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Apresentação

    Este livro é fruto de pesquisa iniciada em 2021 através do programa de Mestrado
PROEMUS na UNIRIO. A partir das experiências do autor dentro da graduação em
canto no Brasil, foi desenvolvido um estudo participativo em que o objetivo final era
auxiliar o contratenor e o professor de canto em relação à escolha de repertório
apropriado para a voz de contratenor. Para tanto, o cancioneiro brasileiro está no
núcleo dessa pesquisa, assim como o estudo e a prática de um repertório não habitual
para sua voz. Foi feita uma seleção de canções brasileiras baseada nas próprias
experiências do autor e nas opiniões e experiências de outros cantores contratenores  e
professores de canto. Para obter essas informações e possíveis resoluções para a
problemática, foi elaborado um questionário que abordava pontos específicos sobre o
ensino, estudo e prática da canção brasileira dentro do ambiente acadêmico e
profissional da música. Esta coletânea de canções brasileiras foi produzida
especialmente para professores de canto e cantores contratenores de nível universitário
ou em formação profissional, mas também se apresenta como excelente fonte de
conhecimento para os interessados no tema. Contém apenas músicas em domínio
público com breve biografia dos compositores. Nos anexos se encontra a transcrição
fonética e um quadro de outras sugestões de repertório.

Foreword
 
     This anthology is the result of a research project begun in 2021 in the Master's
Degree Program: PROEMUS of UNIRIO. Based on the author's experiences within the
undergraduate course in music-voice in Brazil, a participatory study was developed in
which the goal was to help the countertenor, voice teachers and vocal coaches in
relation to the choosing of appropriate repertoire for the countertenor voice. The
Brazilian art song is at the center of this research, repertoire unusual for this voice
type. The selection of Brazilian art songs was based on the author's experiences and on
the opinions and experiences of other countertenor singers and voice teachers. These
opinions and comments were obtained through a questionnaire which was elaborated to
address specific issues about the teaching, the study and the performance of Brazilian
art song within the musical academia and in the profession. The anthology contains
compositions in the public domain and a brief biography of the composers. The reader
will find in the appendix the IPA transcriptions of Brazilian Portuguese and a listing of
additional repertoire suggestions.
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Lista de abreviaturas e siglas
abbreviations and acronyms

AA -  Músculo Aritenóideo
AA- Arytenoid muscle

CAL - Músculo Cricoaritenóideo Lateral
CAL - Lateral Cricoarytenoid muscle

CT - Músculo Cricotireóideo
CT - Cricothyroid muscle

EM - Escola de Música da UFRJ
EM- Music school of Unisersity of Rio de Janeiro (UFRJ)

IC - Iniciação Científica
IC-  Undergraduate research project

INM - Instituto Nacional de Música
INM - National Institute of Music

TA - Músculo Tireoaritenóideo
TA - Thyroarytenoid muscle

UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
UNIRIO - Federal University of State of Rio de Janeiro

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFRJ -  Federal University of Rio de Janeiro
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O fenômeno da performance com que precisamos lidar seriamente no canto
contemporâneo é o falsetista. O contratenor solista veio para ficar. Não é
realista da parte dos professores de canto não o considerar como legítimo
executante. O contratenor deve ser ensinado, e deve ser ensinado
seriamente. 
                                                  (MILLER, Richard. A estrutura do canto:
                                                          sistema e arte na técnica vocal, 1986)

A performance phenomenon that must be dealt with in any serious
consideration of contemporary singing is the male falsettist. The solo
counter-tenor is here to stay. It is unrealistic for teachers of singing to
regard him as a non legitimate performer. The counter-tenor should be
taught, and he should be taught seriously.
 
                                           (MILLER, Richard. The Structure of Singing:
                                                     system and art in vocal technique, 1986)
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               A Loirinha ( Lundu*)
                   Música de José de Almeida Cabral (c. 1814 – 1886)
                   Texto de Sr.Martim Francisco Jr.

Sobre o compositor: José de Almeida Cabral, compositor brasileiro de modinhas e
empresário, considerado o último modinheiro do segundo império do Brasil. Contudo é
mais lembrando por ter sido amante da cantora italiana Augusta Candiani (1820-1890).
Foi um modinheiro “banalíssimo” segundo Mário de Andrade e elegante modinheiro,
segundo Ayres de Andrade. Morreu em São Paulo em 1881, já em plena decadência.
Nos últimos anos de vida sobrevivia vendendo bilhetes de loteria juntamente com suas
composições em um quiosque da Rua São Bento (Gonçalves, 1995)*.  

About the composer: José de Almeida Cabral, Brazilian composer of modinhas and
entrepreneur, considered the last modinheiro of the second empire of Brazil. However,
he is best remembered for having been the lover of the Italian singer Augusta Candiani
(1820-1890). According to Mário de Andrade, he was a “very banal” fashionista and
an elegant fashionista, according to Ayres de Andrade. He died in São Paulo in 1881,
already in full decline. In the last years of his life, he survived by selling lottery
tickets along with his compositions at a kiosk on Rua São Bento (Gonçalves, 1995)*.

Os teus olhos estrelas retratam, os seus lábios são cor de carmim,
Your eyes portray stars, your lips are the color of carmine,

Teus encantos me prendem me matam, Ai Loirinha tem pena de mim.
Your charms bind me, kill me, oh fair one, take pity on me.

É tão lindo teu corpo de fada, o teu rosto tem meiga expressão,
It is so beautiful your body of a fairy, your face has a sweet expression,

Os teus seios de deusa encantada, ai Loirinha do meu coração.
Your breasts of an enchanted goddess , oh fair one of my heart.

O meu canto teu lábio expira, ó tem pena desse trovador,
My song exhales from your lips, oh pity this troubadour,

Pois eu tenho ciúmes da Lira, Ai Loirinha, meu bem, meu amor.
Because I'm jealous of the lyre, oh fair one, my dear, my love.

Teus encantos me prendem me matam, Ai Loirinha, tem pena de mim.
Your charms bind me, kill me, oh fair one, take pity on me.

Nota 1: Referências da biografia do autor *GONÇALVES, Janice. Música na cidade de São Paulo (1850- 1900): o
circuito da partitura. 1995. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995, f. 229. SAWAYA, Luiza, LIVRO, José d’Almeida Cabral: o
último modinheiro do 2º Império do Brasil. Estudo crítico, manuscritos, partituras e gravações, Lisboa, 2016.

Note 1: References from the author's biography *GONÇALVES, Janice. Music in the city of São Paulo (1850-
1900): the score circuit. 1995. Dissertation (Master in History) – Faculty of Philosophy Letters and Human
Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 1995, f. 229. SAWAYA, Luiza, LIVRO, José d'Almeida Cabral: the
last modinheiro of the 2nd Empire of Brazil. Critical study, manuscripts, scores and recordings, Lisbon, 2016.
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* LUNDU; Dança e canto introduzido no Brasil pelos negros escravizados durante o período histórico conhecido
como Brasil Colonial. Assim como a modinha, há inúmeras controvérsias a respeito de sua origem. Caracterizado
como uma dança ritmada, por vezes tachado de indecente e lascivo em documentos oficiais, que proibiam sua
apresentação nas ruas e teatros da época.

* LUNDU; Dance and song introduced in Brazil by enslaved Africans during the historical period known as
Colonial Brazil. Like the modinha, there are numerous controversies regarding its origin. Characterized as a
rhythmic dance, sometimes branded as indecent and lascivious in official documents, which prohibited its
performance in the streets and theaters of the time.
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              Cuidados, Tristes cuidados
                   Música de Marcos Antonio Fonseca Portugal (1762 -1830)
                   Texto anônimo

Sobre o compositor: Mais conhecido como Marcos Portugal, foi um importante
compositor luso-brasileiro, organista e maestro, que veio à convite da corte portuguesa
de D. João para o Brasil onde faleceu no Rio de Janeiro em 1830. Seu sucesso
internacional como compositor fora dado por suas obras de gênero sacro
(essencialmente missas, matinas, salmos e hinos), principalmente no eixo europeu
entre Portugal e Brasil. Todavia seu acervo também é composto por óperas e músicas
de gênero dramáticas muito emblemáticas, que circularam ativamente até o início do
século XX.

About the composer: Better known as Marcos Portugal, was an important Portuguese-
Brazilian composer, organist and conductor, who came with invitation of the
Portuguese court of D. João to Brazil where he died in Rio de Janeiro 1830. His
international success as a composer was due to his works of sacred genre (masses,
matins, psalms and hymns), mainly in the European axis between Portugal and Brazil.
However his works are also composed of very emblematic operas and dramatic genre
songs that circulated actively until the beginning of the 20th century.

Cuidados tristes cuidados, voai onde está o meu bem,
Care, sad care, fly where my darling is,

Dize-lhe que sois cuidados, mas não lhe digaes de quem.
Tell her that she is cared for, but do not tell her by whom.

Porque se ela vos percebe, se vos chega a perceber,
Because if she notices you, if she actually notices you,

Não há de porque sois meus, não vos há de receber.
There is no reason why you are mine, so she will not welcome you.

Desejos, vivos desejos, que he o q'inda vos detem
Desires, living desires, what is it that still detains you

Mostrai como hides crescendo, mas não lhe digais em quem
Show how you have been growing, but don't tell her for whom.
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          Beijo a mão que me condena
              Música de José Maurício Garcia Nunes (1767- 1830)
              Texto anônimo

Sobre o compositor: José Maurício Nunes Garcia, foi um padre brasileiro, multi-
instrumentista, professor, maestro e um importante compositor, em particular de
música sacra. Era filho de um escravo alforriado e de uma mulher miscigenada,
ficando órfão ainda criança. Mesmo jovem sua grande vocação musical era notável.
Foi nomeado em 1798 mestre de capela da antiga Catedral da Sé do Rio de Janeiro,
hoje igreja Nossa senhora do Carmo. Cargo considerado para época, o mais elevado
posto no qual um músico profissional poderia ocupar. D. João VI, regente do Brasil na
época, deu-lhe também o título de mestre da música da Capela Real logo assim que se
instalou em terras brasileiras com a corte. Assim, José Maurício tornou-se um dos
músicos mais importantes do Reino Português. Com a vinda da corte portuguesa para o
território brasileiro, trabalhou muito ao lado do renomado compositor português
Marcos Portugal, e deixou um importante legado para a história brasileira.

About the composer: José Maurício Nunes Garcia, was a Brazilian priest, multi-
instrumentalist, teacher, conductor and an important composer, particularly of sacred
music. He was the son of a freed slave and a mixed-race woman, being orphaned at a
very young age. Even young, his great musical vocation was remarkable. In 1798 he
was appointed chapel master of the former Cathedral of the Sé do Rio de Janeiro,
today Nossa Senhora do Carmo Church, considered at the time the highest position a
professional musician could occupy. D. João VI, also gave him the title of Master of
Music of the Royal Chapel as soon as he settled in Brazilian lands with the court.
Thus, José Maurício became one of the most important musicians of the Portuguese
Kingdom. With the arrival of the Portuguese court to Brazil, he worked a lot alongside
the renowned Portuguese composer Marcos Portugal, and left an important legacy for
Brazilian history. 

Beijo a mão que me condena, a ser sempre desgraçado
I kiss the hand that condemns me, to be forever wretched

Obedeço ao meu destino, respeito o poder do fado 
I obey my destiny, and respect the power of fate

Que eu ame tanto, sem ser amado
That I love so much, without being loved

Sou infeliz, sou desgraçado.
I am unhappy, I am wretched.
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             A perdiz piou no campo 
                 Música de Luciano Gallet (1893 -1931)
                 Texto folclórico recolhido em Montes Claros- Minas Gerais

Sobre o compositor: Luciano Gallet, foi compositor, pianista, regente e professor.
Filho de pais franceses e dito como uma das figuras mais importantes na disseminação
da música e folclore nacional. Através do incentivo de Henrique Oswald, matriculou-
se em 1914 no Instituto Nacional de Música (INM), atual escola de Música da UFRJ,
onde se formou em 1916 com medalha de ouro no curso de piano. Foi também um dos
responsáveis pela campanha que culminou para a fundação da Associação de Música
Brasileira. Hoje é patrono da cadeira de Número 39 da Academia de Música Brasileira
e somente nos anos de 2010 sua obra começou a ser resgatada, mesmo tendo possuído
uma forte atuação musical na década de 20.

About the composer: Luciano Gallet, was a composer, pianist, conductor and
teacher. Son of French parents and said to be one of the most important figures in the
dissemination of national music and folklore. With the encouragement of Henrique
Oswald, he enrolled in 1914 at the Instituto Nacional de Música (INM), the current
UFRJ School of Music, where he graduated in 1916 with a gold medal in the piano
course. He was also one of those responsible for the campaign that culminated in the
founding of the Associação de Música Brasileira. Today he is patron of the chair of
Number 39 of the Brazilian Music Academy and only in the 2010s his work began to
be rescued, even having had a strong musical performance in the 20s.

A perdiz piou no campo, a pomba no carrascão
The partridge chirped in the field, the dove in the dovecote.

A perdiz piou de sede, a pomba por ter paixão
The partridge chirped with thirst, the dove for being in love

Meu bemzinh’ tá da banda do lá. Tèm canoa, eu não posso passá,
My little darling is from over there. There is a canoe, but I cannot get over,

Tèm caminh’ eu não posso ir lá, meu allivio é só chorar
There is a path, but I cannot go there, so my only relief is to cry.

Ai! Seu canoeiro! Atravess’ o meu bemzinh’ pra cá
Oh! Mister canoeist! Cross my little darling over here

Atravessa meu bem! Vem pra cá! 
Cross my little darling! Come over here!
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                 Tayêras 
                      Música de Luciano Gallet (1893 -1931)
                      Texto recolhido no norte do estado do Pará

Virgem do Rosário, Senhora do mundo,
Virgin of the Rosary, ruler of the world,

Dá-me um côco d’água, se não vou ao pote,
Give me coconut  water, or I will go to the bowl,

Dai-me um côco d’água, senão vou ao fundo
Give me coconut water, or I will go to the bottom.

Indereré, ái, Jesus de Nazaré
Indereré, oh, Jesus of Nazareth

Meu São Benedicto é santo de preto,  
My saint Benedict is a saint of the blacks,  

Ele bebe garapa, ele ronca no peito
He drinks sugarcane juice, and he rumbles in his chest

Meu São Benedicto venho lhe pedir,  
My Saint Benedict, I come to ask you,
  
Pelo amor de Deus pra tocar cucumbi*
For the love of God to play cucumbi

*Cucumbi é um instrumento folclórico de origem africana, usado na dança homônima e nas
taieiras.
*Cucumbi is a folk instrument of African origin, used in the homonymous dance and in taieiras
dance.

Nota do compositor: Canção e dança recolhida das mulatas do norte(Pará.)
Composer's note: Song and dance of the mulatresses from the North. (State of Pará.)

Nota: O termo "mulata" utilizado pelo compositor, e reflexo da sociedade da sua época, serviu
para designar mulheres de origem miscigenadas entre um indivíduo branco e outro negro. Contudo,
o termo carrega uma enorme carga pejorativa e preconceituosa. Posto isso, perante discussões das
ciências sociais na atualidade, o termo não deve ser mais utilizado.
Note: The term "mulatresses" used by the composer, and a reflection of the society of your time,
served to designate women of mixed origin between a white individual and a black individual.
However, the term carries a huge pejorative and prejudiced load. That said, in view of discussions
in the social sciences today, the term should no longer be used.
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               A casinha pequenina
                    Música harmonizada por Ernani Braga (1888 -1948)
                    Texto recolhido de versos populares

Sobre o compositor: Ernani Braga, filho de pais portugueses, foi um pianista
virtuoso e compositor carioca lembrado principalmente por ser um dos responsáveis
em harmonizar canções populares brasileiras. Estudou piano com excelentes
professores da época e foi para França onde ganhou uma bolsa para aprimorar ainda
mais seus estudos musicais. Participou da Semana de Arte Moderna de 1922 em São
Paulo tocando obras de Debussy e Villa-Lobos. Compôs obras para coro, voz,
orquestra e piano, tendo como sua obra vocal mais conhecida, as Cinco Canções
Nordestinas do folclore brasileiro (quatro delas incluídas aqui neste álbum) uma
coleção repleta de ritmos e influências da riquíssima cultura africana no Brasil.

About the composer: Ernani Braga,son of Portuguese parents, was a virtuous
carioca pianist and composer remembered mainly for being one of those responsible
for harmonizing Brazilian popular/folk songs. He studied piano with excellent teachers
of the time and won a scholarship in France to further improve his musical studies.
Braga participated in the 1922 Week of Modern Art in São Paulo, playing works by
Claude Debussy and Heitor Villa-Lobos. He composed pieces for chorus, solo voice,
orchestra, and piano, and perhaps his best-known vocal work: the Five Songs from the
Northeast of Brazil based on folklore (four of which are included here in this
anthology). It is a collection filled with rhythms, speeches, and influences from the
rich African culture in Brazil.

Tu não te lembras da casinha pequenina? Onde o nosso amor nasceu?
Do you not remember the little house where our love was born?

Tinha um coqueiro do lado, que coitado, de saudade já morreu
There was a coconut tree on the side, who poor thing, died from longing

Tu não te lembras das juras? Oh, perjura
Do you not remember the oaths? Oh, lies,

Que fizeste com fervor?
What did you do with that fervor?

Daquele beijo demorado, prolongado, que selou o nosso amor?
Of that long, extended kiss that sealed our love?
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                Capim di pranta
                      Música harmonizada por Ernani Braga (1888 -1948)
                      Texto afro-brasileiro recolhido em Alagoas

Capim di pranta
Cutting the weeds,

Tá capinando, tá nascendo
but they keep shooting up,

Rainha mandou dizê, Pru módi pará co’ssa lavoura.
Queen gives the order to stop this harvesting.

Lará! Lilá Lara, lilá
Lará! Lilá Lara, lilá

Nota do compositor: Canção - “jongo”, de ritmo afro-brasileiro, recolhida em Alagoas. Os
trabalhadores do campo estão lutando contra a teimosia do "capim''.- erva ruim que, apenas
arrancada, brota de novo: - “ tá capinando, tá nascendo”...Cantam com grande alegria: “la-rá, li-
lá”- quando chega uma ordem da “rainha”, ( rainha, tempo colonial), mandando suspender aquele
ingrato trabalho: - “Rainha mandou dizê pru módi pará co’ essa lavoura.”

Composer's note: Song - “jongo”, with an Afro-Brazilian rhythm, collected in Alagoas. Field
workers are fighting against the stubbornness of the "grass". weeding, it's being born”... They sing
with great joy: “la-rá, li-lá” - when an order arrives from the “queen”, (queen, colonial time),
ordering that thankless work to be suspended: - “Queen ordered to say pru módi para co' this
crop.”.
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               O Kinimbá
                    Música harmonizada por Ernani Braga (1888 -1948)
                    Texto de raiz africana recolhido em Pernambuco

O’ kinimbá! Kinimbá!

Dada ôkê, kinimbá!

Salô ajô nuaiê

O’ kinimá, kinimbá,

Kinimbá, kinimbá, kinimbá

Salô ajô nuaiê, nuaiê,

Nuaiê, nuaiê

O’ Kinimbá. O’ kinimbá

Nota do compositor: Canção de “macumba”- ritual religioso de origem africano - recolhido em
Pernambuco. “ Xangô”, divindade presente na “macumba” diz que está na terra. - “Kinimbá”- mas
sente saudade do céu, “nuaiê”.

Composer's note: Song of “macumba” - religious ritual of African origin - collected in
Pernambuco. “Xangô”, divinity present in the “macumba” says he is on earth. - “Kinimbá”- but
misses the sky, “nuaiê”.

Nota: A obra apresenta um cântico de religião de matriz africana e vocabulário folclórico brasileiro
referente aos ritos. É difícil definir um significado para cada palavra, tendo em vista a riqueza
folclórica e multicultural. Assim sendo, não iremos traduzir esta obra.

Note: The work presents a song of religion of African origin and Brazilian folkloric vocabulary
related to the rites. It is difficult to define a meaning for each word, in view of the folklore and
multicultural richness. Therefore, we will not translate this song.
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            Nigue-nigue-ninhas
                Música harmonizada por Ernani Braga (1888 -1948)
                Texto afro-brasileiro recolhido na Paraíba do Norte.

Nigue-nigue-ninhas

Nigue, nigue, ninhas

Tão bonitinhas, macamba viola

Di pari e ganguinhas.

Ê, imbê, tumbelá!

Mussangolá!

Quina, quinê.

Nota do compositor: Canção de ninar afro-brasileira, recolhida na Paraíba do Norte. As palavras
mesclam de português e dialeto africano, ainda que não tenham um sentido bem definido, parecem
dar uma impressão de profunda ternura.

Composer's note: Afro-Brazilian lullaby, collected in Paraíba do Norte. The words mix Portuguese
and African dialect, although they do not have a well-defined meaning, they seem to give an
impression of deep tenderness.
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               São João Da-ra-rão
                    Música harmonizada por Ernani Braga (1888 -1948)
                    Texto folclórico recolhido no Piauí

São João Da-ra-rão tem uma gaita-ra-rai-ta,
St. John has a bagpipe,

Quando toco-ro-ro-ca bate nela;
Which he plays by hitting it.

Todos os anja-ra-ran-jos tocam gaita-ra-rai-ta
All the angels play the bagpipe

Tocam tanta-ra-ran-to aqui na terra
In Heaven as much as here on Earth.

Lá no cen-te-re-ren-to da ave-ni-di-ri-ri-da tem xaró-po-ro-ró-pe escorregou;
Over in the middle of the street, there is syrup spilled, he slipped;

Agarrou-sô-rô- rou-se em meu vesti-di-ri-ri-do
Grabbed my dress

Deu uma pré-gué-ré-ré-ga e me deixou.
Gave me a poke and left me.

Maria, tu vais ao baile, tu leva o xale, que vai chovê
Maria, you're going to the dance, take a shawl because it is going to rain

E depois de madrugada, toda molhada, tu vais morre.
And after dawn, alas, you all wet, will die.

Maria, tu vai casares
Maria, you are going to get married;

Eu vou te dares os parabéns.
I am going to congratulate you.

Vou te dares uma prenda
I am going to give you a present,

Saia de renda e dois vinténs
A lace skirt, alas, and two pennies.

10
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Nota do compositor: Canção de roda infantil, recolhida no Piauí. As crianças cantam de maneira
tipicamente regional, com um gracioso salto na última sílaba de cada palavra: - “ São João da-ra-
rão, tem uma gaita, ra-rai-ta”...Esse estribilho alegre alterna com duas estrofes sentimentais: a) “
Maria, tu vai ao baile”...b) “Maria, tu vai casares”..., e aparece finalmente, sem seu caráter jocoso,
impregnado da nostalgia dos dois intermédios.

Composer's note: Children's circle song, collected in Piauí. The children sing in a typical regional
way, with a graceful leap on the last syllable of each word: - “Saint John da-ra-rão, tem a
harmonica, ra-rai-ta”... This happy refrain alternates with two sentimental stanzas : a) “Maria, you
are going to the ball”...b) “Maria, you are going to marry”..., and it finally appears, without its
jocular character, impregnated with the nostalgia of the two intermediaries.
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               Ogum dê uarerê 
                    Música harmonizada por Ernani Braga (1888 -1948)
                    Texto de raiz africana recolhido em Pernambuco

Ogum de Uarêrê

Êlê, inlê ogum já

Ia kôvô made uarêrê

Êlê, inlê Ogum já ô

Ogum dê, Ogum dê,

Ogum dê Uarêrê,  

Êlê, inlê  Ogum já.

Nota: A obra apresenta um cântico de religião de matriz africana e vocabulário folclórico
brasileiro referente aos  ritos. É difícil definir um significado para cada palavra, tendo em vista a
riqueza folclórica e multicultural. Assim sendo, não iremos traduzir esta obra.

Note: The work presents a song of religion of African origin and Brazilian folkloric vocabulary
related to the rites. It is difficult to define a meaning for each word, in view of the folklore and
multicultural richness. Therefore, we will not translate this song.
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                     Coração Triste - Op. 28, nº1
                            Música de Alberto Nepomuceno (1864-1920)
                            Texto de Machado de Assis (1839-1908)
 
Sobre o compositor: Alberto Nepomuceno, era organista e pianista. Iniciando seus
estudos de piano no Rio de Janeiro e aprimorando na Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, em Roma e em Berlim, estudando composição na Escola Superior de Música.
Também estudou órgão, composição e piano no Conservatório Stern. Ocupou o cargo de
professor de órgão do Instituto Nacional de Música (INM). Considerado como o “Pai da
canção brasileira”, é nítido ressaltar-se como o grande precursor do nacionalismo na
música. Nepomuceno também foi reconhecido por ser um dos grandes avaliadores no
estudo mais aprofundado da música popular. Suas composições para canto e piano
apresentam também influências do Lied alemão. O compositor pensava-se estritamente
a relação entre melodia e letra, sobretudo em relação a melodia e prosódia da língua
brasileira.

About the composer Alberto Nepomuceno, was a organist and pianist. He began his
studies by piano of Rio de Janeiro and to improve his piano and harmony studies at the
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in Rome. Soon, due to other achievements, he
settled in Berlin, to study composition at the Higher School of Music, in addition to
studying organ, composition and piano at the Stern Conservatory. He holds the position
of professor of organ at the National Institute of Music (INM), in addition to
performing a recital of his songs in Portuguese. In addition to being recognized as the
“Father of Brazilian song”, it is clear to emphasize that he is recognized as the great
precursor of nationalism in music. Nepomuceno was also recognized for being one of
the great appraisers in the more detailed study of popular music. Like the German Lied,
the composer thought strictly about the relationship between melody and lyrics, in
relation to the melody and prosody of the Brazilian language.

No arvoredo sussurra o vendaval do outono,
In the wood whispers the autumn wind,

Deita as folhas à terra, onde não há florir,
The leaves fall to earth where there is no flowering

E eu contemplo sem pena esse triste abandono;
And I contemplate, pitiless, this sad abandonment;

Só eu as vi nascer, vejo-as só eu cair.
I alone saw them sprout, I alone see them fall.

Como a escura montanha, esguia e pavorosa
How the dark mountain, slender and frightening,

Faz, quando o sol descamba, o vale enoitecer
Darkens the valley when the sun sets.

Esta montanha da alma, a tristeza amorosa
This mountain of the soul, the loving sadness

Também de ignota sombra enche todo o meu ser.
Also of unknown shadows fills my being.

Transforma o frio inverno a água em pedra dura,
The cold of winter transforms water into hard stone,

Mas torna a pedra em água um raio de verão;
But one ray of sun turns the stone into water;

Vem, ó sol, vem, assume o trono teu na altura,
Come, sun, come, take up your throne on high,

Vê se podes fundir o meu triste coração.
See if you can melt my sad heart.
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                   Trovas; Op. 29,  Nº 1
                          Música de Alberto Nepomuceno (1864 -1920)
                          Texto de Osório Duque Estrada (1870-1927)

Quem se condói do meu fado
He who feels compassion for my fate

Vê bem como agora eu ando
Can easily see how I am faring

De noite sempre acordado
At nighttime, always, awake

De dia sempre sonhando
In the daytime, always dreaming.

O amor perturbou-me tanto
Love has perturbed me so much

Que este contraste deploro
That I deplore this contrast

Querendo chorar eu canto
Wanting to weep I sing.

Querendo cantar eu choro
Wanting to sing I weep

Curvado à lei dos pesares
Overwhelmed by my distress,

Não sei se morro ou se vivo
I don't know if I am dead or alive

Senhor dos outros olhares
Master of many affections

Só do teu fiquei cativo
Only yours captivated me

Por isso a verdade nua
That is why the naked truth
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Este tormento contém
Contains this torment

Minh'alma não sendo tua
My soul not being yours

Não será de mais ninguém.
Will be no one's ever again.
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             As Pombas
                 Música de Francisca Edwiges Neves Gonzaga [Chiquinha 
                 Gonzaga] (1847-1935)
                 Texto de Raymundo Corrêa(1859-1911)

Sobre a compositora: Francisca Edwiges Neves Gonzaga, mais conhecida como
Chiquinha Gonzaga, ela é uma das figuras mais emblemáticas da história da música e
da cultura brasileira. Compositora e regente, filha de escrava e sobretudo mulher, não
hesitou em suas conquistas atravessando barreiras e preconceitos para de uma
sociedade opressora e patriarcal. Atuou no Rio de Janeiro durante o período de
Segundo Reinado (1840-1889), onde encantou os salões de concertos com suas
riquíssimas composições e operetas com influência da dança, refletindo toda a sua
cultura e militância política. Francisca ficou eternizada através de uma composição,
“Ó abre alas”, feita para o cordão carnavalesco Rosa de Ouro. A obra é considerada a
primeira marcha carnavalesca da história, consagrada até os dias de hoje nos carnavais
cariocas e ao redor do mundo.

About the composer: Francisca Edwiges Neves Gonzaga, better known as Chiquinha
Gonzaga, she is one of the most emblematic figures in the history of Brazilian music
and culture. Composer and conductor, daughter of a slave and above all a woman, she
did not hesitate in her conquests, crossing barriers and prejudices to face an oppressive
and patriarchal society.He performed in Rio de Janeiro during the Second Reign period
(1840-1889), where he enchanted concert halls with his rich compositions, opera and
works influenced by dance. As a unique feature, he brought to his piano very authentic
symbols for his compositions, reflecting all his culture and political militancy.The
composer was immortalized through a composition, Ó abre alas, composed for the
carnival group Rosa de Ouro, which is consecrated to this day in carioca carnivals and  
around the world.

Vai-se a primeira pomba despertada,
The first awakened dove departs,

Vai-se outra mais, mais outra, enfim dezenas
Another one goes, another one, finally dozens 

De pombas vão-se dos pombais, apenas
Of doves leaving the dovecotes, just 

Raia sanguínea e fresca a madrugada.
The dawn appearing in a cool and blood-red streak.

E à tarde, quando a rígida nortada
And in the afternoon, when the fierce north wind 

Sopra, aos pombais, de novo, elas serenas,
Blows, back to the dovecotes, again, [the doves] serene, 

Ruflando as asas, sacudindo as penas,
Flapping their wings, shaking their feathers,

Voltam todas em bando e em revoada.
They all return in bevy and flight.
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Também dos corações onde abotoam,
Also from the hearts where they bud,

Os sonhos, um por um, céleres voam
Dreams, one by one, swiftly fly 

Como voam as pombas dos pombais.
Like the doves from the dovecotes.

No azul da adolescência as asas soltam,
In the blueness of adolescence, the wings loosen, 

Fogem, mas aos pombais as pombas voltam,
They flee, but the doves go back to the dovecotes, 

E eles aos corações não voltam mais.
And to the hearts, they [the dreams] never return.
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              Lua Branca
                   Música de Francisca Edwiges Neves Gonzaga [Chiquinha    
                   Gonzaga](18471935)
                   Texto anônimo da Opereta “O Forróbodó”

Oh! Lua branca de fulgores e de encanto
Oh! White moon of radiance and enchantment, 

Se é verdade que ao amor tu dás abrigo
If it is true that you give shelter to love, 

Vem tirar dos olhos meus o pranto
Come and take away the tears from my eyes

Ai, vem matar esta paixão que anda comigo
Oh, come and kill this passion that stays within me

Ai, por quem és, desce do céu… Oh! Lua branca,
Oh, for who you are, come down from heaven… Oh! White moon,

Essa amargura do meu peito… Oh! Vem, arranca
This bitterness from my chest, oh come, tear it out

Dá-me o luar da tua compaixão
Grant me the moonlight of your compassion

Oh! Vem, por Deus, iluminar meu coração.
Oh! Come, by God, illuminate my heart.

E quantas vezes lá no céu me aparecias
And how many times up in the sky did you appear to me 

A brilhar em noite calma e constelada
Shining in a calm and starry night 

A sua luz, então, me surpreendia
Your light, then, surprised me 

Ajoelhado junto aos pés da minha amada
Kneeled at the feet of my beloved

E ela a chorar, a soluçar, cheia de pejo
And she, crying, sobbing, full of embarrassment, 
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Vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo.
Came and offered me on her lips a sweet kiss.

Ela partiu, me abandonou assim.
She left, abandoned me just like that.

Oh! Lua Branca, por quem és, tem dó de mim.
Oh! White moon, for who you are, have pity on me.
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             Elegia da Manhã
                 Música de Oscar Lorenzo Fernández (1897-1948)
                 Texto de Ronald de Carvalho (1893-1935)

Sobre o compositor: Oscar Lorenzo Fernández, professor, regente. Iniciou seus
estudos bem jovem. Em 1917, ingressou no Instituto Nacional de Música (INM), hoje
atual escola de Música da UFRJ, para estudar piano. No mesmo local, tempos depois,
começou sua carreira como compositor e professor. Foi um dos pioneiros na criação de
instituições profissionais do ensino de música, dentre elas o Conservatório Brasileiro
de Música (CBM), situado na cidade do Rio de Janeiro. Ao lado de grandes
compositores, Lorenzo é considerado o principal expoente da chamada “Segunda
geração nacionalista” da música brasileira. Suas composições possuem boa influência
do romantismo e do impressionismo francês, e a busca de uma brasilidade musical
única e original. 

About the composer: Oscar Lorenzo Fernández, was a teacher and conductor. He
started studying very young. In 1917 joining the National Institute of Music (INM),
today the UFRJ School of Music, to study piano. At INM he began his career as a
composer and teacher. He was one of the pioneers in the creation of professional music
education institutions, among them the Brazilian Conservatory of Music (CBM),
located in the city of Rio de Janeiro. Alongside great composers, Lorenzo is
considered the main exponent of the so-called “second nationalist generation” of
Brazilian music. His compositions have a good influence of French Romanticism and
Impressionism, research for a unique and original musical Brazilianness. 

Na dourada manhã dominical macia,
On the soft, golden Sunday morning,
 
Dobram os sinos da matriz de São João
The bells of Saint John's church toll

Dobram os sinos para a missa,
The bells toll for mass, 

Na alegria da dourada manhã.
In the joy of the golden morning.

No azul do céu cheio de nuvens pequeninas,
In the blue sky full of tiny clouds, 

As andorinhas vêm e vão
The swallows come and go

Um riso de menina paira no ar
A girl's laugh floats in the air

Da manhã dominical.
Of Sunday morning.

Dobram os sinos da matriz de São João
The bells of Saint John's church toll

Na dourada manhã.
In the golden morning.
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            Toi - Op. 23
                Música de Oscar Lorenzo Fernández (1897 -1948)
                Texto de Leconte de Lisle (1818-1894)

Toi par qui j’ai senti,
You for whom I felt,
Você por quem senti,

Pour des heures trop brèves,
For too short hours,
Por horas muito curtas,

Ma jeunesse renaitre
My youth reborn
Minha juventude renascer

Et mon coeur refleurir,
And my heart bloom again,
E meu coração florescer novamente,

Sois bénie à jamais!
Be forever blessed! 
Seja abençoado para sempre!

J’aime je puis mourir.
I love, I can die.
Eu amo, eu posso morrer.

J’ai vécu le meilleur et le plus beau desrêves!
I lived the best and most beautiful dream!
Eu vivi o melhor e mais lindo sonho!

Et vous qui me rendiez le matin des me jours,
And you gave me back the morning of my days,
E você que me devolveu a manhã dos meus dias,

Qui, d’un charme si doux m’enveloppez encore.
You still envelop me with such sweet charm.
Você ainda me envolve com um encanto tão doce.

Vous pouvez m’oublier, ô chers yeux que j’adore,
You can forget me, or dear eyes that I love,
Você pode me esquecer, oh queridos olhos que eu amo,
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Mais jusques au tombeau, je vous verrai toujours.
But until the grave, I will always see you.
Mas até o túmulo, eu sempre vou te ver.

Nota: Esse trabalho possui o objetivo de pesquisar o cancioneiro brasileiro na voz do
contratenor. Contudo essa obra em questão, a qual apresenta o idioma francês, surgiu
durante o processo do estudo e acabou sendo incorporada na Antologia.

Note: This work has the objective of researching the Brazilian songbook in the voice
of the countertenor. However, this work in question, which presents the French
language, emerged during the study process and ended up being incorporated into the
Anthology
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                Berceuse da onda 
                que leva o pequenino náufrago - Op.57
                     Música de Oscar Lorenzo Fernández(1897 - 1948)
                     Texto de Cecília Meireles (1901-1964)

Vais ganhar um colar, meu amor,
You are going to get a necklace, my love,

Um colar de conchinhas do mar.
A necklace of seashells.

Mais branquinho que o luar,
Whiter than moonlight,

Vais ganhar um vestido de espuma do mar.
You are going to get a dress of sea foam.

Vais descer devagar,
You will go down slowly.

Vais comigo descer para o fundo do mar.
You will go down with me to the bottom of the sea.

Meu amor, meu amor, ah!
My love, my love, ah!

Meu amor, vais brincar
My love, you are going to play

Com peixinhos e flores e estrelas do mar.
With little fish and flowers and starfish.

E lá dentro do mar,
And there, in the sea,

Meu amor, meu amor,
My love, my love,

Tu vais vêr Iamanjar. Iamanjar!
You will see Iamanjar. Iamanjar!

A mãe d'água encantada
The enchanted mother of water 

Que é dona do mar! Ah! 
Who owns the sea! Oh!
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Anexo
Appendix
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Sugestões de repertório
Repertoire suggestions
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 Plataformas, acervos e locais para 
busca do material da tabela:
Platforms, collections, and locations

 to find the table material:
Websites:

https://musicabrasilis.org.br/
https://www.funarte.gov.br/
https://acervo.casadochoro.com.br/
http://www.institutopianobrasileiro.com.br/
http://africaniasufrj.com.br/
https://www.bnportugal.gov.pt/
https://chiquinhagonzaga.com/
https://lorenzofernandez.org/

Bibliotecas, acervos e coleções/Libraries:

APHECAB - Coleção Hermelindo Castelo Branco(acervo de canções brasileiras)
Biblioteca Central do Instituto Villa-Lobos da UNIRIO
Acervo Cleofe Person de Mattos - http://www.acpm.com.br 
Biblioteca Alberto Nepomuceno- Escola de Música da UFRJ
Biblioteca Nacional
Biblioteca Mercedes Reis Pequeno (ABM- Academia Brasileira de Música)
Biblioteca Nacional de Lisboa

Cadernos

Canções populares brasileiras (1ª série, 1º caderno) No.2 (1921)
Canções populares brasileiras (1ª série, 1º caderno) No.3 (1924)
Canções populares brasileiras (1ª série, 1º caderno) No.2 (1925)
Canções populares brasileiras (2ª série, 2º caderno) No.6 (1925)
Canções populares brasileiras (3ª série) No.2 (1927)
Canções populares brasileiras (3ª série) No.3 (1928)
Cadernos musicais brasileiros - vol. I - Canções de Alberto Nepomuceno:
transcrições para voz e violão,UFMG,2012.

Livros/Books:

Livro “ Waldemar Henrique- Canções” Conservatório Carlos Gomes,1996
Livro “MARCOS PORTUGAL- MODINHAS para uma ou duas vozes e instrumento
de tecla”, CRANMER. David, Instituto das Artes, Lisboa,2016.
Antologia da canção brasileira: 25 obras para canto e piano, MCDAVIT. Carol.
MELLO. Flávio.Mundo Arts Publications, 2021.
25 Canções de Francisco Mignone - PUGGINA,Eliara , 2018. PROEMUS.UNIRIO
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