 
Tba. -Tuba 
VIa. -Viola 
VI. - Violino 
VIc. - Violoncelo 
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Considera~oes Finais 

0 maestro Duda e urn musico que durante toda sua vida dedicou-se ao oficio de 

compor e produzir arranjos. Apesar de enfrentar dificuldades e problemas comuns a essa 

profissao, nao buscou altemativas de trabalho que nao estivessem ligadas ao meio musical, 

mantendo-se fie! a sua arte desde sua inf'ancia ate os dias atuais. 

Construindo o seu conhecimento atraves da experiencia do dia-a-dia, tomou-se urn dos 

melhores instrumentistas de sua epoca. Como arranjador e muito atuante, elaborando seus 

arranjos para as mais diversificadas forma9oes instrumentais, e no campo da composi9ao 

destacou-se desde cedo como urn artista de grande talento, que mergulhou no universo 

musical popular e folcl6rico de sua regiao, produzindo urna obra bastante significativa que 

ultrapassou os limites do estado de Pernambuco e tomou-se conhecida em todo o Brasil. 

E not6rio o problema da escassez de o bras nacionais para as mais diversas form~oes 

musicais. Nesse sentido, a contribuic;:ao do maestro Duda a musica brasileira tern sido muito 

valiosa, pois atraves de suas composi9oes, ele inova e diversifica o repert6rio dos mais 

variados tipos de grupos instrumentais. Dessa forma, sua obra vern juntar-se a de outros 

compositores brasileiros que tambem buscaram atraves de uma linguagem nacional, expressar 

suas ideias musicais. 

Esse trabalho, portanto, presta sua contribui91iO a hist6ria da musica brasileira trazendo 

mais info~oes a respeito desse artista, revelando detalhes importantes de sua vida musical 

apontando aspectos relevantes de sua obra. 

A cataloga9ao que foi realizada nos mostra a dimensao de seu trabalho composicional 

e tern como objetivo a sua preserva91io. Essa pesquisa, no entanto, nao se encerra com este 

trabalho, pois o maestro Duda e urn compositor dinilmico e criativo, que ainda tern muito a 

contribuir com a mttsica brasileira 
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ANEXOI 

ENTRE VISTA COM JOSE URSICINO DASILVA 

(Maestro Duda) 

Bula: 

• E = Entrevistador 

• D=Duda 
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Joao Pessoa, 19/04/2001. 

Entrevista com Jose Ursicino da Silva (Maestro Duda). 

E - Sobre os seus frevos, voce tern todos? 

D - ai falta parece ... dois frevos que eu nao me lembrava mais nem como era, eu tive que 

pegar do disco para escrever de novo. E tern frevo que eu nao sei a minima no~o. 0 arranjo, 

perderam. Que quando Seno fez "Duda no Frevo", eu fiz "Seno no Frevo" ... e invertido, os 

temas que ele usou no Duda no Frevo eu inverti e fiz Seno no Frevo. lsso era na Orquestra da 

Televisao; Radio Jomal do Comercio e Televisao Jomal do Commercio, que quando 

desativaram a orquestra, o Renato Phaelante quando soube que os caras iam tocar fogo no 

repert6rio da televisao que era uma sala maior do que isso aqui (garagem do pnSdio de 

Lucinha) cheia de ... do repert6rio meu, de Guerra-Peixe, mitsica americana que compraram 

nos Estados Unidos, os arranjos de Clovis Pereira, de Guedes Peixoto, todos os cantores que 

cantavam ficava .. era na antiga musicoteca Ai iam tocar fogo, ai Phaelante foi Ia pegou 

tudinho e levou pra .. 

E- Pra Funda~ao? 

D - Fund~ao Joaquim Nabuco. La ele tern. Ta tudo Ia. Urn dia desses eu cheguei Ia com 

Lucinha e Eli-eri, que Eli-eri tava atras dum neg6cio lit, ai bora !a ver. Ai quando chegou Ia 

ele disse "Oiha os teus arranjos tudinho tit aqui". Ai fui ver, ainda com a minha c6pia 

Tudinho Ia .. 

E - Podemos come~ar hi por Goiana? 

D- Podemos. 

E- Os teus pais ... os nomes? 

D - 0 nome do meu pai era Lidio Pereira da Silva ai o que acontece ... ele era mitsico, tocava 

prato... era baterista, mS, ele tocava prato na banda da cidade, na "Saboiera", ne? E . . eu 

quando comecei tocar na banda, com 10 anos, eu tocava tocando trompa, quer dizer, saxhorn, 

aquela trompinha cachorro ... que a gente chama trompa cachorrinho. Quando eu fui pra 

!53 



Recife ... , sim na Banda tern Iii fotografia minha ainda 1!\, eu pequinininho 1!\, e eu Jose Pereira 

da Silva, porque eu usava o nome do meu pai Lidio Pereira da Silva e eu Ze Pereira da Silva 

Ai fui morar... fui pra Jazz Band Academica, no Recife e hi no Recife ai eu fui matriculei-me 

no Colegio Modemo Iii em Mogados que a sede da banda naquela epoca tava na .. moran do 

em Mogados. Ai a gente foi estudar Ia no colegio, eu, Mario Mateus, Marcos Carneiro, que e 

urn colega meu que tocava trombone tambem, que foi ate eu que ensinei a ele. Ele hoje, ele 

mora na Espanha, em Tenerife. E ... a gente foi estudar ... Ivanildo Maciel... a gente tudo erada 

Jazz Academica ... Paulo Afonso, Demetrius Santos de Sao Paulo o primeiro sax da orquestra 

Jazz SinfOnica, e no Coh§gio Modemo precisou da documenta\:iio pra eu me matricular na .. . 

pra fazer o ... naquele tempo do 4° pro 5° era .. tinha urn nomezinho, como era? ... fazer o .. . 

tinha o vestibular e do 4° pro 5° ano do primeiro, segundo grau era ... exame de admissiio. E eu 

tinha que fazer o exame de admissiio e precisava da docurnenta~iio. Eu mandei buscar em 

Goiana o meu registro, ne, e quando veio a c6pia do registro ai niio veio Ze Pereira, veio Jose 

Ursicino da Silva 

E - Mas, e como foi essa troca, ai? 

D - Ai foi, eu disse "Niio mas e Ze Pereira", "Mas, tii registrado e como Jose Ursicino da 

Silva", ai foi que eu vim a saber que eu fui o primeiro neto do meu avo, e meu avo era doido 

prater urn filho pra botar o nome dele, de Ursicino, que meu nome Ursicino era o nome do 

meu avo por parte de mae, ne? Ele era doido para ter urn filho pra botar o nome dele, pra ser o 

JUnior, niio e? E o que teve morreu. Ai o primeiro neto que veio foi eu. Quem foi registrar foi 

ele, ele chegou Iii aproveitou Jose, porque eu nasci lavado e quando nasce !~ado tern que 

botar Jose, ai ele niio pode botar logo Ursicino na frente, mas depois do Jose ele botou 

Ursicino. 

E- E Duda? Como surgiu? 

D - Ah, ai foi ... os meus irmaos quando comecaram a nascer que comecaram a chamar Duda, 

ai pegou! Mas eu aiuda tenho tias em Goiana que me chamam de Zezinho. 

E- Duda, aos 10 anos voce compos o primeiro frevo, "Furacao"?. 

D- Isso. 

E- Essa foi a primeira composi~ao? 
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D - Foi a primeira composi~ao. Furacao era por que tava passando urn filme no cinema 

chamado Furacao ai eu botei o nome do frevo de Furacao . 

E - Mas inspirou-se, em que assim, dez anos ... 

D - E eu sei !a rapaz., eu ... porque no interior a gente tern que ter urn profissao e musico nao e 
profissao. Ml!sica e lazer ne? 

E - Mas o repertiirio da banda ja tinha frevos, pra voce ter a ideia ? 

D-Alia Banda tocava tudo. Tocava frevo de toda qualidade, entendeu? 

E -A Saboeira? 

D - E, e ainda hoje toea, e eu fiz o meu arranjo pequenininho assim, urn piston urn trombone, 

urn saxofone, urn clarinete ... urn de cada urn nao e? 

E - Quer dizer, ai o conhecimento de harmonia foi com o mestre da banda? 

D- Ai o mestre pegou, levou pra casa e fez o arranjo pra Banda toda, ne? 

E - Quem era o mestre? 

D - Alberto Carvalho. 

E - voce com quinze anos foi pro Recife? 

D - E ... sim ai eu em Goiana a gente tocava na Banda, tinha duas bandas Ia, a Saboeira .. 

(todas duas sao seculares, tern 150 anos cada uma atualmente), e a Curica Entao eu era da 

Saboeira La tinha aquela guerra das familias nao e, as famflias da cidade tinha os torcedores 

dum time era da banda ne, o outro da outra banda Entao, a farnilia daquele era tudo daquela 

banda, nao podia misturar. Ai o que acontece? Mario Mateus chegou em Goiana, ele era de 

Limoiero mas chegou urn mestre novo pra banda da Curica, mestre Carneiro, e levou Mario 

como filho adotivo dele, levou Mario para Goiana ne, com ele m\? Ai Mario pequeno ai a 

gente ... a gente menino nao tinha rivalidade, entendeu? 0 certo e isso, que agente menino nao 

tinha rivalidade era o povo antigo. E o que acontece ai a gente resolveu fazer urn conjunto. 

E- La em Goiana? 
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D - E, pra tocar essas milsicas que ... da epoca, musica que tocava na .. a midia ne, de 

antigamente, da radio, o que a radio tocava ne, e o povo cantava pela rna Ai eu tirava, eu ja 

era rnais danadinho do que os outros, ja escrevia as melodias pros cabras tocar. 

E - Tirava do radio? 

D - E, ouvia o radio, ai tirava a melodia, escrevia, ai juntava eu, Marcos, Mario, a gente fez o 

conjunto, urn piston, urn trombone e urn sax que era eu, ne? Mas o ... nilo tinha menino que 

tocasse bateria (risos) era "Jazz Infantil", agora o baterista tinha urn bigode deste tamanho, 

seu Israel, era urn velho, porque era o !lnico jeito. A gente chamou seu Israel pra tocar bateria 

Ai, o que acontece? Mario era da curica e eu e Marcos era da Saboeira, ai foi uma briga 

danada na cidade. "Mas, n1i.o pode misturar os milsicos", "Tome os instrumentos", "Mas deixa 

eles tocarem". 

E- Isso ai com quantos anos, uns onze? 

D - Uns doze, treze anos. Ai a gente nilo podia ensaiar nem numa sede nem na outra, ai o 

presidente do clube de l<i, o Santa Cruz, na epoca Fernando, que era o representante do INPS, 

(que era urn amigo), ai agente falou com Fernando, e Fernando disse "Nilo, entilo ensaia Ia no 

Santa Cruz, ne? Na sede do Santa cruz. A gente ensaiava na sede do Santa Cruz, e durante o 

dia de Domingo assim, a gente tinha matine, ne, manh1i de sol. A gente arrumou uns amigos Ia 

alugou ... pediu a sede emprestado, da Saboeira mesmo, ne, ai urn tomava conta do bar, e o 

apurado era dagente que tocava (risos), e a gente ganhava .. o cara ficava como bare agente 

ficava com ... com a entrada pro povo entrar nilo e, a gente ganhava esse dinheirinho pra. de 

!eve, ne? 

E - Ai voce era saxofonista ? Sax alto? 

D - E, ai eu ja tava tocando sax alto. 

E -Quando voce foi pro Recife, para a Academica, voce foi tocar sax alto? 

D - Eu fui tocar sax alto. 

E - Quinze anos? 

D- J<i, com 15 anos. Mas quando eu cheguei Ia, eu era .. sirn, ai, Mario Mateus veio embora 

primeiro pro Recife, pra Jazz Banda Academica Quando ele foi pra Jazz Banda Academica 
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ai, tava precisando de m\i.sico na Jazz Banda, porque a Jazz Academica tinha se acabado. 

Tinha se acabado nao, os principals elementos da Jazz Banda Academica tinham sido 

contratados para tocar na Radio Tamandare, que era uma Radio nova que tinha inaugurado, a 

Radio Tamandare. Ai eles foram fazer parte da Radio Tamandare, Guedes Peixoto, maestro 

Guedes Peixto, Mourinha no Sax tenor, Zuza, ... Floripedes, a turma que ... da antiga Jazz 

Banda Academica, tinha saido tudinho pra ir pra fazer parte da Orquestra da Radio 

Tamandare, Luiz, Luiz do Tenor, Luiz Bezerra .. e Mario tava chegando na Jazz Banda 

Academica, ai indicou a gente que tava Ia em Guiana "Ai , tern uns meninos Ia em Guiana, 

que tocam", ai eles foram buscar. 

E- Voce lembra o ano Duda? 

D - Lembro nao. Eu sei que ele foi me buscar. 

E-1950? 

D - E deve ser isso, por essa .. era, era nessa base ai, antes de 50. Ai, ele foi me buscar, eu e 

Marcos, ne? Marcos ja era mais desinibido ele tinha uma banca .. tomava conta de uma banca 

de revista do pai dele ... e eu trabalhava de barbeiro. 

E- Barbeiro? 

D - Era, eu era barbeiro .. era ... porque tinha que, que ... m\i.sica nao era profissao, era .. tinha 

que ter uma profissiio, ai meu pai era alfaiate e eu fui ser barbeiro. Ai pra aprender eu botava 

os meus irmaos de cobaia ne, e os meninos mesmo, Marcos, Mario tudo era meus fregueses 

de cortar cabelo (risos). 

Eu sei que no Jazz Band Academica, quando eu cheguei le, ai eu nao aprovei logo nlio, ne! 

Fiquei com saudade de casa, eu pequeno ainda minha .. porque eu era criado com minha tias, 

nlio e, porque quando meu irmlio ... minha mae ficou gravida do meu irmiio, do segundo, logo 

depois de mim, eu ja tava ja com urn ano e pouco, ai minhas tias me levaram pra casa de 

minha av6 e eu fiquei ate hoje, ne. Ai o meu pai foi me buscar porque minha avo, minhas tias 

tava tudo aperreada "deixou o menino sozinho no Recife ... ", ai quando chegou Ia .. deu uns 

quinze dias chegou meu pai Ia: "vamo embora que o povo em casa nlio quer... tiio me 

culpando porque eu deixei voce vir embora". Ai eu voltei, mas nlio agiientei ficar mais em 

casa niio. Ai eu disse "Oh, voces tern que se conformar mesmo porque eu vou voltar pro 
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Recife". Nessa minha volta pra Goiana, ai mandaram buscar Ivanildo Maciel, que tava em 

Paulista. 

E - Era saxofonista, olio e? 

D-E, ai quando eu voltei de novo, a vaga de saxofone ja tava ocupada com Ivanildo, mas eu 

fiquei! Mesmo assim sem tocar, mas eu fiquei. Aprendendo a fazer arranjo, tirando melodia. 

A mesma coisa que eu fazia em Goiana, fazia com uma orquestra maior ne. Escrever as 

melodias pros meninos tocar, e tocava maraca, ajudava na percusslio, e fiquei ate que Dr. 

Abreu que era o saxofonista, era dentista, tambem tava saindo do Jazz Band Acadernica 

porque na podia mais conciliar o consult6rio dele e a orquestra, os ensaios, ai eu ja tava ali ... 

era uma casa que a Jazz Band pagava, tinha uma empregada e fazia a feira, e a gente morava 

Ia, ne, ai eu ja fiquei no Iugar de Dr. Abreu e ... botei o barco pra frente. 

E -Qual era a forma~o da Jazz Band Acad&nica? 

D - 4 saxofones, 3 trompetes, 2 trombones, piano que era o doutor Padua Walfredo(?) que era 

o presidente nao e? Contrabaixo, bateria, percussao, cantor... 

E- Duda, que estilo voces costumavam ouvir nessa epoca?. 

D- Ah, o repert6rio muito ... o repert6rio ... naquela epoca, logo ap6s a guerra ne, p6s guerra, 

o periodo p6s guerra, muita musica americana Usava muito aqueles arranjos de Glenn Miller, 

Tommy Dorsey, daquilo ali, tudo tinha 

E- Todas as musicas voces tiravam do nidio? 

D- Nao! Vinha o original mesmo. Vinha dos Estados Unidos, os americanos deixaram aqui, 

na epoca que eles tavam aqui, num ficaram tudo aqui em Natal, rapaz. Eles vinham, traziam 

os arranjos praqui, e a gente pegava. 

E- Voce deu uma estudada nesses arranjos? 

D - Mas claro, a gente estudava tudinho, aqueles arranjos de Glenn Miller tudinho, a gente via 

tudinho como e que era e ... 
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E - Ai ia assimilando ... 

D - Era Ai nessa epoca a Jazz Band Academica passou a fazer parte do elenco da Radio 

Jornal do Comercio, entendeury A Radio Jornal de Comercio tinha a Orquestra que era a 

Paraguai, que tocava de noite, na program:J\=iiO de noite e tinha a Jazz Band Academica que 

fazia a program:J\=iio diane, porque naquele tempo na Radio niio tocava disco niio. Nem tinha 

disco niio, era tocado ao vivo mesmo. 

E - Ai vinham os cantores famosos? 

D - Era, a gente acompanhava, fazia arranjo, acompanhava .. 

E - E quem eram os cantores que vinham? 

D - Os cantores que tavam na midia, que se tocava .. Orlando Silva, Nelson Gon~alves, 

Francisco Aives, Ivan Ceri, todo esse pessoal passava pela gente, e a gente tinha que 

acompanhar ele Caubi Peixoto novinho, Angela Maria come~do .... 

E- Tern tambem a grava~iio, com a Jazz, Academica do frevo "Taradinho" ... 

D - Pronto, ai nessa epoca da Jazz Band Academica apareceu Genival Macedo, que e, urn 

compositor daqni da Paraiba, eo compositor do hino ... vamos dizer do hino da Paraiba, que e 

meu Sublime Torriio. Apareceu Ia no Recife representando uma fabrica de disco, Harpa, o 

nome da fabrica dele era Harpa, e ... querendo fazer grava~oes ne, ai pronto, gravou com a 

Jazz Band Academica, ai incluiu esse frevo na ... ai quando ouviu o frevo, a gente tocou pra 

ele ouvir, ne ... 

E - Mas esse frevo ja e distribui~iio sua ... 

D - Ja, arranjo meu. Eu fiz o frevo justamente pra isso, eu ja fiz o frevo, ja como imita~ de 

Relembrando o Norte, que foi o maior sucesso com a Orquestra Tabajara Esse frevo 

Taradinho foi uma imi~iio de Relembrando 0 Norte, dando OS agudos ne! (canta 

Relembrando o Norte). Ai eu fiz Taradinho ja naquela linha de Relembrando o Norte, 

entendeu? Ai ele "born era gravar", ai naquele tempo a gente teve que esperar, que a 

program:J\=iio niio era a noite toda niio. A meia noite encerrava a radio e com~vam de manhii 

ils 6h da manhii. Ai a gente ficava esperando, quando terminasse, a meia noite, ai e que a 

gente ia gravar. Os estudos eram no quarto andar e o palco era no quinto (risos), a gente 

tocava para depois ouvir. Tocava e niio podia errar niio, se errasse ja era de vez, uma vez s6. 
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Ensaiava, ensaiavam ensaiava, "pronto agora ninguem erra, vai tocar agora", ai bate o sinal de 

hi de cima, do quinto andar, o cabra ouvia Ia no primeiro, no quarto ne, cantava e comevava 

(risos). Era gravado em acetato, era um disco assim, de acetato, que j:i ia gravando de vez, ne? 

Nao tinha esse neg6cio de voltar e refazer niio. 

E - Duda, quem regia a Academica? 

D- A Jazz Band Academica quem regia era eu mesmo, j:i naquela epocaj:i era eu que tava 

regendo a Jazz Band Academica 

E - Nessa epoca, voce era muito jovem nao ? 

D - E. Eu era muito novo ainda 

E - E a Paraguari? 

D - A Paraguari, ai era a orquestra oficial da radio, ne, essa era a regencia do Maestro 

Nozinho ... mas quando botava .. juntava com a Paraguari a .. a grande orquestra, ai entrava 

mais oito violinos, duas violas, dois violoncelo, flauta, oboe, por sinal o oboe era Wascilly, 

trompa, que era .. o trompa da grande orquestra era Joiio Jeronimo, que e o pai de Antonio 

Jeronimo que e um dos maiores violoncclistas do mundo atualmente, ne, o Antonio Menezes. 

Joao Jeronimo era o pai dele, ne? 

E - E, tocava na. .• 

D - E, tocava trompa 

E - Isso na orquestra da nidio? 

D - Na radio Jomal do Commercio. E o regente era o Maestro Vicente Filtipaldi que era o 

regente da Orquestra SinfOnica, o maestro Guerra-Peixe, tinha urn maestro alemiio muito born 

tam bern. 

E- Guerra Peixe regia? 

D - E, ele era maestro de hi. Guerra-Peixe, Berti Rose, maestro alemiio, ... tinha o Benny 

Vocof que era violinista e tambem maestro e arranjador, maestro Luiz Caetano, que e 

timochenco, que e pai dos meninos aqui ... avo dos meninos niio e? Pai de Crom:icio. 
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E - Duda. so pra eutender, voces juntavam a Academica com a Paraguari? 

D - Nao, nao. A Paraguari com as cordas, esse outros instrumentos e que era a grande 

orquestra. A Jazz Band Academica so tocava de dia, na prograrna,.ao de dia, ne? No dia da 

folga a gente tocava, na folga da Paraguari, entendeu? 

E - Duda. mas voce regeu a Paraguari ? 

D - Sim! Ai, nessa epoca, o tenorista da Orquestra Paraguari era Juarez Araujo, farnoso no 

Rio de Janeiro. 

E- Algum parentesco com Severino Araujo? 

D - Nao. Juarez foi embora para o Rio, ai eu ja era tenorista afamado ne, eu ja era afamado no 

Recife, ai eu fiquei no Iugar dele ne? Ai eu ja entrei na .. ai eu passei pra Paraguari. Ai se ... 

tenorista da Paraguari e arranjador ja da radio, ai euja fazia arranjo para os cantores da radio, 

nao e, e o diretor da radio ... arranjo pra grande orquestra ai foi quando eu ja tava tendo ... 

Clovis Pereira estudava com. .. Sivuca tambem. .. Clovis Pereira estudava com Guerra -Peixe, e 

eu ficava pegando bigil das aulas ne. 

E- Estudou com ele tambem? 

D- Nao, ele disse ... ele teve urn ... agora a pouco, antes dele morrer ele teve ai, ai disse que urn 

dos desgostos dele foi nao ter me ensinado na epoca que ele passou aqui no Recife. Tarnbem 

eu era muito pequeno, eu tambem nao tava ... se fosse hoje, eu ... claro que eu ia estudar com 

ele, mas eu num tava ainda com essa .. num. .. essa visao ainda das coisas. 

E - Clovis estudava com ele e voce pegava carona. 

D - E, e eu pegava carona 

E - E Sivuca ja estava Ia tambem, na Paraguari? 

D - Sivuca tambem estava 

E - Era na Paraguari? 

D- Sivuca .. Sivuca era Sanfoneiro do Regional e artista da Radio, ne? 

E- Ja tocando? ••. 
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D-E. Al eu fui estudar ... depois disso ai, teve urn periodo que eu queria entrar na Sinfonica 

Na Sinfonica nao tinha saxofone, mas tinha uma vaga de come inghls, ai eu faiei com 

Wascily, e Wascily disse "Olha, tern urn cara ai que tern urn come ingles e quer vender" ... Al 

eu disse "Bora Ia comprar". (risos). Al fui comprar o come ingles mas ele, ai Wascily foi que 

conhecia o cara mL Franklin. Al eu comprei o come ingles, Wascily experimentou ... eu 

comprei o come ingles a Franklin e Wascily comevou a me dar aula de come ingles. Ele era o 

professor da Universidade pra estudar oboe com ele, ja direto ne? Al aproveitei que padre 

Jaime tarnbem era professor de coisa ai eu fiz regencia tambem 

E - Padre Jaime Diniz? 

D - E, padre Jaime Diniz. Eu fiz regencia tambem, com Padre Jaime. 

E - Duda, dessa epoca voce tern algum registro, foto, grava~ao? 

D- Tern ... tern no arquivo de Joaquim Nabuco, tern muita coisa Rapaz, tern urn bocado de 

fotos ... eu tenho urn bocado de fotos em casa ... eu tenho uma inclusive que to eu, Wascily e 

Pereira, Capitao Pereira, que era os tres oboistas da Sinfilnica, Wascily, eu e Pereira, naqueles 

tempos. A gente tocando na Orquestra Armorial Regencia ate de Isaac Karabitchevski 

E- Duda, quando veio a TV Jomal, acabaram-se os programa de Radio? 

D - Nao, nao acabou a programacao de radio, quando veio a TV Jomal do Comercio, ai o 

elenco ... as orquestras passaram pra televisao, e os cantores tarnbem tudo pra televisao. Nessa 

epoca, a Jazz Band Academica ja tinha encerrado suas atividades porque ... eu sai pra ir pra 

Paraguari, Mario Mateus foi pra Radio Clube, Marcos vi~ou, foi embora pra Sao Paulo ... ai a 

gente ... a Paraguari ja tinha .. a Paraguari nao tinha mais as cordas, porque tinha passado pra 

televisao, ai eu formei uma orquestra pra Radio, charnada .. quer dizer era a Paraguari urn 

pouco menor, com menos milsicos pra fazer somente a progr~ao da Radio, de noite. E a 

televisao fez uma orquestra com Guedes Peixoto, charnada Jazz Paragu~u, entendeu? 

E -A que ficou na Radio, como era o nome? 

D-AParaguari 

E - Ficou como mesmo nome? 

D - Ficou com o mesmo nome. 
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R-Aina TV ... voce regia? 

D- Ah, na TV eu era arranjador e ... e alguma coisa eu ja tambem tocava, ja 

E - Ai era o mesmo trabalho das Radios com apresenta~iies com artistas ••• 

D - Isso e ao vivo, isso eu digo porque a gente aparecia nao e? Porque naquele tempo, na 

Radio, mesmo sem ninguem ver a cara de ninguem, mas era de smoking meu filho, de 

smoking, gravatinha, na hora de entrar no palco era tudo bonitnho ... arrumado (risos). 

E - Ai na TV era todo mundo ... 

D - Ai era que tinha, que ainda tinha que passar no ... no maquiador. Tinha que ir pro 

maquiador pra passar talco na coisa .. maquiagem pra nao aparecer brilhando, nao e? (risos). 

E - E a audiencia? 

D - Oxente, quer dizer, a audiencia era total, entendeu, agora pouca gente tinha televisao, 

ainda era mais televizinho, ne? (risos) E outra coisa, os primeiros televisores que foram 

vendidos no Recife foi ... o representante da venda dos televisores foi Genival Macedo, e ele 

ainda esta vivo, eu encontrei ele essa semana 

E -Quem mais passou por esse meio artistico,Ia em Recife? Hermeto tambem? 

D - Hermeto fui eu que botou ele Ia. 

E - Na Paraguari? 

D - Na Radio, na Radio Jomal porque teve urna epoca que Sivuca foi embora para o Rio, e 

ficou sern sanfoneiro, ai eu. .. chegou urn galego, Ia, Ze Neto ele disse "Oiha eu tenho urn 

irmao que tambem toea, Hermeto", Manda buscar ele, que ele vern. Mas ja tinha Ze como 

sanfoneiro da Radio, eo Maestro Zezinho, do prograrna de Silvio Santos, aquele maestro, ele 

era sanfoneiro do Regional. 

E- 0 Regional da ••• 

D - 0 Regional da Radio, naquela epoca Ai era sanfoneiro demais, ai manda Hermeto fazer 

urn estagio na Radio de Caruaru, ne. Ai ele foi pra Caruaru, passar urn ano e pouco Ia, pra 

depois voltar, ne. Ai foi quando Zezinho foi embora, e que ele veio e ficou. 
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E - Duda, e os Festivais, quantos voce ganhou?. 

D - Ah, eu ganhei diversos Festivais de frevo. Em 64, 64 nao 66, eu concorri em urn festival 

de frevo com urn maracatu, e a letra do maracatu, o titulo do maracatu era chamado 

"Homenagem it Princesa Isabel". Esse maracatu eu tirei em segundo Iugar no festival do 

frevo, porque no festival do frevo inc!uia tambem maracatu. Eram quatro generos: frevo de 

rua, frevo can9ao, frevo de bloco e maracatu. Eu concorri com urn maracatu e tirei segundo 

Iugar. 

E - Que ano Duda ? 

D-67. 

E- 0 nome do maracatu e Princesa Isabel? 

D-E. Era. 

E - Certo, ai voce ganhou outros festivais? 

D - Ganhei,e que existe uma lei em Recife, da Camara, que a prefeitura tern que fazer urn 

concurso de frevo todo ano. Naquele tempo ainda nao era .. o nome nao era Frevan9a. nem era 

Recifrevo ou outro nome que veio ap6s ... era "Concurso de Musica Carnavalesca". Eu ganhei 

em 78, com Marilian, primeiro Iugar. 

E - Frevo de rua, nao e? 
D- Frevo de Rua Antes eu ... pronto, quando eu cheguei de Sao Paulo, tava .. o !° Festival do 

Frevo da Rede Tupi, em Recife. Nesse concurso ... nesse Festival de Frevo ... eu fiz dois 

frevos: Nino o Pemambuquinho e Quinho. Explico porque: os meninos quando eu tava 

morando em Sao Paulo ... 66, 67, 68 ,69, 70 ... os meninos, Marquinho e Nino, eram 

pequenos ... Lucinha e Dorinha, os quatro erarn tudo pequeno ainda neg6cio de 7,8 ... 

Marquinho tinha 4 ou era 5, nas escolas de hi, os paulistas chamam de pae, mae ... Ele ainda 

me chama ate hoje, voces ja viram ... Marquinho ainda me chama pae ... nenhum chama papai, 

quer dizer, os grandes ne? Os netos, niio! Os que nasceram aqui ja .. entiio Lucinha chame 

pae, Dorinha, pae; Nino, pae; Marquinho pae. E!es Itt, o costume das escolas de Itt, 

acostumaram a charnar mae e pae, no Rio. Quando eu voltei pra Recife, ai eu matriculei eles 

num colegio !a perto da ... em Olinda ali, num bairro da .. ali onde ... Santa Tereza E eles 

foram estudar ali. Foi uma epoca em que a Rede Tupi tava passando uma novela chamada 
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"Nino, o italianinho", que foi urn sucesso tremendo em todo o Brasil, essa novela de Geraldo 

Prieti, Nino, o italianinho. Ai eu fiz do is frevos, Nino e Marquinhos e botei ... ai botei Nino e 

Quinho, que e Marquinho Quinho. Mas Nino, pra eu dizer que Nino era o meu nilo era o 

italianinho nao, ai eu botei "o pemarnbuquinho", "Nino, o pemarnbuquinho" (risos). Ai botei 

ne, ai foi quando foi realizado o primeiro Festival de Frevo da Rede Tupi, no Recife, era 

Radio Clube e Rede Tupi, o diretor era o Maestro Ze Menezes, ai eu disse "Menezes eu vou 

inscrever dois frevos", ele disse "me de que eu levo", ai levou, e na sele~ so passou Quinho 

ne, Nino nao passou. Ele "Tern nada nao, depois eu gravo". Isso em 7I, ai concorri com 

Quinho e eu tirei segundo Iugar. Clovis Pereira tirou com Luizinho no Frevo, terceiro Iugar. 

Quem ganhou o primeiro Iugar nesse I o Festival de Frevo foi ... urn frevo de Joao Santiago 

"Mestre Ze Felipe", que era o nome do pai dele. "Mestre Ze Felipe" foi o I" Iugar, eu fui o 2° 

Iugar com Quinho"e Clovis Pereira, terceiro ligar com Luizinho no Frevo, que e o nome do 

pai dele, "Luizinho no Frevo", nao eo filho dele nao, eo pai dele! Ai, depois desse I" Festival 

do Frevo, ai eu recebi urn convite pra fazer im disco pra Continental ... ai eu aprovetei e gravei 

Nino ... 72, I • gravac;lio de "Nino, o pemarnbuquinho". 

E- Duda, a ida pra Sii.o Paulo foi a convite de radios tambem? 

D - F oi. F ui pra inaugurac;lio da n\d.io ... da TV Bandeirantes. 

E- Mas foi convidado assim a participar ou ja ... a participac;lio como musico, pra tocar 

ou so pro elenco. 

D - Foi, pra ... o seguinte a Rede Bandeirante quando inaugurar ... a TV Bandeirante ... a radio 

ja era. .. e Radio Bandeirante, Radio America, ai a Band que era de Joao Saad, diretor Joao 

Saad inaugurou no dia I3 de Maio. 

E- De que ano? 

D- 67. Treze de maio de 67. Eu cheguei la em agosto, dia I7 de agosto, pra ser arranjados e 

saxofonista da radio. Da .. radio ... da orquestra da radio ... da TV. A orquestra da TV. 0 

maestro era. .. o maestro era. .. Maestro Pucchio, era um .. parece, se nao me engano ele era 

argentino tocava piano, era ele que era maestro da orquestra A orquestra era a orquestra 

todinha de antiga orquestra do maestro Henrique Simonete, que foi embora pra it<ilia e a 

orquestra ficou organizada. .. foi quando a Rede Bandeirante charnar todo mundo, faltava urn 

tenorista que era Bolao, que nao quis ir pra !a, ai mandararn me buscar, eu fui. Ai fiquei como 
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saxofonista e arranjador. Eram 3 arranjadores. 0 maestro Puccho, eu e Jose Mastroianni. 0 

maestro Puccho, com dois, tres meses que eu entrei ele saiu, ai entrou o maestro Chiquinho de 

Morais ... e a gente ficou Iii, a gente fazia a programayao ... a mesma coisa que se fazia aqui. 

De tarde eu ia pra Iii, sendo que os arranjos a gente fazia mais ligeiro. Aqui os cantores ... todo 

mundo tava aqui ... ai chegava aqui, "olha fulano vai cantar tal musica, pega o tom", tirava a 

melodia, fazia o arranjo, mandava copiar pra ensaiar pra tocar. La era o seguinte: o ensaio era 

4 horas da tarde, o programa era 9 horas da noite. A gente chegava Ia a s 4 horas pra ensaiar. 

Os cantores vinham do Rio de Janeiro, de Ia de Sao Paulo mesmo ... os caras chegavam na 

hora: "Vai can tar o que?", "Eu vou cantar tal milsica .. " nao sei que, ai "V amo Ia", com o 

piano, pegava o tom escrevia e eu ia fazer o arranjo. Fazia o arranjo ali mesmo, os copistas ja 

estavam ali, prontos, dividia a partitura no meio assim uns copiavam o saxofone, outros 

copiavam os metais (risos). Cortava a partitura no meio assim ... saxofone ai ia para urn 

copista Ia a outra .. ai eram tres arranjadores, eu, Chiquinho de Morais e Mastroianni. Seis 

horas a orquestra entrava no palco e ja ia ensaiar (risos). Eu peguei a pratica, eu me lembro 

com se foi outrem 0 programa de ... esse programayao ai foi transmitido diretamente do teatro 

das NaC(ies ... era o programa ate de cantos, daquele cantor da saudade ... Francisco Petronio, 

ne, uma pessoa espetacular, Francisco Petronio, gente boa, meu amigo. E no programa de 

Petronio ... o nome do programa era "Baile da saudade", ne, urn dos cantores era urn argentino. 

Ele chegou pra cantar uma milsica na hora do ensaio. A orquestraja tava no palco. Ai eu disse 

pra Chico, "Chico" (eu chamava Chicao), Chicao ... o diretor artistico, diretor musical da 

televisao era Caetano Zama urn compositor que trabalhou muito nos estudios de Walt Disney, 

fazendo aquelas traducoes daqueles filmes, urn cara espetacular o Zama, Caetano Zama Ai 

Zarna: "Ali, tu vai ter que fazer esse arranjo vei. V ei, tern que fazer esse arranjo agora 

mesmo." Eu disse "vou fazer o arranjo ... qual e o tom que tu canta?" Ai o cara disse "Fa 

maior", nao sei que, ai a orquestra ficou ensaiando Ia uma mUsica, e eu em cirna do piano, da 

tampa do piano, escrevendo as partituras, bonito ne? Terminou de ensaiar a outra mtisica .. ja 

esti pronto. Era uma agonia mas era engrayado, ne. "86 quem faz isso ai e esse vei ai. Vai, 

vai, ai vei, faz" (risos). No palco a orquestra ensaiando e eu fazendo outro arranjo, ai a 

orquestra tocando uma coisa e eu escrevendo outra coisa. 

E - Duda, e os contatos l!i em Sao Paulo com grandes artistas, alguem gravou alguma 

musica sua? 
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D- Jamelao ja gravou, Jamelao e urn amigo meu Ia muito tempo. Era do tempo ainda da radio 

aqm ne, rapaz. 

E- Voce estabeleceu muitos contatos IIi em Sao Paulo? 

D - E. Nesses programas todinhos, eu fui arranjador deW anderley Cardoso muito tempo, de ... 

eu fui com tratado ... tinha uma agencia .. Wanderley Cardoso era urn artista contratado de 

Genival Melo, era urn empresitrio, Genival Melo, urn careca que era empresitrio. Ele era 

daqui, foi feito em Recife ne, e ele tinha uma agencia de artistas e o artista principal era 

Wanderley Cardoso. Ai tinha Nelson Ned, tinha Vanusa, C!audinho ... Claudio ... urn que era 

do Maranhao ... e aquelas m\Jsicas tudo, Jerry Adriani ... 

E - Duda, voltando para o Recife, voce fez o curso de regencia e miisica sacra. Foi com 

Padre Jaime? 

D - Com Padre Jaime Diniz. 

E -Para sua forma~iio musical qual foi a irnportancia do sen estudo com Padres Jaime? 

D - Rapaz, eu nem sei dizer. Foi a unica coisa que eu estudei, realmente eu estudei foi 

regencia com Padre Jaime, e mais nada 

E - Arranjo, niio? 

D - Nao. Nlio porque ele nao dava aula de arranjo. 

R- Foi so regencia? 

D - S6 regencia Arranjo realmente eu aprendi foi na !uta, na Radio, televislio ... chegava 

assim, voce... aqui urn Recife chegava Caubi Peixoto, Jamelao, com arranjo de Severino 

Araujo, com arranjo de Radames Gnatalli ai a gente ia tocar na hora ali, ensaiar e eu tava 

observando "Olha, aqui ta mais bonito que aqui", quer dizer, na prati.ca o que a gente ta 

fazendo, voce escreve, ai voce ouvir e gostar voce bota, se nao gostar nao bota mais, s6 foi 

naq uela vez. 

E - Mas voce sempre teve uma percep~lio muito boa, ne? 
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D - Ai uma coisa que Guerra-Peixe ensinou a Clovis Pereira, que ele me falou, e ate hoje eu 

uso: Quando eu escrevo jil com a caneta Nao tern esse neg6cio de ter uma borracha nao. 

Escrever ja ta definitivo, se errar, o erro ... tome o erro verdadeiro. 

E- Certo. 

D - E, valendo porque voce escrevendo de lapis, ai voce "h:i, aqui nao queria isso aqui nao, ta 

errado", ai apaga 

E- Quando voce vai compor uma musica ela ja ta na cabe~ todinba? 

D - Nao, tern a inten~ao primeiro m\? de que a gente val fazer urn neg6cio com essa inten~ao 

de fazer isso assim, entendeu? 

E - Sei. E sobre o movimento armorial? 

D - Eu participei desde o come~o. Mesmo sem ta dentro mas a forma¢o da orquestra quem 

fez fui eu, porque quando Cussi de Almeida inventou de fuzer urna orquestra pra participar do 

festival de piano que tava sendo realizado pelo conservat6rio, que ele era o diretor, ai ele me 

chamou e disse "Olha eu quero fazer urna orquestra de Cordas, e pra tocar agora, pra encerrar. 

Eu agora queria que tocasse musica popular." Eu digo "qual e as musicas que voce tinha", 

"Eu tinha essas daqui", uma melodia dele, 18., duas m(Isicas dele, "Que eu fiz eu e 

Candinho ... ", ai ''Como e que eu fa~o a orquestra?", ele disse "Eu quero tantos violinos, tantas 

violas, I cello", "entao pronto, vou fazer e aproveito, boto Viola Eularada que e uma mUsica 

nova que ta agora surgindo, de Marcos Vale", eu tinha chagado de Sao Paulo e tinha feito a 

grav~ao dessa musica Eu gravei isso com urna cantora, em Sao Paulo, e Marcos Vale me 

orientou na harmonia, na harmonia da musica, que ele e que e 0 dono ne, e 0 compositor. Ai 

eu fiz "Eu e aBrisa", dejohny Alt; ViolaEnlurada", de Marcos Vale, e essas duas musicas de 

Cussi com Candinho, que foi os quatro arranjos pra inaugurar a orquestra 

E- Voce tern composi~iies armoriais, assim, naquele estilo? 

D - Tenho porque teve uma epoca, aquela Orquestra Armorial do Conservat6rio 

Pemarnbucano, era em sua maio ria os mUsicos erarn tudo estrangeiro, e houve uma epoca que 

o govemo era .. o govemador Moura Cavalcanti, o secretario de Cultural era o hoje, atual 

Ministro das Energias, Ze jorge, e ele escalou Cussi pra levar a orquestra pra tocar em 
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Brasilia, num neg6cio Ia em Brasilia A orquestra tinha que apresentar diversos concertos Ia 

em Brasilia, e Cussi, ficou doido aqui no meio do ... porque os musicos se recusaram a viajar, 

fizemos greve e foram embora Abandonaram a orquestra Ai ele chegou pra mim "Duda, 

como e que eu favo? Agora da urn jeito ai!", eu digo "Do" "Chama fulano, chama sicrano, no 

Iugar da viola a gente bota a viola caipira". Dois violinos ... dois ... oito violinos, ai eu digo 

"A gente s6 tern dois. "Entao eu s6 boto esses dois agora voce vai tocando tambem e arruma 

outro", Soler, urn espanhol que tinha Ia em Recife, era ate inimigo dele mas chamou que era 

pra quebrar o gaiho, ne. Ai ele foi tocando e eu regendo. Ai botei duas flautas, urn zabumba, 

uma viola, como e, duas violas sertanejas e urn cello, que Marisa Johnson e urn contrabaixo, e 

a percussao. Ai inventei, dentro da orquestra armorial eu inventei outra armorial, modifiquei 

os arranjos todinho das musicas que ja tavam gravadas, que era sucesso, pra ser adaptado 

pr'aquele outro, pr'aquela outra formacao, ne, e a gente foi pra Brasilia, e foi sucesso. 

E - Duda, e assim armorial, o que e que voce tern mesmo pra orquestra armorial, assim, 

composi~lio? 

D - Eu nao sei nao dizer agora assim, nao. Eu sei que fiz tanto forr6, tantas coisas, porque 

aquilo tudo e forr6 mesmo. 

E - Duda, e orquestra de frevo? houve urn tempo que eram as bandas de musica que 

tocavam o frevo. 

D-E. 

E - Ai como foi que surgiu essa ideia de usar a forma¢o de big band ? . 

D - Porque os ... na epoca que ... das orquestras de radios, da orquestra de Nelson Ferreira, 

quem me deu essa informacao foi Maestro Ze Menezes, que na epoca ele tocava, eu ainda 

tocava no interior. 0 diretor artistico de RCA Victor no Rio, era o maestro Zacarias, grande 

clarinetista, e Zacarias veio fazer uma visita em Recife e foi Ia na Radio Clube ver a orquestra 

de Nelson Ferreira que era uma big-band, 4 saxofones, 3 pistons, 2 trombones e percussao e 

os meninos apresentaram uns frevos pra ele, ele achou bonito e disse, vou levar pra gravar, ai 

foi quando ele gravou os primeiros frevos, que eu ainda era menino em Goiana, quando eu 

comecei a tocar saxofone eu era doido pra (gravar) tocar esse frevo, que era urn frevo de Ze 

Menezes Freio a Oleo, que eu gravei no primeiro "Frevo do Seculo" agora nesse CD dos 

primeiros eu gravei Freio a Oleo de Menezes, entao, quando era todo ano aqui perto do 
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Carnaval os compositores faziam os arranjos tudo naquela fo~iio, e mandava pra, pra o 

Rio, severino Araujo tambem com a tabajara Ia no Rio, comecou a gravar tam hem, Zacarias e 

Severino araujo, ai a praca aqui no Nordeste sempre tinha disco com essa formacao ate hoje 

se usa. 

E- E quando voce fonnou sua primeira orquestra de frevo? 0 ano? 

D- Foi em 1958, pra tocar no camaval do Astrea 

E- Aqui em Joao Pessoa? 

D- Aqui em Joao Pessoa 

E - Sim Duda, ai quantos camavais voce tocou aqui? 

D - Ah! Eu toquei muitos camavais aqui eu toquei uns 5 ou 6 camavais aqui. 

E- Todos no Astrea? 

D - Tudo no Astrea, eu toquei de 58 ate 65. 

E - Tocou hi no Cabo Branco tambem? 

D - Niio, no Cabo Branco eu nao toquei nao, quem tocava no Astrea era eu, no Cabo Branco 

quem tocava ou era Severino Arailjo ou era Nino, mas no Astrea era eu, foi com Ze Amen co 

presideote, Ze Americo Filho, que ai com Dr. Andre Cavalcanti tambem foi presideote, 

tambem foi comigo, e Luciano, tambem comigo Navarro ... 

E - Certo, Duda, e o Quinteto Brasil? 

D - 0 Quinteto Brasil, eles quando formaram aqui na Paraiba, s6 tinha urn brasileiro que era 

Nailson, o tuba era canadeose, o trombone era Jacques, frances, a trompa, Edmundo, 

Americano, e os trumpetes, Gerard, frances e Nailson, era o Unico brasileiro que tinha, na 

epoca eles iam fazer uma excursiio parece que pra Argentina e pediram pra eu fazer urna 

musica brasileira, foi quando eu fiz o arranjo de Aquarela do Brasil, eles levararn, e ficaram 

tocando por lit, na volta .. nesse periodo que eles estavam lit, morreria Onildo Farias, que a 

gente chamava de Chico, urn grande trompetista que foi da Jazz Band Academica com a 

gente, trompista da SinfOnica, Chico era urn irmiio nosso, m\?, e Chico, Nailson tinha Chico 

como urn dos maio res sons de trompete, e Chico, ele tocando era uma interpretacao fabulosa e 
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Chico morreu uma semana antes do quinteto chegar em Re cife de volta, ai foi quando eu fiz 

Tributo Para Urn Trompetista, ai eu fiz urn arranjo nas carreiras porque Nailson e o quinteto 

foram tocar na igreja do Rosano dos Pretos, eu fiz o arranjo assim num pedacinho de papel 

pequenininho. 

E -Na bora? 

D - Eu fiz de tarde ne, de noite eles tocaram sem ensaiar sem nada, e Nailson, quer dizer 

tenninou todo mundo chorando ne?, ate quem nao conhecia Chico chorou. 

E- E bandas de musicas? Voce, ja e maestro a muito tempo ulio e? Da banda Sinfonica 

do Recife? 

D - Nao, nlio, minha experiencia como mestre de banda, porque banda nao e maestro, e 

mestre ne? 

Como mestre de banda, agora que vou fazer quatro anos. Foi a convite do vice-presidente na 

epoca, e Secret:lrio de Cultura Raul Henri, ele me entregou a regencia da banda da Cidade do 

Recife, pra tomar conta, que e uma banda muito boa, os musicos sao muito bons. 

E- Suite Pemambucaua e pra banda? Voce tern muita coisa pra banda? 

D - A Suite Pemambucana de Bolso eu fiz ela em 66, 65 mais ou menos. 

E - Para qual banda ? 

D - Pra banda da Cidade do Recife a Suite Nordestina, eu fiz para a banda da Aeronautica 

E- Certo. 

D - A Suite Nordestina ja foi gravada com banda da Aeronautica em disco vinil, foi gravada 

pela banda de Tatui, a orquestra de metais da banda de Tatui, ta num CD, Compositores 

Brasileiros, e agora com a Orquestra Sinfonica do Rio Grande do Norte, foi tocada em 

Brasilia em 1973, ne mesmo, em 1973, ela foi toada por 6 bandas de musica em Brasilia na 

Olirnpiada do Exercito, Terceira Olirnpiada do Exercito em Brasilia, as 6 bandas militares 

tocaram. 

E -A Nordestina. 
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D - A Nordestina, foi tocada na base aerea de Washington nos Estados Unidos. Foi, em 83 

parece ... ou 84? 

E - E o premio de melhor arranjador do seculo ? 

D - Aquele prernio, foi a Secretaria de Cultura de Sao Paulo que organizou, eles, nao sei nem 

se ainda continua aquilo, eles fizeram urn ano, a sele~o dos melhores violonistas do seculo, 

ai fui convidado, e eles fizeram ... a TV Cultura de Sao Paulo, com a Secretaria de Cultura, no 

outro ano eles fizeram pianistas, e na dos arra!1iadores eu fui urn dos escolhidos m!? 

E- voce recebeu o premio em Sao Paulo? 

D - Em Sao Paulo, foi, deram, a gente escolhia o repert6rio que ia fazer, e fizeram o sorteio 

das apresen~oes, e no dia que eu... tinha a Orquestra Jazz Sinf6nica, tinha a Orquestra 

Experimental de Repert6rio, que e espetacular, e a banda Savana e a Orquestra Sinf6nica m\? 

No dia que ... tern uma peculiaridade nisso ai que, a orquestra experimental de repert6rio, 

todos os maestros arranjadores, que foram escalados, foram 12, e o diretor artistico, maestro 

Jarnil maluf, muito born regente, ele nii.o deixou os arranjadores regerem a orquestra dele niio, 

"os Unicos que regeram fui eu e Guerra- Peixe. 

E -Em que ano Duda? 

D- Foi em 1993, no dia que caiu pni rnim, caiu 3 arranjadores no mesmo dia, foi eu, Egberto 

Gismanti e Claudio Ferreira, esse Claudio Ferreira, e urn rapaz jovem, ele andou fazendo uns 

arranjos ... de o conhecimento dele e aqueles arranjos de Tete Espinola aquela cantora que 

canta muito agudo aquele festival. Por sinal aquele festival da MPB Shell, eu ganhei em 1980, 

Rede Globo, eu em 1980, melhor arranjador, eu o melhor interprete foi Jesse, e o melhor 

arranjador fui eu. 

E - De que musica. 

D -A ml!sica Rio Capibaribe, com o quinteto Violado, eu ganhei em 80, quem ganhou em 81 

foi Claudio, com Tete Espinola, com aquela ml!sica, que foi urn sucesso danado dela 

E - Voce voce foi escolhido como urn dos melhores arranjadores do seculo. Voce, 

Egberto Gismonti e Claudio ? 
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D - 12 foram escolhidos, ai foi uma apresent~ cada urn apresentou quatro cinco musicas de 

sua obra nao foi ... Moacir Santos, veio dos Estados Urridos pra fazer aque1e, o que gravou ... 

Elmir Deodato ... 

E - Duda, e aquela Musica Para Metais N2 2 que conta sua hist6ria, sua ida para Sao 

Paulo, e verdade? 

D - Nao e numero 2 nao rapaz, e a n2 1. A numero 1 foi o seguinte, quando eu tava em Sao 

Paulo, gra9as a Deus, eu consegui me firmar como arranjador, como musico, como pessoa, e 

o presidente do sindicato, o grande trombonista Gilberto Gagliardi me convidou logo no 1 o 

ano que eu passei l<i em 68, ele convidou 4, 5 aranjadores pni fazer urn espetaculo no dia do 

musico dia 22 de novembro, eu, Chiquinho de Morais, Edson Alvaro, ele (Gagliardi) e 

maestro Luis Arruda Paes, e fizemos, agora ele queria somente urn grupo de trombones. Foi 

21 trombones, eu fiz o arranjo, a gente fez, eu fiz umas 4 ou cinco musicas. Quando euja tava 

perto de vir embora, ele me convidou pra fazer urn arranj o, fazer uma mU.Sica para o grupo de 

metals, eu disse como e a fofllla\:ao, ai ele disse 4 pistons, 4 trombones, 4 trompas, 1 tuba e a 

percussao, ai eu fiquei com aquilo na cabe93., de quando tivesse urna oportunidade, fazer urna 

mU.Sica pra aquilo, quando eu voltei pra o Recife em 70, tavam derrubando uma avenida ali, 

derrubando igreja, fazendo avenida ali, e aqueles bate estaca pelo meio da rua (ta, ta, ta) ai eu 

me inspirei naquela mudan~ do novo Recife, no centro do Recife, e fiz a mU.Sica Para Metals 

N" 1, mas sem ter o titulo assim de Musica Para Metais, nao tinha essa. .. Nao tinha nem 

botado mU.Sica .. eu fiz uma mU.Sica assim para aquele grupo de metais, e pedi a Fitipaldi para 

reger, tocar e escrever alguma coisa sobre isso, ai foi quando ele escreveu e disse: nao, e 
mU.Sica Para Metais. Pronto, ai ficou mU.Sica Para Metais. Urna porrada de anos depois, 

Nailson me convida pni fazer urna mU.Sica, que Schluetter taca chegando, era a primeira vez 

que Schluetter tava vindo ao Recife e na quinta-feira, aqui em Joao Pessoa al eu aproveitei e 

fiz novamente mU.Sica Para Metais, ai ja que tinha o primeiro, esse passou a ser o N" 2, 

Musica Para Metais 2. Que eu trouxe agora dei ate a Cubana agora (maestrina), eu entreguei a 

ela ontem, musica Para Metais N" 2, urn arranjo sinfonico, orquestra sinfonica, ai essa musica 

Para Metais N" 2, eu apresentei la naquele neg6cio dos arranjadores do seculo. 
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R - Duda, se voce fosse escolher uma composi~iio, qual a que mais que lhe toea ? 

D - Olha, o concertino pn't trompete, e um neg6cio muito bonito ne? 0 concertino pni 

trompete, mas ... grande musica assim, eu ainda sou musica para metais n• 2, e eu fiz a n2 3, 

aqui a Paraiba aqui ja tocou diversas vezes a n2 3. Porque a n2 3, eu fiz na formatura de 

Marquinhos, quando Marquinhos se formou aqui no bacharelado. Voce niio foi da mesma 

turma niio ne? 

E - Niio, mas eu me lembro, a gente ainda chegou a estudar juntos. 

D- Voce foi da turma dele nao? Na turmadele foi quem? Foi Costinha, niio, Bob6, foi, agora 

que me lembro, Bob6, Cisneiros parece, Agostinho Joelson (Clarinete) Rucker, violino, tudo 

foi da turma de Marquinhos ai em fiz uma musica pra ele, e naquele mesmo padrao, pra ele 

tocar, que foi com, Fantasia Para Marquinhos, foi pra formatura dele, que ele tocou com 

aquela pianista uma que era aqui do Recife, que e dai da Universidade Miriam, ne? Ela foi 

quem tocou foi ele trompete e piano, que eu peguei aproveitei Fantasia Para Marquinhos, 

Fantasia Para Marquinhos ai eu aproveite fiz o arranjo pra o grupo de metais e passou a ser 

Musica Para Metais N2 3. 

E - Mas, entiio quer dizer que niio tern aquela historia que ••• a rniisica para rnetais n" 2 

termina nurn frevo mW 

D - Todos elas terminam com frevo, todos 3. 

E - A historia que voce tinha ido pra Sao Paulo, ai tern uma miisica que representa voce 

hi, tern essa historia mesrno? 

D - Niio, niio, niio. A Suite Monette, e que eu niio fiz frevo, a Unica que niio tern frevo e a 

Suite Monette, porque, eu tava com raiva do Recife tava no Maranhao, tinha nascido uma neta 

minha, Andreza, ai eu fiz uma valsa Raiff tava fazendo um CD de violino, de violoncelo, e 

pediu uma musica minha, uma que Rodegundis ja gravou, Gizzele, e trombone, mas voce 

pode tocar piano e cello, e tern outra valsa que eu fiz agora, ai ele me disse, me de todas dicas, 

ai eu dei, ai ele pediu pra Joiio Linhares fazer um arranjo da Andrezza,e gravou no disco de 

Raiff, as 2 vaisas, ai eu aproveitei fiz urn arranjo de Andrezza pra o quinteto, fazendo o 

trompete e o trombone so lando, que era pra Schluetter tocar no encontro de metais que foi em 

Siio Luis. 

E - Que e a iinica que niio tern o frevo. 
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D- Ai eu fiz somente a Valsa, ai quando chegou Iii, que Monette viu, se lembra que Monette 

veio? 

E - Lembro, eu estava hi. 

D - Ai, Monette chamou Radegundis a! disse rapaz, essas musicas, como e que esse rapaz faz 

essas coisas assim, achou bonito, interessante, ai eu na brincadeira disse pni. Rodegundis, diga 

a ele que a proxima que eu fizer eu fa~o pra ele. Ai eu voltei pra Recife, quando eu voltei pra 

Recife, recebi urn telefonema de Curitiba a diretora da orquestra querendo que eu fizesse urna 

musica, assim, que desse uns dez minutos, encomendou que eu fizesse urna musica com 

termos nordestinos que eles queriam, que pagavam. Ai eu acertei o pre~o com ela, ai agora 

chegou a vez de Monette, ai eu disse, mas nao vou fazer frevo nao que estou com raiva, mas 

de qualquer maneira eu sou pernambucano eu nao fa~o frevo, mas fa~o urna ciranda, ai 

comecei l 0 movimento com a ciranda, agora Monette tern que entrar tern que fazer urna 

balada que lembre americano ne? Estados Unidos aqui, ai peguei a balada e a homenagem a 

ele, que na metade eu mudo ela pra valsa, depois volta de novo, ai aproveitei a valsa que ele ja 

tinha ouvido, Adrezza, foi o 3° mo~imento eu digo, que tava no Maranhao, eu tenho que 

terminar com urn burnba-meu-boi que eu me encontrei com ele Iii, eu prometi a ele hi. Ai eu 

fiz o burnba-meu-boi que e o Ultimo movimento da Suite Monette. Quando eu tava fazendo, 

Nailson disse bote o solo pra mim, e Radegundis disse, eu tambem quero, entao pronto, vou 

botar piston e trombone solando, os dois, e a orquestra acompanhando ele disse ta certo. Eles 

foram convidados pra tocar. 

E - E a Fantasia Camavalesca ? 

D - Agora interessante foi a Fantasia Camavalesca aquela que tern 3 trompetes, antes disso eu 

tava fazendo o disco de frevo Recifrevo, o compositor de Banho de Cheiro, Carlos Fernando 

era o produtor do disco. Ele disse, ollia Duda, vai cantar Chico Buarque, Alceu, Geraldo 

Azevedo, Dominguinhos, ai deu a rela~o dos cantores tudinho, agora fa~ uma milsica pra 

Orquestra SinfOnica, eu disse orquestra sinfonica nurn disco de frevo? Ai ele disse sim, ja 

falei com o prefeito e ele autorizou pra voce fazer o arranjo de urna milsica pra botar no disco. 

Ele disse ollia, tu vai fazer esse arranjo da sinlonica, e e mais com o hino do carnaval de 

Pernambuco, Evoe. Eu disse ta certo. ( ... ) Ai recebo urn telefonema do maestro Roberto 

Farias, irmao de Renato, ai ele disse, Duda, eu queria que voce fizesse urn arranjo pra banda 

aqui, como professor Schluetter vern dos Estados Unidos, e vai tocar urn concerto aqui com a 

175 



banda, a Banda SinfOnica de Sao Paulo, e os meninos tao querendo aqui urna mllsica 

nordestina e o encarregado e voce de fazer esse neg6cio ai, acertamos o preco, ai eu ernendei 

urna coisa na outra, pode ser o hino do Carnaval de Pernambuco? Assim ai ele disse pode, 

quando ele disse pode eu digo. Vai servir pros dois, urn trompete s6, olha, Schuetter m\? Ai 

no outro dia Nailson telefona, Duda voce ja recebeu o recado? Eu disse, sim. voce vai fazer a 

mllsica? Faca e me bote tambem viu? Ta certo 2 trompetes ne ?, boto tambem Schluetter e 

voce, tambem, boto os dois, urn faz urna coisa o outro faz outra, ai pronto, no outro dia, Anor 

liga, olha fui eu que dei a ideia, me bote tambem Ai ficaram 3 trompetes viu? Ai toda frase 

que eu botava .. (dividia para os 3) pode prestar atencao que e isso mesmo nao e? ( ... ) Ai 

botei urn maracatu que e meu, e botei aquele terna Iento, por sinal muito bonito ne? Nao e 

porque e meu nao, mas aquilo ali e urna obra prima, aquilo ali e urna lindeza nao e? Pronto, 

entao tern 2 musicas minhas e uma de Marambi que e irmao de Capiba, era de Campina 

Grande ele. Ai eu botei Fantasia Carnavalesca Sobre urn Tema Incidental de Marambi. 

E- Certo. 

D - Ai essa versao foi pra Sao Paulo, eu mandei, ai disse pra Carlos Fernando, eu ja fiz a 

mllsica rapaz, ja fizesse? Fiz, vai ficar e bonito, porque eu botei urn maracatu, botei urn tema 

bonito assim, ele disse como e que vai ser? Eu disse olha, da a ideia que voce vai pros Estados 

Unidos, vai na Europa, na Africa, tern MaracatU., passa em Viena, tern V alsa, inventei urna 

hist6ria pra ele. Rapaz arretado, era isso mesmo que eu queria, olha agora bota o coral do 

conservat6rio ai eu disse eita, o coral nao tava na hist6ria nao, e agora como e que vai ser? 

E- E ai? 

D - Ai na versao pra orquestra sinfonica, quando termina a mllsica lenta 

E- Quem tennina? 

D - Tern urn solo de cruxa, eo coral entra cantando, Evoe, etc ... ai passa pra frevo, ai canta e 

repete, urn pedaco em hino e urn pedaco em frevo, pra depois chegar naquele final (canta) ai 

termina pronto. Ai eu botei 16 compassos repetidos pro coral cantar so mente a letra, na versao 

pra orquestra sinfOnica 

E - Ai foi resolvido. 

D - Pronto, ai recebi de Sao Paulo e recebi daqui, da gravacao do frevo, serviu pros do is. 
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E- Voce niio esta indo agora pros Festivais de Verno? 

D - Ah, o de Brasilia eu vou novamente para o ano, no proximo ano em janeiro. 

E - Esse foi o 1 o ano que voce foi ? 

D - Nao, foi o z• ja e engr~ado, porque o do ano passado quando eu cheguei hi, eu fui 

somente pra fazer banda sinfonica, porque a big band era Manoel de Carvalho que e urn 

pernambucano que e maestro tambem Ia, clarinetista Ia da orquestra sinfonica da escola de 

mtisica e Manoel e urn dos fiis meu, que me adora eu gosto de Manoel demai.s, e urna pessoa 

espetacular. Ele disse, nao Duda, faz a big band aqui tambem cornigo, entao a gente divide 

tudo, a big band nos dois fazemos e a banda tambem., ai. eu disse ta tudo certo, mas para a 

turma de conjunto, quinteto, trompete e piano, sal distribuindo musica pra todo canto, 

Radegundis tocou a Suite Monette. 

E - Maestro, muito obrigado pela entrevista. 

D-Denada 
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Anexo II 

Para este trabalho, foi necessaria a colabora~ao de varias entidades e particulares abaixo 
relacionadosque gentilrnente cederam partituras para o desenvolvimento da pesquisa. 

l. Ayrton Benck- Dept. de Musica da UFPB- Campus I Joao Pessoa PB (OXX 83) 216-

7123 

2. Banda Municipal da Cidade do Recife- Teatro do Parque, Recife PE (Oxx81) 3222-5253 

3. Orquestra Sinlonica do Rio Grande do Norte- Funda~o Jose Augusto- Natal RN 

(OXX84) 211-4101 

4. Quinteto Brassil- Dept. de Musica da lJFPB- Campus I- Joao Pessoa PB (OXX83) 216-

7123 

5. Valrnir Vieira- Dept. de Musica da UFPB- Campus I- Joao PessoaPB (OXX83) 216-

7123 
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Anexo III 

Quinteto Brassil 
(Forma~oes) 

CD "Brassil" Toea Brasil- Gravado na Igreja de Sao Francisco- Joao Pessoa- PB -
Gravadora COMEP (1992). 

Nailson Simoes - Trompete 
Anor Luciano - Trompete 
Cisneiro de Andrade- Trompa 
Radegundis F eitosa- Trombone 
V almis Vieira- Tuba 
Glauco Nascimento- Percussao 

CD Brassil Plays Brazil- Gravado no cine Bangiie do Espayo Cultural, de 22 a 26 de marvo de 
1995 - Joao Pessoa PB - Gravadora Nimbus Ltd. 

Nailson Simoes - Trompete e Flugelhom 
Ayrton Benck- Trompete e Flugelhom 
Cisneiro de Andrade Trompa 
Radegundis Feitosa- Trombone e Euphonium 
Valmis Vieira- Tuba 
Glauco Andreza - Percussao 

CD Brassileiro - Gravado no Concert Hall da Fundavao Nimbus, de 28 a 29 de maio de 1996 -
Londres - Gravadora Nunbus Ltd. 

Nailson Simoes- Trompete e Flugelhom 
Ayrton Benck- Trompete e Flugelhorn 
Cisneiro de Andrade - Trompa 
Radegundis Feitosa- Trombone 
V almis Vieira - Tuba 
Glauco Andreza - Percussao 
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