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RESUMO 

Este estudo tern como objetivo analisar as representagoes do 

desenvolvimentismo atraves dos filmes documentarios de Jean Manzon no 

periodo do govemo de Juscelino Kubitschek. Para tal, fazemos uma reflexlio 

sobre a relagao interdisciplinar entre o cinema e a hist6ria, do filme como 

documento hist6rico. Analisamos, entao, as sugestoes metodol6gicas de Jose 

Mario Ortiz Ramos, de historiadores norte-americanos e do historiador 

frances Marc Ferro. E sob a luz deste ultimo que desenvolvemos nossa 

analise filmica. Os filmes analisados constituiram uma serie documental da 

qual estudamos tres temas: no primeiro analisamos a imagem de Juscelino 

Kubitschek e politicos do periodo; no segundo, estudamos as imagens sobre a 

sociedade: carnponeses, operanos, classe media, burguesia; no terceiro tema 

as imagens do velho e do novo sao analisadas: a pobreza e o atraso, a cidade 

e as indUstrias, ent-un, quais sao as imagens do modemo. Assim, atraves do 

filme, esse documento antes desprezado pelo historiador, analisamos o 

desenvolvimentismo bern como procuramos recuperar uma parte da obra 

cinematognifica de Jean Manzon. 
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A ideia deste estudo tern duas preocupa~oes prmctpms. A primeira e a 

reflexao sobre o filme como documento para a Hist6ria, pois sempre nos pareceu 

insuficiente a discussiio empreendida pelos historiadores quanto a esta questio. 

A segunda e a cornpreensiio das representa~oes do nacional-desenvolvimentismo 

no periodo JK - 1956-1961 - nos filmes documentarios de Jean Manzon. Os 

diversos trabalhos que analisam essa ideologia examinarn-na atraves do discurso 

escrito construido pelos diversos grupos e agencias que a difundiam. mas lui urn 

vazio na aruilise de representa~oes do desenvolvimentismo que tern como 

discurso a imagem e o som. E nesse vazio que este trabalho se insere. 

0 projeto inicial niio delimitava tiio rigorosamente o tema a ser abordado. 

Nele o proprio titulo- 0 OIRO-DOCUMENTARIO NA DECADA DE '50-

indicava urn arnplo recorte temporal, terruitico, bibliogrli.fico e documental, alem 

do estabelecimento de rel~oes entre todos eles. Num primeiro momento, 

ftxamos alguns limites em rela~iio it documenta~iio para melhor trabalha-Ia, 

subdividindo o seu universo em tres vertentes: documentilrios de Jean Manzon, 

de Humberto Mauro e documentarios e curta-metragens realizados por cineastas 

que na decada de '60 pertenceriam ao chamado Cinema Novo. Essa restri~iio 

documental acornpanhou nosso interesse crescente de cornpreensiio das 

representa9oes da ideologia nacional-desenvolvimentista nos anos JK 

Os docurnentarios realizados por Jean Manzon nos pareceram ampliar a 

perspectiva dessa cornpreensiio, pois eles expressam representa.;oes dessa 

ideologia, realizadas niio so pelo Estado mas tambem pela burguesia, o que nos 

faz perceber uma trama mais cornplexa entre os diversos segmentos da 

sociedade. Eles constituem ainda urn fundo documental im\dito quanto it aruilise 
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e investiga9iio. Tal ineditismo nos levou a concebe-los como documenta~tiio 

basica para nossa pesquisa, assim como todo o material escrito referentes a eles, 

guardados na produtora. 

Essa documenta9ii0 ja faz parte da memoria visual que ultrapassa 0 periodo 

que estamos estudando. Jean Manzon, como fotografo ou cineasta, deixou urn 

vasto registro do Brasil e tarnbem do mundo, em fotografias e filmes, que se niio 

forem bern conservados pereceriio rapidamente. A produtora que fundou no 

inlcio da decada de '50 no Rio de Janeiro, esta sediada, atualmente, no centro da 

cidade de Siio Paulo e guarda toda sua produ9iio filmica, hoje, historica. 

0 acesso a todo esse material nos possibilitou resgatar uma parte da 

memoria visual do pais que na verdade estava esquecida e relegada. Apesar das 

boas condi~toes de conservayiio das peliculas, muitos filmes nao existem mais e 

outros estiio em processo de deteriora9iio. Mesmo com a degradal(iio e 

desaparecimento dos filmes, seus vestigios niio foram totalmente apagados, 

havia e ha uma preocupal(iio na produtora, em guardar tanto a sobras da 

montagem como os pianos de produ9iio, montagem e roteiro de cada filme. Essa 

parte escrita e acondicionada em pastas - cada filme tern sua pasta -, onde alem 

dos documentos que ja citamos, encontrarnos bilhetes dos cinegrafistas a Jean 

Manzon ou aos montadores descrevendo suas condi~toes de filmagem, os 

objetivos dos clientes para seus filmes, sugestoes de roteiros, material de 

divulgal(iio de cada empresa-cliente, certificado de censura. Os filmes possuem, 

ainda, urn outro arquivo de pastas onde alem desse material encontramos 

or~tamentos dos filmes, cartas dirigidas aos clientes sobre sua distribui~tiio nos 

cinemas, e ate mesmo notas fiscais. Todo esse material guardado foi 

fundamental na anlilise dos filmes pois nos permitiu conhece-los para alem de 
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sua nnagem. A produtora ainda guarda algumas rnoviolas, elemento 

imprescindivel para nosso trabalho wna vez que pouquissimos filmes foram 

telecinados, estando a maioria na bitola 35mm. 

Do contato com os filmes elaboramos urn fich8rio que esti no fmal deste 

volume. Essas fichas surgiram da necessidade de centralizar as informa~oes 

referentes a cada filme, ja que elas surgiam aos poucos, urna vez que estavam 

dispersas entre as pastas e o filme propriamente dito. Desse modo, nosso 

fich8rio era constantemente ampliado com a incorpora~ao de novos dados 

tecnicos e de conteudo, facilitando a manipula~iio para a arnilise. Entretanto as 

fichas que apresentamos estiio sob urn formato bern rnais simples e contem 

apenas as informa~oes essenciais para o reconhecimento dos filmes que citarnos. 

De sua cria9iio ate fms da decada de '50 a produtora realizou 238 filmes, e 

desse montante sobreviverarn a aQiiO do tempo aproxintadamente 120. De 1956 a 

inicio de 1961, 83 produ~oes apresentaram boas condi9oes de manipula~iio e 

constituem nossa docum~io principal. 

Paralelamente, desenvolvemos pesquisas em outros centros de docume~iio 

investigando, em revistas da epoca, possiveis criticas aos filmes de Jean 

Manzon e rnanifesta~oes do publico. Infelizmente as publica~oes consultadas 

raramente se dedicavam a critica ao documentario, eram entusiastas do cinema 

de Hollywood, dedicando duas ou tres pliginas ao cinema nacional. Assim, 

foram pouquissirnas as informa~oes obtidas. A trajetoria de Jean Manzon e sua 

produtora foi entiio montada atraves de recortes de jomais centralizados em 

hemerotecas como a do Museu Lasar Segall, do Arquivo Alexandre Eubilio -

UNICAMP, e a do IDART - Divisiio de Pesquisa do Centro Cultural Sao Paulo, 

alem de entrevistas com funciorulrios da produtora. 
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A complexidade na leitura e manipula~tiio do documento fibnico nos levou a 

percorrer urn caminho cbeio de idas e vindas pois nio e pennitido ao bistoriador 

sentar-se numa sala comum para examirui-lo urna Unica vez. E necessario ve-lo 

urn minimo de tres vezes, projetado na moviola ou na tela e quando possivel no 

videocassete. Apesar das boas condi~toes de que dispunbamos para o exame dos 

filmes, as inforrna9oes referentes a eles tiveram que ser coletadas aos poucos. 

Essa dispersiio nlio era esperada urna vez que toda a documentaQ1io filmica e o 

que a ela se referia estava arquivada num Unico Iugar. No entanto, urn exame 

rnais minucioso nos mostrou que era necessilrio urna investiga9ilo detetivesca 

dentro da organizaQ1iO primitiva na busca de nossos preciosos documentos. 

Documento e objeto para o nosso estudo, os filmes de Jean Manzon seriio 

analisados sob a luz do metodo sugerido por Marc Ferro, que por sua vez nao o 

sisternatiza de maneira acabada mas permite a cada historiador fazer urna 

reflexlio sobre ele ao fazer bist6ria. Procuramos assim fazer urn exercicio de 

aruilise estabelecendo rela9oes proprias entre as imagens-objeto e tudo aquilo 

que e exterior a ela no periodo que ora estudamos. 

Alem de Marc Ferro, outros bistoriadores preocupados com as relal(oes erttre 

cinema e historia seriio estudados e confrontados como primeiro cujos trabalbos 

e ideias predominam em nosso estudo; isso porque sua abordagem entende o 

filme como urn documento historico e parte dele para compreender a sociedade 

que o produziu. Dessa forma o docurnento filmico torna-se urn texto escrito por 

imagens que mantem relal(oes intrinsecas com outros textos produzidos ao seu 

redor. 
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Nessa articula~iio cinema e historia, o filme, irnagem-objeto, possui rrn1ltiplas 

dimensoes, o que nos leva para alem da historia que conta e das imagens que 

mostra. Assim, discutimos os filmes contextualmente pois trabalhamos com 

viirios saberes, o que irnplica confrontar, nesse momento, representayoes 

historicas e realidades. Examinamos as rela~oes e representa~,toes da sociedade, 

da ideologia desenvolvimentista, incluindo ai especificamente a trajetoria de 

Jean Manzon. Esta inclusiio niio tern qualquer inten~iio de analise psicologizante, 

mas sim de dar ao leitor referencias ate entiio pouco conhecidas do fotografo e 

cineasta, do desenvolvimento de sua obra e as possiveis rela~oes que 

estabelecia com sua equipe e a sociedade. Procuramos, com isso, desviar-nos 

do risco de conferir diferentes status as realidades historica entiio abordadas 

pois os dados referentes a Jean Manzon siio elementos que devem ser levados 

em conta na aruilise dos filmes, de acordo com o metodo sugerido por Marc 

Ferro. 

Da leitura e aruilise dos filmes foi possivel discutir tres temas quanto as 

representa~oes: a representa~iio do poder atraves das imagens de Juscelino 

Kubitschek e politicos do periodo; representa~oes das classes sociais e aquelas 

que estabelecem urn Brasil moderno e outro atrasado. Esses temas niio 

pretendem dar conta de todas as dimensoes possiveis dos filmes analisados, ao 

contnirio, eles siio fonte para outros pesquisadores que com outros olhos 

poderiio descobrir novos temas. 

Por outro !ado, os temas, que ora apresentarnos foram pouco discutidos, o 

que significa que os historiadores pouco se debru~aran1 sobre eles. A imagem de 

Juscelino Kubitschek, amplamente divulgada e usada ate nossos dias, raramente 

foi objeto de estudo, mesmo sua trajetoria politica e pessoal carecem de estudos 
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aprofundados. Niio pretendemos fazer aqui urna investigac;;iio mmuc1osa sobre 

sua imagem, mas lan~ar urn primeiro olhar sobre ela atraves de Jean Manzon, 

inserindo-a no contexto de seu governo como presidente e estendendo suas 

rela~oes com a sociedade. Da mesma forma faremos com os politicos que 

estiverarn sob o olhar das cilrneras de Jean Manzon e sua produtora. 

As imagens da sociedade, isto e, suas classes sociais, estiio fragrnentadas. 

Niio encontramos fUmes, do periodo, dedicados exclusivamente a urn ou outro 

segmento social, eles niio sao o assunto principal dos filmes mas personagens e 

preocupa~oes sencundarias. No entanto essas imagens fragmentarias constituem 

uma representa~ao daquilo que niio apenas Jean Manzon, mas a burguesia e o 

Estado concebiam como classes sociais. 

Essas imagens da sociedade ainda nos possibilitam estudar urna outra 

representa~iio: a do Brasil rnoderno e do Brasil atrasado. Elas perpassam todos 

OS fiJrnes de urna forma OU de OUtra. 0 momento e de desenvoJvimento e 

portanto supera~ao do antigo estado de coisas. As cidades, o homem urbano e 

do campo, a indUstria, os transportes, as for~as armadas, enfun toda a sociedade 

passa do velho para o novo. Mas serii que esse novo significa superac;;iio do 

velho? Ha a possibilidade de convivencia entre ambos? 0 que e ser moderno na 

decada de '50 nessas imagens que analisamos? Tais indaga~oes nos levam ainda 

a estabelecer relac;;oes com os outros ternas que desenvolvernos, possibilitando 

entende-Ias entre as representac;;oes. 

Dessa forma, os filmes realizados por Jean Manzon nos rnostram irnagens 

que percorrem o periodo revelando e fazendo historia. Mas niio podemos pensar 

que apenas o olhar de Jean Manzon concebe tais imagens. Hli rnuito rnais que 
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urn cinegrafista ou urna produtora por tnis do filrne: uma classe social e o 

Estado. 
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1- DOCUMENTOS E CONTEXTOS 



I.I.Um documento possivel 

Sera o fUme, um documento indesejavel para o historiador? Nunca e demais repetir 

essa frase de Marc Ferro, apesar de ela ja ter seus 20 anos. Hoje, e claro, os 

historiadores se interessam pelo filme, nao so como urn divertimento mas tambem e 

principalmente como urn documento em potencial para a historia. 0 historiador nao o 

ignora mais, pois percebeu que para ah~m da historia do cinema, 0 filme nao e mera 

ilustra~l1o de uma outra historia mas fonte dela. No entanto, a pergunta inicial permanece 

ressoando como urn eco, pois o filme e ainda urn documento nao objetivo, muitas vezes 

impreciso e deformador, com linguagem dificil de decifrar, renitente, e pela natureza de 

seu suporte, deterioravel, exfguo e disperso. 

Imagem-objeto, o filme foi apresentado primeiro ao historiador como um fascinante 

modo de visua/izar a historia. Mas ele nao era suficientemente explorado apesar de ser 

reconhecido como testemunho: Boleslaw Matuzewski, Jose Honorio Rodrigues e 

Georges SadouJl em diferentes epocas, reconheceram a importancia do documento 

filmico. 

Entretanto, a 1magem - e particularmente o filme - so foi incorporada ao rol dos 

documentos historicos com plenos direitos quando tanto a no~ao de fato historico como 

a de documento foram ampliadas pela critica historica a que sao submetidos. Do 

documento historico foi tirado o veu de objetividade e pureza que lhe era conferido, e 

ele passa a ser encarado como urn "monumento", isto e, um instturnento e expressao do 

1Boleslaw Matuzewski, citado por LEYDA, Jay. Films Beget Films- A study of the compllatwnfilm. New York, 

Hill and Wang, 1971, p.15-6. RODRIGUES, Jose Hon6rio. A Pesqwsa Hist6nca no BrasJI. 3ed., SP, Nacional, 
1978. CARDOSO, Ciro F. 'Iconografia e Hist6ria"in Resgate - Revwa !nterdJscJplmar de Cultura do Centro de 
Mem6rta UNICAMP. CampinaB, Ed.Papirus, 1:09-17, 1990. p.09. 
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poder da sociedade do passado sobre a memi>ria e o futur&. 0 fato hist6rico encarado 

como construyao pennite-nos reconhecer outras realidades hist6ricas ate entao 

desprezadas pelos historiadores. Essa desmistifica~tao, essa desmontagem a que ambos 

devem ser subrnetidos, nao pode ser realizada por uma unica critica hist6rica. 

E nessa perspectiva que em 1973 Marc FerroJ publica na revista ANNALES, Le film, 

Une Contre-Analyses de Ia SocUJUi? 0 texto dentro do que chamarnos de nova histOria 

faz o esbofo de um mJtodo4, onde aborda nao s6 esse "novo" documento mas as 

realidades ali inscritas e ate entao negligenciadas pelos historiadores. Na mesrna decada, 

surge da AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION urn grupo de historiadores 

amencanos, "'1uJ Historians Fibn Commitee, que tern como objetivo disseminar 

informa~toes sobre o tilme como foote para a pesquisa e o ensino da hist6ria. A 

publica~tao FILM & HISTORY preenche o vazio das discussoes, publicando ensaios e 

artigos sobre filmes e metodologia, alem de se firmar como urn espa~o para aqueles 

historiadores que realizam f'ilmes exporem e discutirem suas experiencias. 

Mesmo que o historiador tenha, finalmente, transformado o filme em documento, ha 

urn primeiro - mas nao Unico - problema contra o qual ele se defronta: o carater 

interdisciplinar da rela~tao cinema-hist6ria. Sem dUvida, esse caniter suscita ao mesmo 

tempo perigo e fascinayao, como bern coloca Jose Mario Ortiz6: a fascinayiio de se 

2ver FOUCAULT, Michael. Arqu£otogia do Saber. trad Luiz F.B.Neves, Petr6polis, Vozes, 1971. LE GOFF, 

Jacques. Memoria e Historia. trad Bernardo Leitao et allii, Campinas, Ed. Unicamp, 1990, pp. 9-10 e 535-49. 
FERRO, Marc. Cinenw e Hist6ria. trad Flavia Nascimento, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992, p.79. 
3Uma interessante trajet6ria intelectual de Marc Ferro e realizada por SCHVARZMAN, Sheila. Como o cmema 
escreve a hut6rta: Ella Kazan e a Amenca.Campinas, SP, disserta9~0 de mestrado apresentada ao departamento 
de Hist6ria do Institute de Filosofia e Ci&lcias Humanas IUNICAMP, 1994. 
4FERRO, Marc. '0 Filme: uma contra-analise da sociedade?' in On2ma e Hist6na. op. cit. ,p. 88. Esse artigo data de 
1971. 
5ROll.JN'S, Peter C. (ors) Hollywood as Histonan - Amerioon Film m a Cultural Context. Lexington, The 
University Preao of Kentucky, 1989. 

6RAMOS, J.M Ortiz. 'Relao;Oes Cinema-Hist6ria: Perigo e Fascina>4o' in Projeto Hsstona: Programa de 
Estudos Pos-Oraduados e Departamento de HistOria. S~o Paulo, PUC-EDUC, 1985, pp. 55-63. 
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aproximar do rrumdo estranho e sedutor das imagens e sons abrem nlliltiplos caminhos; o 

historiador segue movido pela sedu~iio das imagens, do roteiro, do diretor, enflffi, do 

filme como urn todo. Aqui reside o perigo, quando come~a uma verdadeira reflexiio 

sobre a irrterdisciplinaridade. Perigo ainda, segundo Ortiz, de desabar na constata~iio do 

)a conhecido na analise da sociedade7 • No entanto, nao entendemos que o perigo crucial 

seja esse, pois se encaramos o filme como monumento, inserindo-o no conjunto de 

outros documentos, nao haveni tiio somente uma constata~iio, mas o olhar para urn outro 

!ado, com novas preocupa~oes, surgindo novos conhecimentos de velhos problemas. 

A consciencia da irrterdisciplinaridade se da exatamente quando o historiador sente a 

necessidade do conhecimento da literatura cinematognifica. 0 filme como documento 

suscita, entiio, urn duplo saber; e como andar 1111ma fascinante corda bambdl, para 

retomar a expressiio de Ortiz. Mas e no contato com a literatura cinernatognlfica que o 

historiador pode desviar-se da irrterdisciplinaridade perdendo de vista ora a 

especificidade da hist6ria - ao embrenhar-se nos campos da historia do cinema, da 

produ~iio cultural ou da linguagem cinematognifica -, ora a especificidade do cinema -

ao tra~ar paralelos entre sociedade e filme, sem penetrar neste ultimo, usando-o como 

mera ilustra-;iio. Mas o historiador pode finnar-se na corda bamba e evitar os desvios se 

encarar o conhecimento hist6rico como permanente liga-;iio de realidades. Essas liga-;oes 

nao significam a subordina-;iio ou o privilegio de realidades e sim uma valoriza-;iio e 

enriquecimento dos diferentes campos hist6ricos. A articula~iio cinema e historia nao 

pode ser reduzida a temas e problemas sociais exclusivos de urn ou de outro, pois 

devemos reconhecer no interior de qualquer realidade historica outras ali existentes, 

respeitando as especificidades de cada uma9. 

7Idemp.55. 
8Jbidem p.57. 

9J:.E GOFF, Jacques. op.cit. p. 10. Sobre as articula~Oeo entre hiot6ria e linguagem ver SILVA, Marcos A, '0 

t.rabalho da linguagem•in ll.ev!.sta Bras1kira de Historia. S~o Paulo, 6(11 ): 45-61; set. 1985/fev.1986. 
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Essa articula9iio nos leva a procurar novos metodos para o trabalho com o 

documento fllmico. Nesse sentido, e ainda Ortiz quem nos sugere duas op9oes 

metodol6gicas: a primeira e ter como centro das preocupa9oes o processo cultural, 

entendendo as obras como bens culturais; a segunda preocupa-se com as obras como 

construr;5es artisticas carregadas de energia e signifUXJfl:iolo. Por fim, nao toma os 

filmes como documenios, ou fontes documentais, mas sim de pe1U1trar fimdo em suas 

Bstruturas, perseguindo as insC~OeS historicas au depositadas, e jazendo sa/tar OS 

lampejos das espera~as niio realizadasll. Essas op-;;oes, esclarece Ortiz, nao devem 

ser absolutizadas e mesmo enquanto sugestoes, merecem uma atenta reflexiio. Ambas 

sublinham a separa9iio dos conhecimentos hist6ricos e cinematognificos: no primeiro 

caso, tanto pesquisa quanto reflexiio voltam-se para a hist6ria do cinema, a hist6ria do 

fazer fllmico, das rela9oes entre cineastas e daquelas existentes dentro do cinema; e a 

realidade propria do cinema numa arul.lise interna a produ-;;ao do filme. Ao voltar-se para 

a obra como constru-;;ao artistica, segue pelo carninho dos estudos da linguagem entrando 

nos campos da semiologia, da fenomenologia, da arul.lise psicanalitica, etc., analisando o 

filme intemamente, sem sobrar tempo para examirui-lo quanto a sua exterioridade. 0 

interclinlbio entre essas duas op-;;oes e vislumbrado por Ortiz, mas niio explorado. Mais 

preocupado em mostrar os perigos e tambem a fascina9iio da rela9iio cinema-hist6ria, ele 

niio deixa o historiador seguro de que o filme e urn documento hist6rico em potencial. 

Ao contnirio, ele e considerado urn objeto de estudo proprio da hist6ria do cinema com 

uma nova abordagem, onde se interrogam outras series documentais, estabelecendo urn 

circuito de comunica9ao que, no entanto, se limita ao cinema. Essa inseguran-;;a e 

transformada em contradi9iio com a aftrma9iio de que, para suas op<;oes metodologicas, 

0 filme niio e encarado como documento apesar de perseguir inscriy5es historicas au 

depositadas. 

lllRP.Mos, J.M Ortiz. op.cit p.s6. 
11Idern 
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Se para Ortiz o intercBmbio sugere urn certo desconcertamento para o historiador, o 

seu desenvolvimento tern se mostrado uma maneira ampla no qual as questoes 

metodologicas suscitadas pelo material filmico tern sido enfrentadas. As articula~oes 

entre cinema e historia conduzem a urn dialogo de saberes, sem perdas para o 

conhecimento historico ou os riscos de desvio para a historia do cinema. 

0 trabalho particular sobre a articula~il.o cinema e historia abre urn amplo campo de 

debate no qual a defini~iio do que representa o filme para o historiador e essencial. 

Nesse sentido, essa defini~iio podera seguir tres caminhos possiveis de analise: a analise 

quanto ao seu desliluJ; o filme como escrltor de hist0ri4 e o filme enquanto dDcumenhl 

histOrko. 

No primeiro caso, a analise percorre o caminho no sentido da Escola de Frankfurt 

e/ou Umberto Eco: o filme e analisado em sua totalidade como indUstria cultural e ve o 

individuo, o espectador, como massa, objeto dessa indUstria que o manipula 

ideologicamente. Na verdade, essa analise nil.o da conta da interioridade do filme, 

reduzindo-o as suas rela~oes extemas: publico e filme, indUstria e consumidor. A 

imagem em si nil.o e privilegiada mas sim o publico, a critica, os cartazes do filme, as 

revistas especializadas, o star-syshlm, etc. 

Se o filme e considerado urn escrlttJr de ldstOria, parte-se da possibilidade de uma 

historia em imagens, histOria cinematognifica. Essa reflexiio esta tanto nos escritos de 

Marc Ferro como em discussoes entre historiadores norte-americanos ligados a revista 

FILM & HISTORY. A preocupal(iio central e de como a historia pode ser feita em 

imagens sem ser uma transcri~iio do discurso historico escrito, isto e, que a historia em 

filmes seja urn agente de inteligibilidade historica, e como o historiador pode se envolver 

na realiza~il.o dos filmes. Os filmes historicos e alguns tipos de documentacios que 

tambem explorarn a histOria dificilmente fazem do fato historico o ator central, M uma 
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preferencia em reduzi-lo a pano de fundo para o desenvolvimento de urn romance, urn 

drama individual ou ainda uma biografia. Hi, no entanto, filmes que fuzem o contrario 

como, 0 Encourat;ado Potemkim- 1925- e Outubro- 1927- de Serguei Eisenstein onde 

o fato hist6rico e o protagonista. Em Outubro e a Revolu~ao Russa esse personagem, 

nao h8. o desenvolvimento de urn romance ou urn drama enquanto a Revolu~llo acontece; 

todos os personagens que aparecem estao envolvidos, de alguma forma, com o 

protagonista e nao tomam-se mais ou menos importantes diante desse fato que estil 

acontecendo e no qual estao participando, nao se sobressai uma hist6ria particular, seja 

ela do Czar Nicolau n, Kerensky ou Lenin, mas fazem parte de uma historia que envolve 

todos eles. Tal questao e mais evidente ainda na historia da revolta dos marinheiros de 

0 Encourat;ado Potemkim que poderia ser desviada quando da morte do marinheiro 

Vakulientchuk, transformando-o em personagem principal e a historia num romance ou 

num drama, ou ainda, na sequencia da escadaria de Odessa. Assim, nesses dois 

exernplos 0 fato hist6rico e 0 personagem central e nao 0 fundo historico para algum 

romance.12 

Nessa discussi!.o a analogia entre a hist6ria escrita e a historia visual acaba sernpre 

emergindo, mas esse nao parece ser urn born caminho para se abordar a questllo , pois 

cada uma dessas maneiras de se fazer hist6ria apresenta, a seu modo, distor~oes, 

problemas te6ricos, metodologicos e pniticos. Hli aqui uma preocupayilo nllo s6 te6rica 

como tambem pnitica, isto e, a possibilidade do real envolvirnento do historiador na 

realiza~iio de filmes e de como "escrever" o passado com os meios especificos do 

cinema: o tilme e entao, urn meio de se fazer e analisar a hist6riai3. 

1:Para uma reflexl!o rnaior sobre 0 Encourao;ado Potemk.im veja: FERRO, Marc. 'Lenda e Hist6ria: 0 Encoura"ado 
Potemkim' in CYnenra e Jistoria, po.cil,pp.141-143. 
13Para uma reflexl!o sobre Hist6ria em Imagens ver : FERRO, Marc. 'Existe urna visao cinematognlfica da 

Hist6ria?'inA Hlstona Viglada. trad Doris S.Pinheiro, SP, Martins Fontes, 1989.pp.63-75. HARVEY, Stephen. 
'Por que o cinema se volta para a Hist6ria' in 0 Estado de Stlo Paulo; Sao Paulo, 1 1 . 12. 1983, n 1 83, ano ill, 
Suplemento Litenl.rio, pp.2-3. ERNST, Wolfgang. 'DIStory: cinema and hiatorical discourse' in Journal of 
Contemporary History, London, 18(3):397-409,jul.J983. ROSENSTONE, Robert A 'History in Images/History 
in Worda: reflections on the possibility of really putting hiatory onto film' in The Amertcan Histon·a:zJ 1/eview, 

New York, 93(5): 1173-85, dec., 1988. HERLIHY David 'Am I a Camera? Other reflections on films and history' 



23 

Quando tomamos 0 filme como diJCllmenltl llisNrko, a analise parte da imagern

movimento. Aqui as rela\)oes exteriores e interiores silo imprescindlveis: a produ\)iio 

filmica e suas rela\)oes com o mundo que o produz pennitem conhecer, qualquer que 

seja o genero do filrne, o imagiruirio, a cultura, a politica, a ideologia, etc.: a 

instabilidade emocional dos anos seguintes a Segunda Guerra Mundial, oficialmente 

denominados ''tempos de paz", a confusiio e as dificuldades desse momento para o povo 

americano nos sao revelados na estoria de tres veteranos da guerra que voltam para 

casa, em The Best Years Our Llves14 ( 1945, William Wyler); a chanchada brasileira, 

na decada de '.50, niio e apenas uma maneira simples e ingenua de contestar a ordern 

vigente, mas tambem urn canal que refor\)ava outros valores ligados ao poder. Alem 

disso, ela nos possibilita observar as representay5es da .fQCiQdad4il que o imagiNirio 

ci1Uilmatograf1C0 produziu ( ... )15 Esses dois exemplos nos mostram as dimensoes 

possiveis do material filmico como documento, admitern a descoberta de uma outra 

historia revelada pelo niio vislvel. E nesse sentido que Marc Ferro e John O'Connor 

tra\)am metodologias16 nas quais a consciencia das possibilidades do filrne niio consente 

encani-lo unicamente como instnll1Uilnto de pocfer17 mas urn contra-poder ou, nas 

palavras de Ferro, uma conira-anD/ise da sociedade. No entanto, o .fato de urn filme ter 

in 7he American Hfstoricall?eview, op.cit. pp. 1186-92. WHITE, Hayden. 'Historiography and Historiophoty' in 

7he American Historiall?eview, op.cil, pp. 1193-99.0'CONNOR, John E. 'History in Irnagesllmages in History: 

reflections on the importance of film and television study for an understanding on the pMt' in 1he American 
Historical Review, op.cit., pp. 1200-09. TOPLIN, Robert Brent. 'Tile filmmaker as historian' in 1he Anu!rican 
Historical Review, op.cit., pp. 1210-27. 
1"Esse filme e analisado por JACKSON, Martin A 'Tile Uncertain Peace' in O'CONNOR, John E. and JACKSON, 

Martin A American Historyi.Amerctan Film - Interpreting the HoUywood mage. New Expanded Edition New 

York, The Ungar Publishing Company, 1991. 
15MEIRELE.S, William Reis. Cinema e Historia: 0 cinema brasileiro nos anos 50. Assis, disserls~Ao de 
mestrado, UNESP, 1991, p.09. 
16Marc Ferro esboo;;a seu metodo de anfllise de filmes em artigos ja reunidos em livros. O'Connor expoe suas 

reflexoes metodol6gicas no artigo 'History in Images/Images in History ... 'op.cit. 
17 A historiadora Cristina Meneguello em aeu artigo, 'Resgslando Hollywood: reflexOes a partir dos cart.azes de 

cinema', aproxima a concep\'Ao que Ferro tern do filme a Escola de Frankfurt, o que e bern incoerente: o filme, 

concebido como urn documento ntlo tern apenas uma dimensAo como a propria historiadora aponta no pensamento 
frankfurtiano; se 0 filme e urn instrumento de poder ou n§o, e • analise que vai permitir que 0 historiador pre
conceba o filme como aquele que reproduz e reafinna uma dominao;Ao de classe. Apesar da critica procedente que 

faz a Escola de Frankfurt, a historiadora nAo percebeu as possibilidsdes expost.. por Marc Ferro em seu metodo 

que trabalhs o filme como documento enquanto a Escola de Frankfurt o trabalha apenas em sua relao;;llo com o 
consumidor. 
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forte dirnensao ideol6gica e ser realmente instrumento de poder nao significa que seja 

inutilizado como evidtimcia, ao reafrrmar uma domina~ao; nesse caso o filme exerce urna 

a~il.o sobre a sociedade. 

A irnagem niio esta desvinculada da sociedade: a partir dela as complexas rela~oes 

entre individuos e entre filme e sociedade sao historicizadas. Uma sene de 

documentarios realizados pelo Estado, por exemplo, pode fomecer testernunhos da 

dirnensiio mitol6gica e irnaginaria de urna ideologia dominante, levando em conta a 

heterogeneidade social. E o caminho percorrido por Christian Delage ao analisar os 

documentanos produzidos pelos nazistas durante o Terceiro Reich e Jose Iruicio Melo e 

Souza com a aruilise das imagens do Cinejomal Brasileiro realizado pelo Departamento 

de lmprensa e Propaganda (DIP), no Estado Novo. Dessas pesquisas18 sobressaem 

aspectos que iluminam incertezas metodol6gicas, ao mesmo tempo que ampliam as 

dirnensoes entre o filme, os individuos, os grupos sociais e o Estado. Elas ainda 

recuperam uma documenta~il.o considerada previamente sem valor estetico e 

historicamente esgotada pela analise superficial do discurso ideologico, onde 0 filme e 

concebido como mera ilustra~iio. 

1.2.Document4r/Q como diJcumen.to ldst6rko 

A primeira vista o filme documentlirio, compreendido como documento para a 

hist6ria parece ser o caminho 6bvio no qual o historiador interessado na rela~ao cinerna

hist6ria deve trilhar. Essa obviedade niio pode causar espanto quando em algumas 

defmi~oes do genero estil.o inseridos os termos veracidade, objetividade, 

seriedade e didatismo. Mesmo que nessa concep~iio a criatividade seja o principio 

1liDELAGE, Christian. !A vision nazle de l'H.stmre- a travers de cmema documentaire du Trotsieme Rewh. 
Lausanne, Editions L'Age d'Homme, 1989. SOUZA, Jose Inacio M. A a,:G'o e o smagsnano de wna dttcuiura: 
controle, coeryt!¥o e propaganda polttica nos meios de comumca,:GI'o durante o Estado Novo. Sao Paulo, 
disserta~Ao de mestrado, ECAIUSP, 1990. 
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orientador e o docurnentarista tenha urn olhar particular sobre a realidade, o 

docurnentario depende do e~~rso dos acol'lklcimentos e, sobretudo, de sva materialulade 

concreta19 e ainda tido geralrnente como neutro apesar de sua evidente constru.;ao e 

interpreta.;ao, mas carrega consigo o estigrna de representar uma certa verdade da 

realidade. 

Ao docurnentario, para Jean-Claude Bernardet e Alcides Ramos. deve-se impor toda 

a critica externa e interna que a metodologia da hist6ria iii'I{JOe ao manuscrito ( ... )20. 

Esse ponto de vista desestabiliza a hierarquia dos docurnentos, legitimando o filme como 

docurnento historico. Port\rn, niio se pode deixar de lado as particularidades 

caracteristicas das irnagens, que devern ser analisadas por etas mesmas, acompanhadas 

da critica historica. 

Nessa perspectiva, Marc Ferro aponta alguns procedirnentos de analise de filrnes de 

rnontagern que tarnbern podern adequar-se a analise de docurnentanos. Esses 

procedirnentos setil.o abordados aqui, junto a rnassa documental usada como fonte, isto 

e, os filmes documentarios realizados pela produtora JEAN MANZON FILMS, hoje 

JEAN MANZON PRODU<;OES CINEMATOGRMICAS, no periodo de 1956 a 1961. 

A rnaior parte desses filrnes e dedicada a publicidade estatal e privada. No entanto, 

alguns sao de reportagens; dedicarn-se a urn unico terna e nao a urna sene de ternas 

agrupados como nos cinejomais. 

Podemos caracterizar rnais especificarnente tais filrnes como curta-metragens de 

presta.;ao de servi.;os, orientados para a prornoyiio e a venda de informa.;ao positiva. No 

periodo analisado, os filrnes nao faziarn rnenyiio, no inicio ou no fmal, a ernpresa 

patrocinadora e/ou anunciadora. Assirn, para poder trabalhar publicidade sern, no 

entanto, registrar o nome da empresa, Jean Manzon utilizou o MERCHANDISING. Para 

Leon Cakoff, Jt~~an Alanzon instihli# o "merclu:mdising" no cinema nos anos 50, quando 

I!I])ELAGE, Chriotian. op.cit., p. 12. 

20p,ERNARDET, J. C., RAMOS. Alcides. Cinema e Historla do Brasil SP, Ed Contexte, 1988. 
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a publicidade brasiklira mal sabia fazer "rec/ames" para as radios21• 0 

"merchandising" fica mais evidente quando os filmes saern da publicidade direta e sao 

transfonnados IUJffia fic\(aO, isto e, 0 fiJme e construido sobre urn fato rea), COffi 

tratamento ficcional: uma estoria e contada para mostrar tal produto ou acontecimento; a 

realidade esta sempre sendo manipulada tanto para atingir objetivos esteticos como 

discursivos. 

As sugestoes metodologicas de Ferro foram utilizadas com algumas ressalvas, 

respeitando as caracteristicas da documenta\(ao examinada. A critica dos documentos foi 

integralmente aplicada em seus tres aspectos: critica de autenUcidade, critica da 

id1imlificafi1o e critica analinca. 

A critica de autenlicidade procura, atraves dos movimentos de cilmera, da 

ilumina\(ao, intensidade da aQiio e outros elementos proprios das irnagens, observar se 

urn documento esta intacto ou nao, se uma sequencia foi cortada ou se e integral. Marc 

Ferro esta preocupado com os filmes que usam imagens de arquivos, assim como 

fotografias, entrevistas, filmagens atuais dos temas abordados e ate mesmo fragmentos 

de filmes de fic9iio, manipulando esses elementos atraves da montagem. Esse tipo de 

manipulaQao e recorrente nos documentarios de publicidade aqui analisados. De modo 

geral, os cinegrafistas de Jean Manzon filmavam os locais temas dos filmes; porem, 

tambem era comum o uso dessas imagens em outros filmes, qualquer que fosse o tema 

abordado. Alem desse arquivo que se fonnava, a produtora adquiria material de jomais 

cinernatognificos, principalmente da "ATUALIDADES FRANCESAS", ampliando a 

escolha de imagens a serern usadas para complernentar as que eram realizadas pelos 

cinegrafistas. Mas o que predomina e a repeti\;iio de pianos e sequencias produzidos 

pela propria produtora. 

21 Catalogo da Retrospectiva Jean Monzon; Cri"'4o, dire~4o e pro~Ao gnifica Louise Manzon e Ana Magno; s/n; 
SPIRJ, 1991. 
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0 suporte para a realiza~tilo da critica de identificafiio - momento em que o fllme e 

datado, seus personagens e lugares silo identificados, o conteudo interpretado - foi 

possivel com o levantamento de dados no arquivo de pastas referentes a cada produ~ilo. 

Esse material, de tradifiio escrila, corresponde aos textos de narraf,(ao, anotal{oes para o 

uso da milsica, a decoupage - que consistia em descrever, num fonnulario proprio, plano 

a plano, o filme inteiro - folhetos de divulga~ilo das empresas-cliente, etc .. Para Ferro a 

critica de identifiCafiio e o momento em que os obstaculos aparecem, necessitando urn 

acurado trabalho nos arquivos cinematognificos. Por isso a importiincia da critica de 

m~tenticidade, pois como identificar uma irnagem, seu conteudo, se nilo sabernos sua 

procedencia, sua autenticidade? 

As condi~toes de produ~tilo, a fun~ilo do documento, como o publico o recebeu, a 

orienta~ilo dada ao filme, fazem parte da crilica analitica. Para os documentiuios de 

publicidade, certos aspectos silo de dificil recuperal{ilo como a sua recepf,(ilo pelos 

espectadores. Veiculados nos cinemas para o grande publico e nas empresas, feiras, 

congressos para urn publico mais especializado, nilo despertavam o interesse da critica 

cinernatognifica que os desprezava ou simplesmente ignorava sua existencia; o grande 

publico os desdenhava tanto quanto a critica: os dez minutos iniciais da sessao nao 

passavam de urn momento para o cigarro e a conversa nipida ou a ultima chance dos 

retardatarios nao perderem o inicio do filme de longa-metragem. Mas eles tambem eram 

dirigidos para o publico especializado: 

"V~ precisa que algvem vtsite mafabrica ... E umfoturo s6cio, pode ser 

um banqueiro de que depende um emprestimo ou um financiamsnto, 

talvez seja um industrial estrangeiro cujos prodvtos V. pode represenJar e 

fabricar aqui, para melhores Mg6cios e maiores lucros... .M"as ele esta 

Ionge ou nlio tem tempo. Como agir? Leve ao seu visitante ma fabrica 

wda, em movimento, viva e dindmica, num fllme de 16 milbnetros ... A sua 

visita estara feita, OS horizonies estariio abertos... (...) Nada e mais 

eloquente que o hom cinema para vender uma ideia. E sua fabrica 
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poderd ser apresentada em ing/es, em frances, em italiano, em espanho~ 

caso voce 0 deseje. "12 

Essas possibilidades oferecidas poderiam ampliar a imagern da empresa para alern das 

fronteiras do Brasil, visando urn publico especializado e construindo representatroes 

pr6prias das relatroes de produtrao e dos servitros, assirn como o Estado procurava 

representar seu rnodelo, principalrnente para o grande publico. A concep~tao dessas 

representatroes nao era exclusiva da produtora: o cliente, ern primeiro Iugar, defmia o 

"espirito", o objetivo, a rnensagem do filrne. Sem o seu aval a montagern niio prosseguia. 

A ele era submetida a prirneira versao, para depois serern feitas as rnodificatroes 

sugeridas. Ainda assim a produtora tinha urn estilo proprio que rnarcava todas as 

produ~toes, quaisquer que fossem os ternas abordados: cinegrafistas, rnontadores e 

roteiristas eram subordinados a urn estilo que prezava o otirnismo, o rnodemo, a alta 

qualidade, a beleza das imagens. 

Para aprofundar a critica analitica, entrevistas corn cinegrafistas e funciornirios da 

produtora foram essenciais, possibilitando sua confrontatriio com os dernais elementos 

colhidos ao analisar a autenticidade e a identidade dos filrnes. 

Enquanto a critica de dOCIImentos cornpreende a analise da imagem em si, a analise 

de rea/izay/Jo aplica-se sobre a rnontagem, ou seja, o processo da escrita 

cinematognifica. A rnontagern pode ser definida, segundo Andre Bazin, como a 

organl.zafilo das imagens no te~. Essa organizatrilo possui certas regras que ao 

serem utilizadas pelo rnontador irnprirnern urn novo sentido as imagens. Nesse mornento 

definem-se tambern a funtrilo dos elementos sonoros: as vozes das entrevistas, os sons e 

vozes dos extratos de outros filrnes, a voz do narrador, as rnusicas e os silencios. 

A analise da escrita cinernatognifica, a montagern, implica em saber como os 

realizadores comunicaram-se com o publico, de que rnaneira e quais procedimentos 

22polheto publicitario; impresso; s/data. 
23BAZIN, Andre. 0 On.ema.trad Eloisa de Araujo Ribeiro, Sao Paulo, Brasiliense, 1991. 
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usaram para tomar a montagem ativa24 • 0 que marca a estrutura dos documentarios de 

publicidade aqui examinados e a abundfulcia de pianos curtos e n1pidos, permitindo 

grande fluxo de imagens. A mllsica acompanha sublinhando a intensa decupagem sem 

deixar espa(;o para o uso de ruidos e silencios que influiriam na fluidez e hannonia do 

f'ilme. Cabe a narrayiio restabelecer, de certo modo, a continuidade, percorrendo todo o 

filme, ora explicando, ora comentando; e ela quem amarra e sustenta pianos e 

sequencias, assim como estabelece a dramaticidade necessaria ao filme. Sempre como 

voz off, a narrayiio tern urn importante papel entre os documentarios que usam muitas 

imagens de arquivo, pois perrnite contextualizar e articular as imagens soltas. 

Onipresente, ela expoe e analisa o tema abordado. Porem, a analise do narrador niio e 

critica, ela reproduz o pensamento, a ideia dominante, reforya estereotipos, niio faz 

contraponto com a imagem. 0 narrador detem todo o saber, niio hli espa~o para o 

espectador e niio empresta voz alguma aos atores, se por acaso o faz, so tern direito ao 

discurso grave e empostado. 

Aqui vale a pena retomar dois aspectos importantes para a analise da rea/i~iio. 0 

primeiro e o uso constante das mesmas imagens em filmes diferentes. Existem certas 

imagens que sao recorrentes entre os filmes criando estereotipos. Por exemplo, o 

cidadiio classe media e representado por urn funcionario publico em Vlirias sequencias 

com sua familia, no trabalho, andando na rua. Tais sequencias, muitas vezes, sao usadas 

em outros filmes, nlio importando o assunto abordado. As imagens de paisagens, 

operarios, crian~as, etc., sofrem o mesmo uso. A interven~ao ficcional e outro aspecto 

importante a ser analisado nesse momento. A manipula~ao niio e realizada somente com 

atores, mas as imagens e o texto sao construidos de maneira a contar uma estoria. 

Os procedimentos metodologicos emprestados ao esbo~o de Marc Ferro 

possibilitaram dedicarmo-nos tanto ao filme quanto a outros documentos a eles 

relacionados no sentido de cerca-los para melhor compreende-los. Desse modo a 

2"F£R:Ro, Marc. Analyses de FIJ.m. Analyses de SocteU. op.cit, p.36. 
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circun.scri~tiio temlitica deu-se a partir da articula~tiio das imagens e do recorte temporal e 

bibliognlfico. 

1.3.(;o~s 

Retomemos agora a questiio da articula~tiio cmema e historia em relayilo aos 

contextos. 

0 ponto inicial a ser observado refere-se ao periodo ja mencionado: 1956-1961. Ele 

aborda por urn !ado os anos do govemo Juscelino Kubitschek e por outro lado a 

produ~tiio cinematognlfica de Jean Manzon. E importante esclacecer que este mesmo 

periodo niio diz respeito a toda produ~tiio realizada pois a produtora tern uma historia 

particular que extrapola essa periodiza~tiio analisada, isto e, sua atividade 

cinematognlfica inicia-se nos prirneiros anos da decada de '50 e mesmo depois da morte 

de Jean Manzon, em 1990, a produtora continuou a realizar filmes sob a dire~tlio de Jean 

Pierre Manzon. 

Uma outra observa~tiio e quanto ao recorte tematico: representayoes do nacional

desenvolvimentismo. A ideologia do desenvolvimento niio nasce e morre no periodo JK, 

ela toma fei~toes diferentes nos momentos anterior e posterior ao aqui estudado. No 

entanto, e neste, que a palavra "desenvolvimentismo" vincula-se ao espirito 

empreendedor de Juscelino Kubitschek. Niio se pode pen.sar numa determina~tiio de 

coisas, mas numa confluencia de forftas. 

Para o nosso estudo conceber que toda a ideologia desenvolvimentista partiu do 

Estado, numa idtHa de ele ser o criador e organizador de todo o processo social, seria 

desprezar as outras for~tas sociais que ocupam o mesmo espafto, empreendendo suas 

estrategias de domina~tiio. Os trabalhos de Maria Jose Trevisafr!-5 , Caio Navarro de 

25mEvlsAN, Maria Jose. 50 anos em 5 ... A FIESP e o desenvolvimentismo. Petr6polis, Ed Vozes, 198:5. 
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Toledo20 , Maria Sylvia Carvalho Franco27 e num certo sentido, o de Jose Mario Ortiz 

Ramos28, vern refor\(ar essa nossa postura. No primeiro, a autora analisa o empresariado 

paulista, entendendo-o como grupo social empreendedor de urn projeto de 

desenvolvimento anterior ao govemo JK que preconiza a sociedade e os papeis do 

Estado e das classes sociais. Tal projeto e encampado por JK, quando eleito presidente, 

indo ao encontro de suas ideias de industrializa\filO e a procura da estabilidade politica e 

social. 

As aruilises de Caio Navarro de Toledo e de Maria Sylvia Carvalho Franco, da 

agencia ISEB desmontarn a ideologia nacional-desenvolvimentista por ela construida, 

desvendam a "fun\;ilo precisa cumprida pelas ideologias nacionalistas quanto a 

desfigura\(ilo das contradi\;oes sociais e a arregimenta\{ao para o esfor\(o 

desenvolvimentista cujo pre\(o incidia pesadamente sobre a classe operiuia''29, e a ideia 

de contradi\;ilo entre as ideologias da agencia e do govemo e suprimida. Esse carninho 

tambem e percorrido, de certa maneira, por J.M. Ortiz Ramos ao analisar as rela\(oes 

entre Estado e produ\filO cinematognl.fica estabelecendo o posicionamento do meio, 

imerso nas discussoes do periodo JK, frente ao nacional-desenvolvirnentismo, atraves de 

duas correntes de pensamento - a "nacionalista"e a "industrialista-universalista". As 

ideias de urn cinema industrial apoiavam-se, tanto para urn como para outro, numa 

liga\;ilo fundamental com o Estado: os estudos partiriam do meio cinematognifico e as 

condi9oes legislativas e protetoras para as realiza\(oes teriam que ser promovidas pelo 

Estado, afll1lllll1l cilwma e probkma de governoJO. 

26-J:DLEDO, Caio Navarro. ISEB: Fdbrica de Jdeologlas. Slo Paulo, Atica, 1978. 
27FRANCO, Maria S. C. '0 Tempo das llusoes' in Jdeologia e Mobl/.lzap:Io Popular. Rio de Janeiro, Paz e 

Terra/CEDEC,l978, pp.!Sl-209. 
28RAM03, J.M. Ortiz. Cinema, Estado e Lutas Culiurais: Anos 50/60170. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983. 
2!>rREv!sAN, Maria Joe~. op.cil p. 15·6. 
JOaAMos, J.M. Ortiz. Op.Cit,p.26. 
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0 discurso e o pensamento de Juscelino Kubitschek foram detalhadamente analisados 

por Miriam Limoeiro CardosoJI. Sob a otica do poder, o desenvolvimentismo tambem 

caracteriza-se por uma sintonia entre as parcelas da classe dominante que ja vinham, nos 

periodos anteriores, projetando e ou dando forma a essa ideologia hegemonica. 

Os aspectos dessa ideologia perpassam todos os dircursos, o que nllo significa 

neutralizar as diferenl(as. As posil(oes frente aos temas como subdesenvolvimento, 

desenvolvimento, relal(oes entre o Estado e a iniciativa privada, a concep9iio da 

constituil(iio da sociedade, etc., voltavam-se principalmente para a dimensao economica. 

A enfase no aspecto hannonioso da ideologia nllo significa que sugerirnos urn 

momento em que inexistam os conflitos sociais ou ideologicos, ou ainda que comel(amos 

a tral(ar rela9oes inadequadas entre esses contextos e a produl(iio de Jean Manzon. N!to 

podemos negar a importancia de temas do desenvolvimentismo presentes e representados 

nos filmes. 

E claro que a ideologia nllo explica por si so a concepl(iio das representa9oes nos 

filmes, nem a trajetoria da produtora. Elas dependem tambem do caminho seguido por 

seu fundador. E e justamente por essa convivencia entre os recortes aqui levantados que 

a perspectiva biogntiica e levada em ConsiderayiiO. As particularidades da metodologia 

aplicada a massa documental nos levam a renunciar a uma unica realidade, ou a 

subordinar uma a outra. Assim, Wrias perspectivas convivem nao na procura de uma 

historia total, mas em razio da propria natureza do objeto e do documento historico 

deste estudo. 0 vies biogntiico niio e, portanto, determinante, e referencia importante 

para o conhecimento de urn cineasta pouco conhecido e uma obra algo marginalizada e 

esquecida. 

31 CARDOSO, Miriam Limoeiro. kieologia do Desenvolvimento- Bras1l JK-JQ. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1977. 
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1.4. Uma trtljeNrla 

0 Brasil surgiu como uma op~ilo formidavel ao reporter fotognillco frances Jean 

Manzon, urn entre alguns profissionais de jornais e revistas convocados para o servi~o 

cinematognifico da Marinha Francesa, que estavam na Jnglaterra, apos a retirada de 

Dunkerque. A Fran~a ocupada pelos alemlies nilo parecia ser porto seguro; a Inglaterra, 

por sua vez, suspeitava da posi~ao francesa e diante da ocupa~ilo rompe rela~oes 

diplomaticas. De Gaulle, chefe das For~as Francesas livres, "prisioneiras" na Inglaterra, 

nilo se interessou pelos servi~os de reportagem fotognifica e cinematognllica, oferecidos 

pelo grupo do qual Jean Manzon fazia parte. 

Ainda na lnglaterra o reporter fotografo encontra-se com Alberto Cavalcanti, que o 

conhecia por suas reportagens nas revistas Paris-Match e Paris-Soir, recebendo deste 

uma proposta adminivel e espantosa: "Por que vo.::i! niio vai ao .Brasi/?"32. Para Jean 

Manzon o Brasil parecia tiio Ionge e fabuloso como o plo.ruilta Saturno33• Mas os 

argumentos de Cavalcanti o convenceram a partir para o pais de seus sonhos de 

infdncia, dasf/orestas tropicais, dos indios34. 

Com Pierre Daninos, redator de Paris-Match, chega ao Rio em 1941 e com urna carta 

de Alberto Cavalcanti apresenta-se a Lourival Fontes, diretor do Departamento de 

Imprensa e Propaganda, o DIP, do Estado Novo. Quando em 1944, Lourival Fontes sai 

do DIP, Jean Manzon e convidado por Frederico Chateaubriand - sobrinho de Assis 

Chateaubriand, proprietario dos Dianos Associados - a trabalhar como reporter 

fotognillco na revista "0 Cruzeiro". 

A revista, nesse periodo, marcou para o fotografo profissional em geral, uma 

renova~ao nas rela~oes de trabalho, valorizando-o tanto a nivel salarial quanto artistico. 

Jean Manzon :formou com David Nasser a primeira dupla de reporteres da revista a 

32REBATEL, R I.e li£gard du Jaguar. Rennes, Editions Ouest Frsnce, 199Lp. 134. Ver ainda MORAIS, 
Femando.Chatll: o rei do Brasil, a vtda de Assts Chateaubrtand. SAo Paulo; Companhia das Letras, 1994.pp. 
416-20 
33REBATELR op.cit. 
:l<!J:dem. 
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cobrir fatos inusitados, nos quais seu trabalho fotognifico estitm~lava o 

sensacionalismoJS. 

A partir de 1952 muda de profissao mas niio radicalmente, continua a ser urn homem 

de imagensJO, urn reporter. Funda nesse ano a produtora de filmes publicitlirios Jean 

Manzon Films. Convida para fazer parte da sociedade Rene Persin, experiente tecnico da 

Gaumont que trabalhava com os cinejornais Atualidades Francesas, o montador Hubert 

Perrin e o cinegrafista e correspondente da Metro no Brasil, John Reichenheirn. 0 inicio 

da produtora foi fortemente influenciado pela concep9ao cinematognifica desses tecnicos 

que vinham dos cinejornais europeus, apesar da proposta ser diferente, isto e, eles niio 

realizariam jornais cinematognlficos mas documentarios publicitacios e de reportagens, 

campo que, segundo o proprio Jean Manzon, era pouco explorado no Brasil. 

Em meio a produ91lo publicitiuia eram realizados alguns documentanos chamados de 

reportagem, destacando-se no periodo que analisamos: Samba Fantastlco, de 1954 

(concorrente no Festival de Cannes), A Amaronla, de 1958 (premiado na Bienal de 

Veneza), 0 Brasil em 80 mlnutos, de 196()37 e a produ91io de Os Bandelrantes dirigido 

por Albert Camus. Esses documentarios eram realizados com dinheiro da propria 

produtora, sem patrocfnio de outras empresas. Neles ja esta presente sua concep9ao de 

documentano: a divulga9ao de uma irnagem positiva do Brasil. Essa ideia encaixa-se 

perfeitamente nos filmes publicitiuios, potencializando as imagens. 

Ao contrario da fotografia, onde trabalhava sozinho, ou no mlixirno com seu parceiro 

David Nasser, no cinema, Jean Manzon dispunha de uma equipe tecnica que era tiel as 

suas concep9oes. Antonio Estevao - cinegrafista durante mais de trinta anos na produtora 

- compara a colabora9ao entre eles como urn casamento, com 1n0mentos de intensa 

alegria e tamlxim diverge1JCias38, nem sempre partilhando da mesrna sensibilidade. Os 

35pEREGR1NO, Nadja. 0 C!'UZ€Jro - A revoluytlo na fotorreportagem. Rio de Janeiro, Dazibao/Agil, 1991. A 
autora analisa o trabalho fotografico desenvolvido pe!os fot6grsfos de 0 Cruzeiro, inclusive JeanManzon. 
30REBATEL,H op.cit.,p.240. 
37Nao existem c6pias desse• filmes no arquivo da produtora. 
38REBATEL, H op.cit.,p.240. 



documentarios mostram, abundantemente, belissimas imagens da natureza e a perfei~ao 

do homem, numa concep~ilo ufanista. 

Estas imagens extraorditulrias e feericas da AmazOnia, foi ek quem as 

forjou, quem me impOs. Naveguei /ongos meses sobre as wu:ugens do rio ( 

pois, no seu meio, a correnteza mostra-se impraJicavel). Era um pouco 

confuso, os barcos descendo, de volta, em direflio ao oceano, aos Estados 

Unidos e Europa, carregados de madeira preciosa a bordo. 0 barulho do 

motor faziafogir os animais, o azul do oeu deslumbranJB, o verdfil, pesado 

e obscuro. Os cab/ocos que habitam os rios slio seres raquiticos, mal 

alimentados. Eles nlio tem forfa mfwiente para serem violenJos. Viwm 

com dez por cenJo da aJividade cerebral de um ser normal 39 

A contraposi~ilo entre o olhar de Jean Manzon e de seu cinegrafista nos faz perceber 

o controle com que dirigia sua produtora. Ele ditava, em detalhes, como deveriam ser as 

tomadas. Quando o filme exigia que o cinegrafista viajasse ate o local a ser filmado, 

durante os dias de trabalho, os rolos de filmes ja rodados eram mandados a produtora 

para a revela~ilo e aprova~ilo de Jean Manzon ou Rene Persin. Isso era necess8.rio para 

urn controle tanto de qualidade tecnica quanto de quantidade de tomadas para a 

montagem posterior. Apesar de centralizar as decisoes quanto as irnagens, Jean Manzon 

nilo dominava as tecnicas de montagem, que ficava a cargo de Hubert Perrin, Rene 

Persin e sua esposa Claude Penierll. 

E importante observar que algumas caracteristicas do trabalho fotogrlifico 

desenvolvido por Jean Manzon em 0 Cruzeiro vlio persistir no trabalho cinematogrlifico. 

A analise da fot6grafa e pesquisadora Nadja Peregrino nos fala de como Jean Jl.1an:zon 

foi um mestre do uso consciente da linguagem fotograjiCa. Suas itnagens indicam uma 

clara interwmfliio do fowgrafo na caplaflio do jato, com reportagens que rej/etfilm 

montagens e encenafOeS que construia com base na manipu~iio dfil procedimfilntos 

formais, utili:zados para reforfar o carciter opinativo que conferia ao seu trabalho41 • 

39J:dem p.241. Tra~i!.o nossa 
4llE na decada de '60 que Jesn Manzon comeo;a a montar seus filmes. 
4lPEREGRmO, Nadja op.cit pp.86-7. 
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A estrutura ficcional, isto e, a encena~iio e contundente nas reportagens e filmes 

publicitarios, pois estllo sempre amarrados por uma estoria que esta tanto na narra~iio 

quanto na constru~iio de uma imagem. Ha sempre a necessidade de se contar uma estoria 

para mostrar urn fato. A narrativa ficcional constroe personagens que podem ser ate 

mesmo uma hidreletrica ou uma flibrica; a realidade e manipulada para que o fato niio 

seja apenas captado pelo olhar da camera mas ali montado, nurna montagem antes da 

montagem. Se na fotografia e fundamental a pose - o que imprirne urn carliter estatico, 

quebrado aparentemente quando monta a sequencia -, nos filrnes ela participa do 

movimento, fundamento da imagem fllmica. 

A manipula~iio do fato vern carregada de aspectos didaticos e descritivos. Ambos 

silo essenciais para o entendimento complete do que se esta falando e mostrando. 0 

encadeamento e a sequencia dos acontecimentos niio descartam o flashback na narrativa. 

A abundancia e a preferencia por closes refor~a o didatismo e a descriyilo, deixando 

para segundo plano a inten~o de suscitar a empatia desejada, com a remissiio a 

caJegortas llniversais de Bstados Bmotivos que fazem partB da 6Xf!Brlencia do 

espectadorfl, como analisa Nadja Peregrino nas sequencias fotognificas. Desse modo, a 

descri~ao raramente e realizada por travelling mas por closes - desprovidos, na maioria 

das vezes, de significado psicol6gico, invertendo o que realizava na fotografia -, e 

panor3micas - que exploram excessivamente o espa~o. Na verdade, Jean Manzon usa a 

camera cinematognifica da mesma maneira que a fotognifica na rnedida que leva sua 

principal caracteristica fotognifica, o close, para os filmes. 

A montagem narrativa43, refor~a essas caracteristicas e deixa toda a dramaticidade do 

filme a cargo da narra~ao. A analise do processo de realizaylio do filrne nos faz perceber 

a importllncia da montagem e da narra~ilo assim como a influencia dos cinejornais nesse 

periodo de produ~ilo da Jean Manzon Films. 

42Idem p.94. 
43MARTIM, M. A linguagem cirwmuztogrc!fica. trad Paulo Neves, SP, Ed Brasiliense, 1990, p. 102. 
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0 roteiro, a principio nao existe. Hli uma inten~ao do cliente e e sobre ela que se 

trabalham urn roteiro previo e as imagens. 0 desenvolvimento do roteiro se da, entao, 

entre as filmagens e a montagem. 0 cliente tern uma ativa pruticipayao nesse 

desenvolvimento pois ele aprovani ou nao o produto que ainda esta em confec~ao. 

Mesmo que urn roteiro bern maleavel seja pratica comum entre os documentarios de 

maneira geral, e expressiva a inexistencia dele neste caso. A manipula<;ao das imagens 

na montagem, segue uma ideia geral que toma conteudo e consistencia com o texto 

narrativo em voz off, reforyado pela milsica. Esse texto do narrador era escrito depois do 

filme montado, e o escritor do periodo que analisamos era o poeta Paulo Mendes 

Campos. Alguns de seus comentarios sobre os textos de narravilo sobreviveram, e ai 

percebernos sua preocupa~ao em adequar os textos tanto para agradar ao cliente quanto 

a censura, como por exernplo nas notas que faz a narra<;ao do filme As Engrenagens do 

comerclo 

8) A fa/a .finale dedicada completamente a censura, com patriotismo, elogio ao 

gaverno, etc. Explicar isso ao cliente. Nesta !1Wsma cena fina~ se voce achar 

conveniente, e possivel desdobrti-la em duas com um intervalo de mitsica. 

9) Creio que para tipo de problema que tinhamos- CLIENTE E CENSURA -

seria dificil fazer um texto mais efwaz. Bonne Chance. 

Era necessario que a narra~ao potencializasse atraves da fic~ilo, e do didatismo as 

imagens descritivas nao deixando que o filme tornasse fei~oes de cinejomal, como um 

agrupamento de irnagens, que poderiam ser entendidas como desconexas, pois muitos 

filmes assistidos sem a sonorizavilo parecem rnais um desfilar de fotografias sem 

conseguirern contar, por si, uma estoria. Assim, os textos de Paulo Mendes Campos, 

lidos por Luiz Jatoba, cornplementam as imagens, nao as deixam soltas, e bem amarrado 

com pitadas de humor e urn certo ar poetico. Procuravrun satisfazer clientes e censura, 
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ajustando o fihne aos propositos de uma propaganda limitada por esta ultima, e 

divulgada pelo cinema."" 

A estrutura empresarial da Jean Manzon, ate fins da decada de '50, ainda tern 

algumas caracteristicas do cinsma de cavafQo-45: eram os filmes de publicidade que 

captavam recursos para a realiza¥8.0 de documentarios por ele concebidos. 0 

amadorismo, o improviso e as dificuldades tecnicas foram ultrapassados desde o inicio 

com a arregimenta¥io de pessoal tecnico de padrio internacional assim como material 

cinematognifico de alto custo. 

A critica especializada e o publico, por certo, nio se interessavam por tais fihnes. 

Paulo Emilio, num artigo de 1963, critica ironicamente Primo Carbonari e Jean Manzon. 

Somos condenados a Primo Carbonari. A essa peno. pesada e 

hebdomadaria alguns cinemas acrescenJam as vezes uma dose de Jean 

Manzon. Nlio vamos reiniciar a cltirsica discusslio, ja academica sobre 

qual deles 8 o pior. 0 assunto evoluiu e hoje os melhcres especialistas 

estlio ooncordes em que um paralek> entre Carbonari e .Manzon niio tem 

sentido pois 8 diversa a natureza da ruindade de cada um deles. Manzon 

e o ruim de classe internaciona~ ao passo que Carbonari e o ruim 

subdesenvolvido. Em suma, Carbonari 8 o pior cineasta brasileiro e 

Manzon e 0 pior do mundo. '16 

A critica niio se preocupava muito com o genero, que era considerado ru1m 

esteticamente e pior ainda quanto ao conteudo. Eles canalizavam urna indignavio geral 

em rela¥io aos complementos cinematognificos - cinejornais e documentanos - que, na 

verdade, nunca receberam maiores aten~toes nem da legisla¥iio, nem dos distribuidores. 

Jean Manzon e Carbonari, ja em meados da decada de '50, dominavam o mercado de 

complementos. Severiano Ribeiro era o principal distribuidor de filmes e dono da 

AtHintida. Urn acordo finnado entre ele e Manzon dcscortinou telas de todo o Brasil para 

44.Luiz Jatoba foi narrador de praticamente todos os filmes das decadas de '50 e inicio de '60. Todos os filmes 
por n6s analisados silo nsrrador por ]atoM. 
45Ver GALVAO, Maria Rita E. Cr8nica do cinemapauiistano. Sao Paulo, Atica, 1975. 
46CALJL, C.A e MACHADO,MT. (ors) '0 primo e a prima' in Paulo Emi.Jio- Umintelectu.al na linha defrente. 
SP, Brasiliense, RJ', Embrafilme, 1986, pp.234-35. 
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seus filrnes docurnentarios. A imposi~ao legislativa de obrigatoriedade de exibi~ao de 

cinejornais e docurnentarios garantia o seu espa~o. 

Mas nas decadas seguintes a critica, apesar de escassa, e ratvosa e contundente 

quanto aos filrnes de Manzon. Seus filrnes sao: um verdadeiro depositario de um "kitsh" 

industrial . . . momentos a mais do ja famoso Festival de Besteira que assola o PaJs'fl, 

xaropada48. 

Por outro lado, alguns tentarn descobrir nele qualidades relegadas ao segundo plano. 

J.C. lsrnael nota que Jean Manzon usou do equilibrio do jornal noticioso patrocinado e 

o dOCIImentcirio educaJi.vo, conseguindo dOCIImentar os diversos setores da economia 

nacional e tem se destacado pela sobriedade, artesanato e honestidade de prop6sitos, 

ainda : Diante dos seus dOCIImentcirios niio estamos diante da protnOfiio de um produto 

011 de um serv~ (sic) mas de uma realidade menos restrita e mais signifwaiiva: o 

"campus" econemico e social do Brasil e rnais Manzon tern criado nos seus 

dOCIImentarios uma atmosfera mesclada por um realismo poetico e por um naturalismo 

antifonnalista que cativa irrestslivelnumte o espectador"'. Esta parece ser a (mica 

critica favonivel feita a seus filrnes. Os espectadores sempre ftzerarn urn protesto mudo 

a eles, simplesmente ignorando-os. Corn efeito, aqueles documentlirios realizados e 

patrocinados pela propria produtora nao obtinharn rnuito ou nenhurn sucesso no mercado 

intemo mas erarn fartarnente veiculados no exterior, concorrendo em festivais 

intemacionais e ganhando prernios. Jean Manzon, por sua vez, parecia nao se incornodar 

rnuito corn o desdern da critica e o desprezo dos espectadores, rnantendo-se firme, desde 

o principio da produtora, a divulgar o Brasil no exterior com unta imagem sempre 

posiliva, focalizando a vida e o progresso da llafiio em todos seus aspectos5C. 

47'0 rrrundo muito bonitinho no cinema do sr. Jean Manzon' in Jamal do &nrro. 04. 09.1974 ( Recorte, Pilllta 
Cinemateca Br!IBileira). 

'~~~'Em Tempo (co luna assinada por Rubens Francisco Stopa)' in Shopping News. SP, 28.07.1968 (Recorte, Pasta 
Cinemateca Brsaileira). 
49zsM.AEL. J.C. 'Sisnificado de Jean Manzon'in 0 Estado de S(Jo Paulo. SP, 17.1 0.1964, Suplemento Literario. 
50' Jean Manzon ProfissAo: Otimiats ( entreviats a Sergio Gomes)' in Folha de Sao Paulo. SP, 17. ll.1977,p.37. 
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As inegaveis rela~oes de Jean Manzon com o poder nos deixa evidente sua tarefa em 

construir as imagens da modemidade, da sociedade, do processo de industrializa~iio da 

Na~ao. A visualidade da documenta~ao vern entiio ampliar o conhecimento que temos da 

vida social, assim como a reflexilo sobre as modalidades do documento historico. 
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2- IMAGENS DO PODER 



Juscelino Kubitschek sempre passou uma imagem simpatica, dinamica e se 

mostrou "sempre alerta" frente a uma camera fotogriifica ou cinematogriifica, 

poderiamos dizer que procurou ficar "naturalmente" em pose, para qualquer 

eventualidade. Mas como eram essas poses? Em que momentos foram 

flagradas? 

Sem dUvida Juscelino era a principal unagem da ideologia 

desenvolvimentista e nao podemos negar as mais variadas tormas de caracterizil

lo: "dotado de uma sirnpatia irradiante, urn calor humano excepcional, 

extremamente born, generoso, espontaneo, tolerante e liberal"1, compreensivo 

habilidoso, otimista, espontaneo, jovial, confiante, imbuido de dinamismo 

inesgotavel, presidente bossa nova, grande comunicador e motivador, cordial, 

sorridente, etc. Essa imagem positiva de JK foi fartarnente veiculada pela 

imprensa da epoca, - e ainda e2 - sem, no entanto, uma amilise por parte de 

historiadores e outros pesquisadores. Qualquer analise que seja realizada tera 

que levar em conta essa caracteristica positiva tao arraigada e difundida, mas 

que pode ser melhor decifrada. 

Tal imagem, que charnaremos de jusceliniana nao mostra Juscelino na 

solidao do poder, estli , segundo a Jean Manzon Films, envolto num dinamismo 

marcante que por sua vez tarnbem caracterizani outros politicos ou 

personalidades alvos da camera da produtora. 0 tempo dado a cada urn desses 

politicos nao importa pois todos transfonnararn-se em personagens de urna 

historia aonde ainda os vemos andar, sorrir, falar. 

1 WElNER, Samuel. Minha llaztJo de Viver- Memonas de um Reporter. Allgusto Nunes ( org,) 9ed., Rio 
de Janeiro, Record, 1988; p.216. 
2A imagem de Juscelino Kubtischek e constantemente explorada em epocas de eleic;6es, principalmente 

as presidenciais, vimos isso na compara9iio que a imprensa fez na elei~ao de Femando Coli ore mais 

recentemente na de Fernando Henri que Cardoso. 
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2.1 A intagem presitlendoJ 

0 primeiro filme que a produtora Jean Manzon Films faz sobre · e para - o 

presidente Juscelino Kubitschek e 0 mundo aclama o Brasil. 3 0 filme cobre a 

excursiio que JK, recem eleito, realiza aos Estados Unidos e a Europa e o dia de 

sua posse como presidente em 31 de janeiro de 1956. Tanto a ideia da viagem

excursiio quanto o filme estiio estreitamente ligados a intenyao presidencial de 

construir uma imagem; alem de tentar iniciar urn hilbil estreitamento de la~os 

com a imprensa que, em sua maioria, lhe fazia oposi~ao4. Juscelino tarnbem 

estava interessado em mostrar-se invulnenivel frente aos ultimos acontecimentos 

que procuraram abalar tanto sua candidatura quanto sua posse, resguardando-se 

de ataques diretos e agressivos da oposi~ao5: 

Enquanto os inconjormados se digladiassem no Brasi~ numa 

desprimorosa manifestat;lio de provincianismo politico, eu estava 

no exterior em conlaio com os chefes de Estado e ao~n os lideres 

das grandes ntJfOeS realizando enJendinumJos sobre os recursos 

que pudessem ser facili.tados para a execuylio do meu programa 

de metas. Haveria, a/6m disso, outra vantagem ao realizar aque/a 

excurslio: os brasikiros so tomariam conluJcimento do que 

ooorria comigo atraves da imprensa. Seria uma 1fll21'Wira de estar 

presente lUI mem6ria do povo, niio em ligaylio pessoal e direta, 

3 A produtora Jean Manzon Films ja tinha realizado filmes para Juscelino Kubitschek quando era 
govemador de Minaa Gerais. • 0 MUNDO ACLAM.A 0 BRASIL' foi produzido em 1956 e seu numero 
de produ<;ao e 68. 
4 MARAN, Sheldon 'Juscelino Kubitschek e a politica presidencial" in 0 Bras1l de JK GOMES, Angela 
de Castro (org), Rio de Janeiro; Ed ds Funds~ao Getulio Vargas/CPDOC, 1991, pp.116-7. Ver tambern 
CORBISJE.R. Roland '0 Correio e Jusce!ino' inJKe a Luta PresuiEru:wl, pp.120-22. 
5Para esta questao veja: MARAN, Sheldon op.cit. e BENEVIDES, Maria Victoria de M. 0 govemo 
Kubitschek: desenvolvimento econc5mico e estabilidade poiU.ca. 1956-1961. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1976. 
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mas de uma maneira simbO/ica, por inJer711Aildio de uma 

imagem". 6 

A viagem foi assun uma habilidosa ']ogada" politico-propagandistica 

procurando JK, num delicado momento politico, o apoio intemacional para 

fortalecer-se frente a popula~iio brasileira, que lhe dera 36% dos votos validos 7, 

e a oposi~iio nacional. Assim, era necesslirio enfrentar a maioria que niio o 

elegera, mostrando atraves de imagens o que ele acreditava e iria realizar. 

Mostrar as possibilidades do pais ao mundo era para JK urn born e fundamental 

inicio. 

0 mundo aclama o Brasil e urn docurnentario que pode ser facilmente 

confundido com urn cinejornal, pois extrernarnente recortado parece, a prirneira 

vista, uma serie de noticias, em sua maioria esmagadora referentes a Juscelino, 

cujo sentido e ampliado por uma narra~iio que niio somente descreve mas 

complementa e dimensiona as imagens carregando-as da ideologia 

desenvolvimentista. Hli uma rnistura de generos distintos na realiza~iio do filme: 

montagem de arquivos, tornadas ao vivo das visitas de JK, cenas de jomais 

cinematognificos. Em seu interior oculta-se a ideia de se construir uma imagem 

jusceliniana., atraves de seus ideais como presidente da republica. Niio era 

suficiente montar urn filme no qual JK aparecesse infmitas vezes apertando 

rniios, sorrindo, descendo e subindo de avioes. Era fundamental construir urn 

roteiro no qual outros elementos referentes as ideias e ayoes de Juscelino 

tambem fossem mostrados. Os comentlirios sao abundantemente utilizados 

6 
KUBITSCHECK, Juscelino. A escaladapolibca- .Meu Caminho para Brasilia. Rio de Janeiro, Bloch 

Editores, 1976. vol.2. 
7 

BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. '0 govemo Kubitscheck: a esperano;:a como fator de 
desenvolvimento• in 0 Br<ZJJil de JK; op.cit, pp. 09·22. Ver tambem BENEVIDES, Maria Victora de 
Mesquita 0 gove mo Kubitsch£c/c - desenvolvi1112nto econ8mwo e estab!luiade pol!tica - 19 56-1 961 ; 
:Z.ed Rio de Janeiro, Paz eTerra, 1976. 



facilitando a compreensiio do filme como urn todo, sublinhando e singularizando 

as ideias de JK ao mesmo tempo que narra os encontros, visitas e banquetes. 0 

narrador contribui ainda para tomar a leitura do filme irnediata e simples 

refor9ando e explicando as imagens. Por uma iinica vez Juscelino fala no filme, 

isso basta para assegurar a narra9iio uma absoluta compatibilidade com o 

discurso presidenciaJ8. Assim, imagens e narra9ii0 formam urn todo, unico, 

expressando e testemunhando a ideologia desenvolvimentista. 

A estrutura de 0 mundo aclama o Brasil nos permite compreender como a 

imagem de Juscelino, entiio presidente, se justapoe as imagens que expressam 

suas ideias. Tal estrutura e composta basicamente por uma sequencia de 

imagens de arquivo e outra de imagens de visitas do presidente, intercaladas por 

urn plano - close da he/ice de um avilio - que nos indica o andarnento da viagem; 

esse e urn importante elemento diegetico, pois da continuidade ao filme, 

"costurando", dando certa unicidade ao que parecia fragmentario. Observemos 

dois blocos de tais sequencias que nos trazem tal estrutura com algumas 

variac;oes: 

1. close de helice de aviiio 

- pianos pr6ximos de JK tomando refei9oes no aviiio junto a assessores; 

- seqi.iencia de imagens de arquivo: pianos de conjunto: trator colhendo trigo, 

irrigac;ao; plano americano de trator arando; plano de cof!iunto de lavradores; 

plano medio de urn homem puxando urn boi pela corda; plano medio de sonda de 

petroleo em movimento. 

- close de helice de aviiio. 

8 Ohservaremos adiante algumas falu de Juscelino Kubitschek. 
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- plano de conjunto de Juscelino saindo do hotel; travelling do carro saindo do 

hotel. 

- 2 pianos pr6ximos de jornais sendo impressos. 

- plano proximo de urn homem lendo jomal. 

• plano de conjunto de JK despedindo-se de autoridades e embarcando no aviiio. 

- close de helice de aviao. 

NARRA<;AO: lncansaveis, o homem e a mdquina vao atravessar 

o AJ/anlico rumo a Europa. 0 avilio e o hotel do viajante, o seu 

far, o seu restaurante provis6rio. Primeira esoalada no velho 

COnliMnte: A Holanda. Juscelino pOde dizer aos bons imigranles 

que o Brasi~ terra fabulosa, os espera de brayos abertos. PMe 

dizer ao lavrador europeu que ek encontrara durante os aJWs de 

seu governo um pais que difundira ao maximo a mecanizafllo da 

lavoura, onde as familias estrangeiras possam encontrar paz, 

possibilidades e seguraTifa. Temos campos no suI para a 

reprodufllo do gado europeu sflmpre e em maior escala. Temos 

petr6ko para suas sondas. A longa viagem e afina~ uma 

oportunidade para novos confrontos do papel do Brasil na 

situayllo atual do mundo. 

Na Rolanda, pdtria do trabalho, dirige-se o presidente ao paldcio 

onde a Rai.nha Juliana o recehfl como futuro clwfe de uma nayilo 

verdadeiramente amtga. 

Abrem OS jornais largo eSpafO a preseiJila do mensageiro da boa 

volllade. 1ltfas chega o momento de partir em direfilO a outros 

portos. Em Amsterdil as altas personalidades lwlandesas saudam 

o representante do jovem pais da America do Sui cujo povo 

recebeu tambem a influencia e o sangue sauddvel da disciplinada 

genze dos paises Bmxos. fiJ 

2. - close de he lice de aviiio; 

- close de JK donnindo; outro close de assessor dormindo; 
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- close de helice de aviao; 

- seqiiencia de imagens de arquivo: carninhoes da FNM, camponeses colhendo 

cafe, mo<;as varrendo cafe espalhado no terreiro; openirios; movimento das 

cidades; multidio; 

- close de helice de aviao; 

- aviao estacionando no aeroporto; 

-em plano americano vemos JK descer do aviiio e cumprimentar o premie 

italiano Augusto Segni; 

- outro plano de JK com o presidente Giovanni Gronchi; 

- seqiiencia no cemiterio de Pist6ia: JK leva flores ao tUmulo do soldado 

brasileiro; panoriunica mostrando o cemiteiro; close de JK, semblante grave 

olhando a imagem de Nossa Senhora Aparecida; close da irnagem de Nossa 

Senhora Aparecida (campo/contra-campo). 

NARRA(:AO: Da Alemanha rumo a Italia. Naqueles dias, 

naquelas noites de cansat;o niio eram muitos os seus momentos de 

repouso. 0 sono Wilnceu a todos na passagem dos ApeiUIU>s. A 

ltdlia colabora com o Brasil na soluqlio dos seus probleftU1S de 

transportes com esse jabulcso FNM Sabia o presidenJe que o 

material humano, a excelenJe imigrat;iio italiana e a maior 

riqueza que a ltalia nos pode mandar para as terras m.aravilhosas 

do Parana, para o Brasil lntelro, campos e cldades, lavoura ou 

indUstria? 0 quadrlmotor se aproxtma de Roma, a capital crista 

do mundo. 0 premi6 Augusto Segni reoebe o presiden.te do Brasil 

no aeroporto de Champino. Da visita a Roma resu ltariam as 

bases inioiais para os possiveis acordos comorciais italo

brasileiros, ponJo de partida para importantes desenvolvimBntos 

industrials que Jusoelino tinha em mente. 0 primBiro rnandatarlo 

brastleiro reoebido pelc presidenJe Italiano Giovanni Gronchi 

sei"Uiu nas palavras que este proferiu seu desejo de unza expanslio 
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maJor dos investimentos italianos na indUstria mocanizada do 

Brasil 

&verenciando o so/dado que morre pela patria. 0 capitulo mais 

emocionante da viagem de Juscelino: o cemitBrio brasi/eiro de 

Pist6ia. Assumindo um compromisso, ciflrmou enJiio Juscelino 

diante das cruzes brancas, naquele pedayo de Brasil no a/Bm

mar: venho a Pist6ia pedir a esses que partiram para a guerra 

em plena mocidade e n/1o tornaram a seus lares, a forqa de alma, 

a decisllo e a inspirayllo. Diante dos nossos so/dados, nesse 

cemiterio de Pisroia, quero assumir o compromisso de devotar-me 

inteiramen/8 aos trabalhos que o Brasil rec/ama, sem medir 

.racriflcios. "10 

As imagens de arquivos e das visitas sao aquelas que o close da helice de 

aviao "costura". Hli entretanto, outros pianos formando pequenas seqiiencias que 

inserem variac;oes nos blocos sequenciais como essas dos exerr1plos acima. 

Tais seqiiencias sao irnportantes ao quebrarem o excessivo caniter formal 

que o filme poderia ter, dimensionando a imagem presidencial para alem de 

encontros com chefes de Estado, banquetes, festas, etc., dando certa humanidade 

e mortalidade a figura presidencial ao utilizar seu cotidiano na VIagem: as 

refeic;oes e o sono na desconfortavel poltrona de aviao. 

A imagem de Juscelino construida pela Jean Manzon e aprovada pelo 

presidente precisava revelar mais e rnais o fator humano e proximo ao povo. lsso 

porem nio era realizado com imagens nas quais o presidente era aclamado pelo 

povo, em meio a multidio; opondo a essa imagem geralmente divulgada do lider 

populista sempre its voltas com a massa, estaremos olhando para urn lider afeito 

a pequenos gestos como quando ao colocar flores no monumento a Jose 

Bonifacio, em Nova Yolk, e abordado por urna garota brasileira que esta em 

10. Idem 
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uma cadeira de rodas por sofrer de paralisia infantil. Fayamos urn breve paralelo 

entre o fato descrito ern suas memorias e a seqiiencia filrnica: 

Durante a cerimlinia ( de entrega de flores), verifu:ou-se um jato 

que sensibilizou a quantos o presenciaram. Mal havia depositado 

a coroa de fores no monumento, e eis que vejo aproximando-se 

de mim, e empurrando com difzculdade sua cadeira de rodas, a 

menina Celia Correa - brasileira atacada de paralisia infantil -

que se encontrava em tratamento nos Estados Unidos. Adiantei

me para ajudd-la e conversamos durante a/gum tempo. Disse-me 

e/a que desejava apenas dar-me um abrayo. Curvei-nw e beijei-a 

no rosto. Pude veriftcar com surpresa, entao, a enornw felicidade 

que esse gesto singelo e absolutamente luimano !he havia 

proporcionado: ela sorria com os oDws rasos d'agua. 11 

- plano rnedio de JK colocando flores no monurnento a Jose Bonifacio; 

- plano rnedio de JK que sobe a gola do casaco; 

- plano medio de JK beijando urna garota numa cadeira de rodas; ambos olharn 

para a camera. 

NA.RRA(:AO: DistanJe do Brasil a imponente figura hist6rica de 

Jose Bonifacio, o Patriarca, e uma lembranya que traz o exemp/o 

da lea/dade e da dedicafilo a pdtria. No frio abaixo de zero, 

f/ores sao levadas a estdtua do grande brasileiro. As solenidades 

niio o afastaram das aproximay5es puramente lu.tmanas. Uma 

pequena vlltma dapoleomeiite.l2 

Juscelino prefere enfatizar a emojfiio da garota enquanto classifica a 

cerirnonia como urn gesto... quase de cardter pessoal e levado a efeito com a 

maior discrtyiloB, sem deixar de observar a presenjfa de urn pequeno publico na 

cerimonia. 0 documentario, por sua vez, ao nos mostrar tal evento ressalta 

atraves das imagens o lrumanisrno na aproxirnajfiio de urna garota cujo nome 

ll KUBIT3CHECK, Juscelino. op. cit. p.403. 
12 Narrao;Ao da produo;i!o 68. 
13KUBITSCH:Ecx., Jwocelino. op.cit.,p.403. 
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pennanece oculto; a narra~ao, por outro !ado, sublinha sugerindo uma 

semelhan~a de ideais entre Juscelino e Jose Bonifacio: o primeiro reverencia a 

"lealdade" e a "dedica~ao a patria" do segundo, tendo-o como espelho, o gesto 

"humano",a seguir, fortalece ainda mais tais ideais. 

No outro exemplo dado, ao visitar o cemiterio brasileiro em Pistoia, 

Juscelino emociona-se visivelmente ao saudar os soldados brasileiros mortos 

durante a Segunda Guerra Mundial e reverenciar a imagem de Nossa Senhora 

Aparecida. Na visita ao Vaticano, JK ajoelhado, recolhe-se na introspecyiio do 

rezar: 

NARRACAO: E na Basilica de sao Pedro, aquele menino de 

outrora que ajudava as missas na matriz de Diamantina, pede a 

Deus que o ajude a hem servir a sua patria.14 

Esses nipidos momentos carregados de emo~ao e humanidade dao a imagem 

de Juscelino uma complexidade maior, deixando de lado o aspecto eleitornl do 

periodo da campanha presidencial quando carregado nos ombros de urn 

seguranya, misturava-se a multidiio. Agora ja eleito, nesse primeiro filme, era 

importante fazer a populayao conhece-lo tambem como aquele que procura a 

felicidade e o bern estar do outro. Nesse sentido e importante chamar a aten~ao 

para urn outro aspecto extremamente ligado a ideologia desenvolvimentista: 0 da 

subverslio ligada a miseria. Para JK, a !uta contra a miseria e fundamental para 

acabar com a subversao, entretanto, o sentido de subversao niio e de 

questionamento profundo da ordem estabelecida mas uma questilo de 

human.isll'lb. 

Segundo Miriam Lirnoeiro Cardoso urn dos conceitos de miseria, aquele que 

determina a subversao, esta ligado aos pobres e miseraveis, os de renda mais 
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baixa, mas esses niio seriio alvo de preocupal(oes socialS. E aqu1 que o 

humanismo, no sentido da ajuda humanitaria toma Iugar. Nesse aspecto ele 

tambem vai caracterizar a imagem presidencial, sem contudo, nos mostrar urn JK 

ao !ado do mais pobre, ao contrario, abra9ando a garota paralitica, emocionando

se no cemiteno de Pist6ia e na visita ao Papa ou, ainda, em outro filme de 1959 

- 0 Pioneiro Bernardo Sayio15 -, quando observamos seu semblante bastante 

triste pela morte de Bernardo Saylio, engenheiro responsavel pelas obras de 

Brasilia e pela abertura da estrada Belem-Brasllia, o "humar~ismo" de Juscelino 

prefere o acaso, a emol(io e a discriyiio. 

Mas a imagem de urn lider populista tern que abrigar a relayiio intima deste 

com a massa. Assim foi com Getii.lio Vargas, segundo Jose Iruicio de Mello 

Souza, o primeiro lider de massas no Brasil moderno. Deixar-se envolver peln 

massa, fender a mare humana que o cerca, fazer da politica um espeuiculo 

para as massas e do espstaculo uma politica que o be118fzcia, onde a sua 

presenya e o cenJro das atrayoos.16 Como mostrar essa face de Juscelino? 

Num prinleiro momento podemos adotar a postura de Maria Victoria 

Benevides que considera o periodo do govemo Kubitschek como "apogeu do 

populismo", diferenciando-o, no entanto, do populismo tradicional na medida em 

que seu discurso voltava-se para o futuro. A autora arrisca tarnbem em "falar de 

"ideologia" do juscelinismo" e percebe nas ambiguidades de seu discurso o 

perfil ideo16gico de seu govemo ao voltar-se para a "construl(iio do novo". 

Nesse sentido, a construyiio da imagem de Juscelino como Iider preocupa-se 

15 Prodw;;Ao n ISS, 1959. 
!C>soUZA, Jose Inacio de M A aytlo eo smagmario de uma dstadura:conirole, coerftlo e 
propaganda polltica nos meios de comunicaytlo durante o Estado Novo. Disserta-;ao de mestrado, 
ECA/USP. 1990. p.347. 
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com outros pontos, deixando seu envolvimento com a massa em urn segundo 

plano. Observemos entretanto esse segundo plano dado a massa. 

Em 0 mundo aclama o Brasil, Juscelino, ao embarcar para a vtagem

excursiio, e aclarnado pela multidiio que hi estava; a sua volta, mistura-se ao 

povo que o esperava no aeroporto; no passeio pelas ruas do Rio de Janeiro em 

carro aberto junto a Joiio Goulart, para tomarem posse do novo govemo, a 

multidiio e sugerida pela chuva de papeis picados e serpentinas. 0 presidente e 

o vice, a caminho da posse, acenam sorrindo, repetindo gestos tipicos dos 

politicos, mas a imagem da multidiio e ausente. 

Colona Nortet7, produzido em 1960 e fmanciado pela Mercedes-Benz do 

Brasil, nos mostra a viagem da Caravana da Integrayiio Nacional onde, nos 

pianos finais, Juscelino, num Romi-Isetta e escoltado por uma moto, desfila 

entre uma multidiio que recebe a Caravana, pega a bandeira nacional de urn 

manifestante, sernpre sorrindo, seguido por fotografos e cinegrafistas; o 

presidente estli visivelmente emocinado, deixando a bandeira ao vento sem agitli

la, num dia nublado e clruvoso; o povo ao !ado, alegre, deixa o desfile acontecer 

sem turnultos apesar de rnuito proximos ao carro do presidente: a seguranya aqu1 

quase nii.o e notada. 

Quando Eisenhower vern ao Brasil em 1960, Juscelino nii.o dispensa o 

discurso no palanque (tal discurso nii.o e ouvido pelos espectadores), nem o 

passeio em carro aberto com o presidente norte-americano pelas ruas do Rio de 

Janeiro. As imagens do passeio sao aereas, mostrando portanto, 0 povo 

saudando os dois presidentes, evitando ao mesmo tempo as manifestayoes de 

insatisfa\)ao e oposiyii.o a Eisenhower que eram realizadas nesse mesmo 

17Produ>llo n. 196, 1960. 
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momento pela UNE. Na inaugura~ao da ponte entre Brasil e Paraguai - A Ponte 

da Amb:ade18, JK encontra-se com Strassner no meio da ponte recem 

inaugurada., mas a camera nao privilegia nem 0 close, nem 0 plano medio como e 

caracteristico nessas produ~oes, quase nao identificamos os dois presidentes tao 

Ionge estao da camera que por sua vez estit parada num dos !ados da ponte como 

que it espera dos chefes de Estado que caminham na sua direc;(ito, rodeados por 

uma rnultidao - serao os openirios, construtores da ponte? Nao podemos 

identificar. 

Sem fender a massa a rela~ao de JK, como lider populista, com o povo 

carece de intimidade, pois o segundo nao investe sua paixao sobre o primeiro 

que, por sua vez, deixa existir uma distancia providencial e segura entre ambos. 

A camera nunca faz de Juscelino o objeto do desejo e aclarna~ao do povo, ao 

COntniriO, OS pianos sao sempre medios destacando-se JK por sua altura e MO 

pelos movimentos de camera: ai ele e 0 centro das atra~oes. 

A constru~ao da imagem populista de Juscelino Kubitschek volta-se entao 

rnuito mais para as inaugura~oes e encontros com politicos, estadistas e 

personalidades do que para o encontro com a massa. 0 mundo aclama o Brasil 

pode ser considerado urn prognostico dessa atitude a ser seguida no decorrer de 

seu govemo. Em nota distribuida it imprensa JK esclarece que nessa viagem 

"nao vai realizar negocia~oes de qualquer natureza nos Estados Unidos ou na 

Europa" e sim "a sua viagem e de cortesia e cordialidade, visando a contatos 

com chefes de Estado e personalidades de relevo no estrangeiro, com o objetivo 

de criar ambiente que possibilite uma melhor compreensiio para os problemas 

brasileiros". Se nao houve negocia~oes nesses encontros e porque JK ainda niio 

18Produ>lo n.226, 1961. 
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era presidente empossado, mas dos encontros e conferimcias com empresarios 

dos paises por onde passou, fez questiio de deixar marcado data e honirio para 

urn encontro de negociaQoes. Procurava antes de tudo legitimar-se como 

presidente, expondo rnuito mais que os "problemas brasileiros": principalmente 

as possibilidades oferecidas pelo Brasil ao capital intemacional. 

Tal legitimaQ1io e construida tarnbem para os brasileiros, na medida que a 

imagem populista de JK centra-se nos encontros politicos. Em 0 mundo aclama 

o BrasH, dos Estados Unidos a Portugal, Juscelino encontrou-se com todos os 

chefes de govemo e Estado: sorridente ao chegar nos Estados Unidos, e saudado 

pelo tambem presidente Eisenhower; em Washington, ao descer do aviao e 

esperado por Foster Dulles e cumprimenta todos que o esperam, os primeiros 

pianos nos mostram JK urn pouco atrapalhado ao !ado do Secretario de Estado 

norte-americano; sucedem-se festas e banquetes ao !ado de Richard Nixon, 

Milton Eisenhower e outras personalidades norte-americanas. Nessas ocasioes a 

camera fitz alguns closes alternando-os com pianos gerais procurando mostrar 0 

evento de rnaneira descritiva, salientado a descontra~ao desses momentos e o 

"alto apreQo com que os anfitrioes recebiam o visitante." Na Europa virnos JK 

ser recebido por Rene Coty na FranQa, Theodor Heuss e Adenaur na Alemanha, 

Augusto Segni e Giovanni Gronchi na Ititlia, pelo Papa Pio XII no Vaticano, por 

Franco na Espanha e Salazar e Craveiro Lopes em Portugal. Uma viagem de fato 

cansativa: no Vaticano encontramos Juscelino nao somente emocionado pela 

visita ao Papa mas com visiveis sinais de cansaQO. 

Essas cenas nao foram filmadas pela produtora Jean Manzon, mas pelo jomal 

Atualidades Francesas, a produtora italiana Astra Cinematognifica; Jean Manzon 

acompllllhou Juscelino na viagem como fotografo; sao imagens que privilegiam 



55 

as poses fonnais, os apertos de mao, as conversas risonhas, enfim, as gentilezas 

diplomaticas entre Chefes de Estado e usadas provavelmente em jomais 

cinematognificos. 

Podemos emprestar aqui urn tema usado por Paulo Emilio Salles Gomes19 ao 

analisar os filmes documentais na fase muda do cinema brasileiro. E o tema do 

RITUAL DE PODER cristalizado "naturalmente em tomo do Presidente da 

Republica" nos momentos em que ele preside, visita, recebe, inaugura, etc. Para 

OS filmes que analisamos tal tema URO e suficiente, pois JusceJino URO esta 

apenas cumprindo protocolos diplomilticos ou politicos mas fazendo ou 

propaganda de seu govemo ou de empresas privadas. Sua irnagem e utilizada 

pela Jean Manzon nesse sentido, funcionando tambem como garoto

propaganda: o ritual de poder toma uma nova dimensao, o da propaganda. 

Mais do que receber ou visitar, a imagem de JK durante seu govemo , 

tambem privilegiarit inaugura~oes. No ano de 1957, ao inaugurar a Usina 

Hidreletrica de Peixoto entre Minas Gerais e Sao Paulo, no filme Kilowatts 

para o progresso do Brasll:ZO, Juscelino, na sequencia inicial estli rodeado de 

politicos e personalidades, o tom grandiloquente prossegue durante o filme que 

conta a hist6ria da constru~ao da usina, tendo Juscelino desaparecido das 

sequencias seguintes; 32 segundos e o tempo de Juscelino nesse filme para a 

Cornpanhia Auxiliar de Empresas Eletricas Brasileiras, responsaveis pela 

constru~iio da Usina. Acompanhado pelos diretores do grupo que investiu na 

constru~iio e de seu ministro Eugenio Gudin, JK., sernpre em plano medio, 

19GOMES, Paulo Emilio Salles. A express<'Io social dos jilm2s documentais no cinema mudo 

brasslesro - 1898-1930. Recife; I Mosl:ra e I Simp6sio do filme documental brasileiro llnstituto 
Joaquim Nabuco de Pesquisaa Sociais, 1974. 
JOp,.odw;lio n. 85, 1957. 



56 

inaugura a hidreletrica. Qual sua relal(iio corn o resto do filrne no qual niio 

participani rnais? 

A meta nUrnero urn de seu prograrna refere-se justarnente a energia eletrica. 

Era fundamental aurnentar a potencia ern quilowatts, acelerando o processo de 

eletrifical(iio pois a baixa capacidade de geral(iio de energia eletrica era urn 

"ponto de estrangularnento" dentro do processo de industrializal(iio que vinha 

acontecendo e sua arnplial(iio pretendida. 0 filrne, entiio, ao contar a historia da 

construl(iio da Usina tambem fala do esforl(o governarnental em atingir a meta 

prirneira. 0 RITUAL DE PODER niio se estabelece somente no dia da 

inaugurayiio, mas a partir dela, e emjlasback a narral(iio inicia a historia apos as 

sequencias da inaugural(iio: 

NARRA9AO: Ha seis anos se iniciavam as obras preliminares da 

construr;iio da Hidrewtrica de Peixoto com os primeiros 

levantamentos topografwos para a escolha do local adequado. 

Dadas as dsperas dificuldades natvrais do Iugar, as pesquisas se 

prolongaram por dots anos. 

Nii.o M recursos visuais anunciando ojlasback, como a fusao, por exemplo. 

0 narrador, como virnos, e quem faz tal passagem. A irnagem de JK nao esti 

mais no filrne mas permanece sua meta energetica que faz parte da construyiio de 

sua imagem, mostrando-o apenas no rnomento da inaugura\{ao para legitimar a 

possibilidade da continua9iio proporcionada a uma obra iniciada seis anos antes; 

mais, a Usina localiza-se em Minas Gerais, estado no qual JK fez urn govemo 

rnuito bern sucedido e pe9a importante na sua vitoria presidencial. Entretanto a 

Usina ini beneficiar rnuito mais o estado de Sao Paulo, que por sua vez destaca

se como pe9a principal no processo de industrializal(ao do pais, outra meta 

irnportante para JK. Garoto-propaganda de urn produto concebido e financiado 
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pelo govemo ( o de Get.Ulio Vargas e agora o seu) JK nli.o o vende mas mostra-o 

e "doa-o" tomando-se onipn:sente atraves da tela de cinema. 

Em outros filmes JK tambem apareceni por breves momentos, dando 

legitimidade ao assunto a ser mostrado. No anturio verde de BrasiUa21 , JK 

aparece por apenas 20 segundos, mas e uma bela imagem na qual ele (em 

primeiro plano) observa a constrw;;ao de Brasilia (ao fundo) de cima de urn 

andaime, volta-se e olha para a ciunera, esta sai de JK fazendo urn pequeno 

travelling para as obras, lui o corte para as cenas do Rio de Janeiro e seus 

irnlmeros problemas urbanos. Ai o filme se desenrola abordando a venda de 

lotes ao redor da nova capital. 

Para o govemo goiano ern Gohis, Celeiro do Brasil e Golas, Cora~io do 

Brasil22, no primeiro filme, JK esta ao !ado do governador Jose Ludovico, 

observando uma cachoeira, no segundo filme, agora ao !ado de Israel Pinheiro, 

ao fundo Brasilia ern constrw;;ao, num andaime os dois de costas para a camera, 

logo voltarn-se e carninham ern dire~ao a ciunera, passam por baixo de algumas 

vigas de madeira e sobern uma escada, olhando para baixo como que 

observando hornens cavando que e o proximo plano em plongee. Nesta 

sequencia todos os pianos sao rnedios procurando contextualizar JK e Israel 

Pinheiro na constru9ao de Brasilia sern deixli-la fora de foco pois jii fazia parte 

da propaganda do estado de Goias. Em ambos os filmes JK inaugura: o Palacio 

da Alvorada, no segundo, e obras que nli.o identificamos no primeiro, tudo 

rnostrado pelo tradicional plano ,rnedio e alguns closes. 

Em o Bandeirante de Hoje23, ao inaugurar a fiibrica da Willys Overland do 

Brasil - prod. 118 - esta ao !ado de Jimio Quadros, entio governador de Sao 

21Pro00,:ilo n 109, 1958. 

~du,oes n 161 en. 162,1959. 
ZlProOO,:Io n. 118,1958. 
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Paulo, e do General Lott, ministro da Guerra, empoleirando-se em cima de urn 

JEEP ou no palanque concentrado nas exibi~oes do novo carro fabricado no 

Brasil e marcando o primeiro gol no seu plano de metas. 

Se por urn !ado Juscelino funciona como garoto-propaganda de imobiliarias, 

govemos estaduais ou da indUstria automobilistica, estes fazem propaganda de 

seu plano de govemo. A utiliza~iio de sua imagem por empresas privadas estit 

intimamente Iigada ao plano de desenvolvimento que colocava em pnitica. Por 

sua vez a Jean Manzon Films estava perfeitamente sintonizada com as propostas 

de Juscelino, procurando sempre que possivel trabalhar no duplo sentido de 

satisfazer a todos. Ainda niio podemos esquecer que no processo de realiza~iio 

dos filmes, os clientes tinham urn papel fundamental aprovando ou niio desde a 

ideia inicial ate o roteiro fmal da narra~iio. Para se ter uma ideia das 

dificuldades da procura dessa satisfa~iio transcrevemos algumas Notas do 

Roteirista do filme 0 Bandelrante de Hoje realizado em 1958 para a Willys 

Overland do Brasil: 

"1. Foi um dramajazer esse texlo, enlre a cruz e a caldeirinho., 

isto e, enlre o clienJe e a censura. 

2. Sera preciso mostrar ao clienle que a propaganda realizada 

sem descri.y&s chatas, sem muitos dados tecnicos ou numericos, 

sem que o pilb/i.co perceba que se traJa de propaganda, e a 

melhor e insubstituivel 

3. Para a Censura - mostrar que se trata de um fi/me de alta 

propaganda para o Plano Automobilistico Nacional, alBm de ter 

um teor educativo, pols em 10 minutos da uma verdadeira aula de 

Histl>ria do Brasi~ desde o descobrlmenlo ate a industriali.zat;llo. 

A propaganda digna das indUstrias protegidas pelo atual governo 

e coisa que a censura nllo poderia impedir, sob o risco e 

contradif/Jo. 
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4. Ainda para a censura: tocamos em todos os pontos vitais de 

interesse particular do atual governo e do Brasil, estradas, 

siderurgia, petroko, ektricidade, agricultura (cafe), defesa 

mililar., 

Esses ftlmes publicitarios ligados ou nao ao govemo procuram legitimar, na 

realidade, urn fortalecimento de tal Iegitima~ao atraves da imagem de seu 

representante e suas metas, a legitima~iio dada pelas umas niio foi suficiente, 

justamente pela questiio da minoria que elegera JK. Era fundamental mostrar o 

andamento do plano de metas, sua concretiza~ao, para agora fortalecer o 

govemo. Esse mostrar estli caracterizado pelas cifras, como por exernplo em 

BRJ - Record Rodoviarlo24. Realizado em 1957, a pedido do Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem, este ftlme conta a historia da constru9iio da 

estrada Rio-Belo Horizonte. Juscelino aparece duas vezes, com voz empostada, 

sentado atnis de uma mesa, tendo o inicio da narra~tao: 

"Este filme 6 a histOria da Rodovia Rio-Belo Horizonte que acaba 

de ser aberta ao trafego. Era anliga aquisiyiio dos que alnwjam o 

acekrado progresso do Brasil e querom os Estados vi.nculados 

por modernas e efwientes estradas. As duas velhas provincias do 

Imperio, a miiWira e a fomi1113nse, desejaram-na e a Repilbhca a 

prometia em viio. Eu a prometi como candidato, mantive no 

governo o firme prop6sito de condui-la e tenho a felicidade de 

inaugurti-la no primetro aniversdrio de meu mandato. Com essa 

obra a engenharia brasileira conquista magnifico record, atrawis 

do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. No meu 

governo foram exeoutados 222/an de pavimentaqiio, 18 pontes e 

viadutos num total de 7 35 metros liMares, a/em de 4 mi/Mes e 

tneio de metros cilbicos de terraplenagem, cobertos de ponta a 

ponza com o asjalto brasileiro de Cubat/io. " 

24Frodu>:Ao n. 92, 1957. 
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Juscelino aparece novamente, na ultima cena, igual ao inicio do filrne, ao 

rnesmo tempo que, continuando a narra~ao que estava em off, finaliza o filrne: 

"Camin.lli')es, autom6veis e onibus rodam pela Rio-Be In Horizonte. 

A nat;iio inteira certifwa-se do esforfo e da ensrgia da capacidade 

tecnica e do projicuo trabalho dos que tomam qualquer parcela de 

responsabi/UJade na realizafiio do meu programa. Ate o jim do 

meu governo seriio construidos e melhorados 10 mil e 500 

quilOmetros e pavimentados aproximadamente 5 millan que hiio 

de marcar ltpoca nas realizaf5es rod011itirias brasileiras. " 

Este e urn dos raros filmes ern que JK fala. As imagens representam rnuito 

rnelhor os seus ernpreendimentos do que seu discurso falado. E fundamental que 

os espectadores vejarn corn seus proprios olhos as melhorias que estiio 

acontecendo. Em 0 Brasil na Era AtOmica e Atornos para a Paz ou para a 

Guerra25, rodeado por politicos e personalidades, inaugura urn reator atomico na 

USP; ern ambos os filrnes e usada praticamente a mesrna sequencia: cercado 

pelo govemador de Sao Paulo Janio Quadros, pelo Almirante Otacilio Cunha, 

JK inaugura esse que e 0 primeiro reator atornico do pais; a camera parada 

observa o presidente e o governador sentados na mesa de comandos do reator, 

curiosos frente a tantos botoes. Do primeiro para o segundo filrne a sequencia 

encurtou cinco segundos, por que? Os dois filrnes foram encornendados pela 

Comissao Nacional de Energia Nuclear, orgiio oficial, para uma campanha sobre 

a energia nuclear, o nome dela: Atornos para a paz, liderada pelos militares 

atraves do Conselho Nacional de Pesquisas. 0 primeiro filme aborda o que e a 

energia atornica e de onde vern, tudo rnuito didaticamente, e irnportante deixar 

claro que o Brasil participa da politica internacional de energia atomica, 

destacando os aspectos positivos de tal energia; no segundo filme usa tambern o 

25Produ)!Oes ns. 123, 1958 e 178, 1959. 
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desenho anirnado , e preocupa-se em chamar a aten~ao para o uso de tal energia, 

ironizando, atraves da anima~ao, uma guerra nuclear e suas consequencias, 

novarnente o eixo tematico segue uma linha positiva , niio deixando dUvidas 

quanto ao uso da energia nuclear pelo Brasil: pacifico, saudlivel e positivo 

Em 0 Nordeste nio quer Esmolas26, filme produzido para o Departamento 

Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS), Juscelino aparece em riipidos 25 

segundos, passando em revista o pessoal da via~iio civil, ao lado do Ministro da 

Via~iio, comandante LUcio Meira. Apesar de riipida, a presen\)a de JK no filme e 

fundamental para Iiga-lo ao problema secular da seca nordestina e mais ainda, it 

sua soluyao: a cria~ao da SUDENE (Superintendencia do Desenvolvimento do 

Nordeste). Entretanto, esse orgiio seni criado no ano seguinte it produ~ao do 

filme - 1958. Desde 1956 o Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do 

Nordeste fonnado por Israel K.labin, Luis Carlos Mancini e Celso Furtado ja 

vinharn estudando o problema da seca e montando diretrizes para a cria~ao da 

SUDENE. A seca de 1958, impressiona bastante Juscelino Kubitschek que 

procura solu~oes tecnicas para o problema, sendo que as Ligas Camponesas e 

os Sindicatos Rurais, muito ativos na regiao nordestina, davam a ele outras 

dimensoes. Nesse documentario estarnos novarnente diante de urn Juscelino 

Ionge das massas, as imagens ao !ado de LUcio Meira reforyarn a ideia do 

estadista solucionador de problemas cronicos; JK foi ver de perto o problema da 

seca, encontrando-se com o povo farninto, mas essa imagem nunca foi necessaria 

para a Jean Manzon, a imagem jusceliniana nio precisa desse recurso populista, 

importa sempre refor~ar a ideia de solucionador de problemas. 0 filme carrega 

26Pro~lo n. 129, 1958. 
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antes de tudo a proposta de mostrar os servi9os prestados pelo Departamento 

Nacional Contra as Secas, e a inser9iio da imagem de JK nesse contexto 

mostrando de onde vinha o comando oficial faz parte do RITUAL DE PODER. 

A visita de Craveiro Lopes27, entiio presidente de Portugal, ao Brasil foi 

defmida por JK como urn "encontro de dois velhos amigos", e e esse mesmo tom 

usado no documentario encomendado pelo Departamento de Turismo e 

Certames do Distrito Federal, a Jean Manzon Films. Observemos primeiramente 

quais imagens mostram tal encontro. 0 plano medio e o close imperam para 

mostrar Juscelino Kubitscheck recebendo Craveiro Lopes. Apresentando-o a 

seus ministros, em banquetes, festas e comemora'ioes, jantares, entrevistas 

passeios de carro aberto; as imagens tentam justamente ocultar uma realidade 

que afeta as rela'(oes exteriores do Brasil. Externamente, a politica de JK era 

tradicional. As rela'(oes diplomliticas, principalmente com Portugal esbarravam 

no continente africano onde ainda existiam colonias de ultramar portuguesas. 

Craveiro Lopes chega ao Brasil em junho de 1957, depois da visita ao Rio, 

ele vai it Bahia, Minas Gerais, Sao Paulo e Recife. 0 filme, no entanto, 

restringe-se ao Rio de Janeiro pois hli uma vincula'(iiO entre a visita e o Rio 

como cartao postal, como propaganda. Entre banquetes e jantares Craveiro 

Lopes percorre a cidade em seus pontos mais significativos: a Igreja da 

Candelaria, o Jockey Club, o Jardim Botimico, o Maracallii; encontra-se tambem 

com personagens importantes do entiio mundo politico e social da cidade, alem 

de Juscelino Kubitschek, seu enfitriiio: Roberto Marinho, o cardeal arcebispo do 

Rio de Janeiro Dom Jaime de Barros Ci'una.ra, o casal Leite Garcia e outros. 0 

27VIslta ao Rio de Janeiro de sua Excel,ncla o General Francisco HJgino Cravelro Lopes
Presidente da RepUblica Portugue1a, pro~Ao n 102, 1957. 



63 

filme tennina com Craveiro Lopes e Juscelino Kubitschek embarcando no avilio 

rumo a Minas Gerais, mas com fun apote6tico: plano medio de JK na porta do 

aviiio acenando com a miio. 

NA.JUU.<;AO:"Depois de galgar os primeiros degraus do aviiJo, o 

presidente comandou os aplausos: "Vzva Portugal! Vlva o presidente 

Craveiro Lopes! 

Viva o Brasil! Viva Jusceli.no K.ubuschek de Oliveira!" 

E Juscelino Kubitschek quem acena do aviiio saudando Craveiro Lopes, mas 

e 0 narrador quem dli a voz a sauda.Qiio. 

Eisenhower28 tambem e recebido com os protocolos de sempre, Juscelino em 

fevereiro de 1960 estli prestes a inaugurar Brasilia e aproveita essa visita para 

fazer o primeiro grande ensaio de inaugura~lio. Na futura capital chuvosa, 

cumprem-se os rituais de chegada: o cumprimento entre ambos os chefes de 

Estado, a revista das tropas e a multidlio. Novamente a multidiio, fator 

importante em qualquer visita de qualquer chefe de Estado. Assim como 

Craveiro Lopes, Eisenhower e recepcionado e ovacionado por ela, lui papeis 

picados, lui sorrisos e acenos dos estadistas. Sempre acontece de urn anonimo 

conseguir furar a seguran~a e ir ao seu encontro, mas este fato no documentlirio 

este Ultimo fato, e oculto; OS cortejos nos quais a multidao tern urn papel 

fundamental Sil.O completamente isentOS de incidentes: OS pianos medios e OS 

closes perrnitem a redu~lio do campo da imagem onde, como ja destacamos, a 

multidlio e representada pela chuva de papeis picados ou pelo barulho de vozes, 

alem dos necesslirios pianos para mostra-la. Juscelino com Craveiro Lopes ou 

Juscelino com Eisenhower: o primeiro, nos cortejos, sempre deixa a cargo do 

visitante as expressoes mais calorosas dos cumprimentos ao povo. Em Brasilia, 

J8Pro~lo 1 97, 1960, fmanciada pela USl.S ·United States Infonnation Service. 



64 

a rrrultidll.o no Pahicio da Alvorada ouve o discurso de Ike que e silenciado no 

filme. No seu Iugar a interpreta-;;ii.o do narrador" 

"Sempre sob o caliJr das aclcuru;u;oos popu/ares, as quais 

agradece sorrindo o presidente Eisenhower pron:uncia seu 

primeiro discurso em terras brasikiras (j:Jausa) "Brasilia - diz ek 

- e uma epopeia digna das vastas possibilidades e aspirayoes 

desta tlafOO'~ 

Ao chegar no Rio de Janeiro, Eisenhower faz outro discurso, aqui escutarnos 

sua voz, mas logo entra o narrador, numa suposta tradu-;;ii.o do discurso: 

"Falando ao povo brasileiro, diz o presidente Eisenhower (pausa) 

- "Buscamos uma maior compreensilo ... convicyllo nultua de que 

todos os problemas entre !Ws existentes serllo resolvidos, em 

be118ficio de ambas as tlafOeS . . . uma associayilo duradoura de 

esforyos para construir um Hemisf<irio mais forte e mais livre, --

um mundo livre maisforte"." 

A voz do narrador faz pensar numa tradu-;;ii.o, pois temos urn plano medio de 

Ike dircursando ao lado de JK, e em seguida close de JK e outro de Eisenhower. 

Ainda em Brasilia, depois dos discursos e sorrisos para a multidii.o a enfase 

desloca-se para a inaugura-;;ii.o da pedra da embaixada dos Estados Unidos em 

Brasilia e o final do dia com urn plano panor8mico do palacio da Alvorada, 

solitario no descampado de Brasilia. No Rio de Janeiro, Eisenhower e recebido 

no Arsenal da marinha por JK numa solenidade que mais parece a de sua 

chegada ao pais: juntos ouvem os hinos nacionais, apertam-se as maos, fazem 

discursos. A ciunera estli sempre proxima, mais proxima, ou seJa, em close, 

quando ambos os presidentes estii.o discursando. Hii, tambem, o jii observado 

passeio pela Avenida Rio Branco e tambem o jantar no Itamaraty, com outro 

discurso novamente silenciado pelo narrador que informa o provavel tema - a 

Opera-;;ii.o Pan-Americana- OPA -.Em Sao Paulo, novo passeio de carro pelas 
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ruas, agora sob chuva, e o jantar com industriais e politicos sem faltarem as 

presen9as do entiio govemador Carvalho Pinto e Juscelino Kubitschek. A volta 

ao Rio traz rnais urn jantar de Ike para JK e sua volta para os Estados Unidos. 

Esta visita estli envolta num clirna de tranquilidade e amizade onde os dois 

presidentes trocam sinais de amizade atraves de apertos de mao, sorrisos, 

jantares, passeios. A camera privilegia Eisenhower, mas a seu !ado, sempre, 

Juscelino Kubitschek. Entretanto, podemos perguntar o que lui por tnis dessa 

viagem aparentemente tiio bern sucedida e agradavel segundo as lentes de Jean 

Manzon? 

As rela9oes diploiTlliticas entre Brasil e Estados Unidos eram momas desde 

Truman e Juscelino mobilizava-se para tini-Ios da indiferen9a quanto its 

questoes economicas relacionadas a America Latina. A OP A - Organiza9ao Pan

Americana - foi essa tentativa, pois seu objetivo econl5mico explicito era o 

aporte de recursos em larga escala para projetos de deseN~VolvinumJO na 

America Latina"29 . Mas a rea9ao norte-americana era cautelosa. Eisenhower, 

num primeiro momento, acenou para a ideia, entretanto nao passou desse aceno. 

A visita realizada em 1960 acontecia dois anos ap6s o Ian9amento da OPA e Ike 

ainda dizia nao conhece-Ia efetivamente. 0 ocultamento de incidentes durante 

sua visita refere-se ainda a desastrosa viagem do vice-presidente norte

americano Richard Nixon, em 1958, pela America Latina. Segundo Juscelino foi 

a lembran9a de tal fato - alem de outros - que o fez pensar na OP A. Mas, como 

vimos, tanto Estados Unidos quanto a popula91io latino-americana nlio 

entusiasmaram-se por ela. No Brasil, por trits das imagens edulcoradas, 

segmentos da sociedade, como os estudantes ligados a UNE, manifestatn-se 

~OURA, Geson 'Avan<;os e recuos: a polftica exterior de JK" in GOMES, Angela de Castro.(org); 
op.cit 
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contra a visita de Eisenhower, que por sua vez, sai-se muito bern procurando 

anuhi-las atraves do riso e do humor. 

2.2 Fragmentos poderosos 

Ao trabalhar corn a propaganda oficial a Jean Manzon Films nao desprezava 

0 interesse de politicos e personalidades da epoca ern tarnbem fazer filrnes sobre 

as atividades que exerciarn, era urna possibilidade nao deixada de lado pois a 

propria produtora oferecia servtyos a departarnentos 

governarnentais assirn como a ernpresas privadas. 

e secretarias 

Ainda e o poder que esti sob o foco da camera da Jean Manzon, construindo 

irnagens que ainda se referern ao govemo de JK. Retomemos, entii.o, os 

conceitos ritual de poder e garoto-propaganda utilizados anteriormente; 

estendendo-os agora para outros participantes do poder na medida que ja 

analisarnos alguns filrnes onde Juscelino nao esti sozinho mas seguido por urn 

sequito de politicos. Atores secundarios ao lado de JK tomam-se protagonistas 

ern filmes tarnbern destinados a propaganda daquilo que fazern. 

Sarah Kubitschek, a prirneira-darna dos anos do desenvolvimentismo, nao e 

objeto da camera da Jean Manzon quando JK e o protagonista - aparece ao !ado 

do rnarido-presidente sornente na visita de Craveiro Lopes ao Brasil - estii ali 

curnprindo urn protocolo. Quando e protagonista esta legitirnando obras 

assistenciais governarnentais a sornbra dos ideais de JK. 

Tudo por urn rnenino30, de 1958 e Urn apelo ao Brasi131 , de 1959, 

caracterizam antes de tudo o papel ferninino dentro do govemo: o 

30p,.odut;Ao n. 128, 19S8. 
31Produt;lo n. 150, 1959. 
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assistencialismo. Presidente das Pioneiras Sociais, Sarah Kubitschek tern como 

preocupa~ao os brasileiros rnais desarnparados seguindo ideologicarnente o 

desenvolvimentismo vigente na medida que esse orgiio volta-se primordialmente 

para a popula~ao mais pobre e a inquietayiio que esse segmento social provoca 

no govemo ao encani-lo como urn perigo politico, pois estiio a urn passo da 

subversao, como jli discutirnos anteriormente. Desse modo, Sarah Kubitschek 

niio e apenas uma figura decorativa mas participante, mesrno que a sornbra do 

marido-presidente. As poucas imagens em que vemos sua figura a aproximarn 

das irnagens de JK onde podemos observar dois pontos importantes: a prirneira

dama nao inaugura qualquer obra govemamental ou niio, a segunda, como o 

marido-presidente, nao aproxuna-se dos pobres, marginalizados ou 

desprotegidos dos quats se ocupa; apresenta-se antes de tudo como uma 

burocrata. 

Em Tudo por um menino, ao receber uma carta sobre urn garoto que fica 

orfiio na Sui~a, Sarah Kubitschek ativa todo urn aparato para ir buscli-lo e traze

lo ao Brasil sem, no entanto, deixar pistas quanto ao destino final desse mesrno 

menino. Essa fic~iio realizada a pedido da Swissair Airlines vai alem do trabalho 

desenvolvido pelas Pioneiras Sociais. Toda a viagem implica em esforyos da 

Cruz Vennelha lntemacional e da companhia aerea patrocinadora que faz sua 

propaganda explicitada niio pela narrayiio mas pelas imagens: o nome Swissair 

aparece na tela num close rlipido de placas indicando as platafonnas de 

ernbarque e na esteira que leva a mala do garoto. Mais que isso, o garoto e toda 

a ajuda recebida fica a merce da companhia aerea, pois sem ela e seus eficientes 

e seguros serviyos como o garoto chegaria ao Brasil? Toda a assisU)ncia 

oferecida por Sarah atraves das Pioneiras Sociais seria entiio impossivel de se 
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realizar. A figura da primeira-dama vern, dessa maneira, fazer parte de uma 

"rede invisivel de prote9iio" apesar do narrador caracterizar assim somente a 

cornpanhia aerea patrocinadora. 

Se o trabalho e a figura de Sarah Kubitschek - que aparece por segundos 

lendo uma carta e conversando com o garoto - perdem nesse filme para mostrar 

os cuidados da Swissair em, Um apelo ao Brasil todo o trabalho da institui9iio 

e objeto do filme. Mas novamente Sarah fica com o papel de oficializadora, sem 

sair do gabinete, sernpre as voltas com a burocracia, mostrando-a como "cabe9a 

pensante" da institui9ii0. Essa imagem tl urn pouco parecida com a de JusceJino 

Kubitschek, se bern que ela e mostrada de forma passiva, sem a energia do 

marido-presidente e tambem em rela9iio as outras "damas da sociedade" que 

aparecem no filme, todas reunidas costurando, usando uma (mica tesoura 

passada de miio em miio simbolizando a solidariedade que as une em pro! dos 

mais necessitados. Sarah e a burocrata, a chefe, a diretora-presidente, aquela 

capaz de dirigir todas as preocupa9oes que envolvem os mais carentes desde 

hospitais para a mulher ate os pioneiros hospitais volantes que acompanham o 

desbravarnento do Brasil para o interior. 

Ministros e govemadores tambem estabelecem o ritual de poder nos moldes 

que ja observamos. Vejamos Homenagem a Santos Dumont32, de 1956, 

produzido pela Varig, onde o ministro da Aeromiutica Brigadeiro Henrique 

Fleiuss homenageia Santos Dumont pelo cinquentenirrio do voo do 14 Bis. 

Aparecendo por tres vezes durante o filme, o ministro com voz empostada e 

patriotica, na frente da camera, rende a homenagem do governo e da aeromiutica 

alem de ammciar algumas cenas historicas nas quais vemos Santos Dumont em 

32p,-o~lo n. 87, 1956. 
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Paris, no Demoiselle, no 14 Bis, chegando ao Rio de Janeiro e sendo recebido 

por populares e muito mais, falando: 

0 generoso governo da Repilblka Fraru::t~sa quis murwntar aimla 

minha satisf~iio nomeamio-me Gran Ofwial da Legiiio de Honra. 

Homenagem rea/mente tinica no ltUirulo. Pois em todas as partes 

respeita-se, admira:-se a Legiiio de Honra. Parece que leva aimla 

o esJigma de Napolelio. Em toda parte admira-se pois enaltece o 

nome da Fram;a. Orgu/Jw-me de investir tiio alta dignidade. 

Obrigado a todos os francesea. 

Esse testemunho de 1929 gravado pelo cmema, para os JOmms 

cinematograficos da epoca, teve espa'i)o nesse filme que usou a figura oficial do 

ministro e Santos Dumont ja visto como documento historico, constituindo a 

maior parte do documentario. 

LUcio Meira aparece por duas vezes em 0 Brasil precisa de navios 

33fazendo urn apelo ao Congresso para o reaparelhamento da marinha Mercante 

Brasileira. Ap6s a primeira seqiiencia que mostra o estado lamentavel de navios 

dos mais diferentes usos, LUcio Meira, de frente para a camera anuncia: 

NesJa reportagem cinematograflca, que e bem urn fibne 

documentdrio, vera o pitblico, com seus pr6prios olhos, a urgente 

necessidade do reaparelJu:unento da Marinha Mercante Nacional 

e podera avaliar o que }a foi feito e o que falta ainda fazer para 

l0171i1r a frota mercante urn instrumento de riqueza e progresso 

do pais. 

Como minisJro da Vtayiio, seguimlo as diretrizes do presidente 

Juscelino KMbitschsk tenho dado o melhor dos meus esforqos a 
tarefa de reabilitar o transporte marilimo no Brasil, tal a sua 

importancia no desenvolvimento da economia nacional 

33Pro~lon 90,1957. 
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Finalizando, ap6s uma amostragem, dos problemas ocasionados pelo estado 

dos navios e de algumas providencias que ja estavam em andamento, novamente 

volta LUcio Meira. 

Confumte na pa1ri6tica colabor(lfllo do Poder legislativo, para 

aprovtlf/lo do projeto que institui o Fundo de ReaparelhamBnJO da 

Marinha Mercante, posso assegurar ao povo brasileiro que o 

./1.1J.nisterio da VUlf/lo prosseguira sem esmorecimemo na miss/lo 

de dotar a nossa patria de uma grande e eficienJe marinha 

Mercante, marco decisivo de uma nova era de progresso para o 

Brasi~ como potencia maritima. 

LUcio Meira e ainda citado em Uma industria que lidera o progresso34 pelo 

secretitrio do Grupo Executivo da IndUstria Automobilistica - GEIA - Sidney 

Alberto Latini que inicia o filme com voz empostada, lendo sua fala sentado em 

frente da camera, novamente a pose para a camerae o discurso: 

Como secretdrio geral do GEIA aoompanlw diariamenJe o 

crescimento vertiginoso da industria automobilistica brasileira 

cuja implanttlfiio se deve ao governo do presideme Juscelino 

Kubitsch8k sob a dindmica lideraJ'Ifa do ministro LUcio Meira. 

Ne.ua qualidade, posso afirmar, com base em estimativas seguras 

que at6 o jim do atual governo a indUstria m~tomobilistica 

acrescenJara a riqueza nacional cerca de 240 bilhOes de 

cruzeiros, sob forma de veiculos, fretes, seguros, aumento de 

produfllo agricolo.. Esses 240 hi/hOes superam, em cerca de 50% , 

a previs/lo on;amentdria federal para 195 9. 

Nii.o fugindo aos moldes de outros filmes que utilizam a fala de politicos. 

como ja vimos em BRJ - Record RodovhirioJ5 com JK, este peca pela rna 

utiliza~iio da imagem do secretitrio. Isso se da pelo silencio de poucos segundos 

entre a apresenta~ii.o do filme e o discurso, o discurso e as seqiiencias a seguir, 

34J>rodw;lo n. 157,1959. 
35Produ~llo n. 92, 1957. 
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ele e pertubador, mal colocado, incomoda o espectador, mostra urn escorregao 

da rnontagem e da sonoplastia; o travelling bern ligeiro saindo do rninistro para 

uma sequencia que se inicia numa floresta, com urn buraco no som, deixam 

imagem e fala deslocados e completamente artificiais mostrando urn certo 

descuido no trabalho eficiente que a produtora realizava. 

Fora aqueles momentos nos quais Janio Quadros acornpanha JK e que ja 

discutimos, dois filmes sii.o particularmente interessantes: 0 que foi feito do 

seu dinheJ.ro36, de 1958 a pedido do govemo do Estado de Sii.o Paulo e da 

Secretaria da Via~ii.o, e 0 exemplo vem de cima37, de 1960 tambem a pedido 

do govemo de Sii.o Paulo. 

Em 0 que foi feito do seu dinheiro, Janio Quadros nii.o aparece nas imagens 

mas esta onipresente, sempre citado pelo narrador. Apesar desse filme focalizar 

Carvalho Pinto e Faria Lima, Janio e fundamental. Sua realiza~ii.o em 1958 

funciona como propaganda eleitoral tanto para Jaruo como para Carvalho Pinto. 

0 prirneiro entii.o govemador de Sii.o Paulo era candidato a deputado federal pelo 

Parana e o segundo, secretario da fazenda do govemo de Janio, candidatava-se 

ao cargo de govemador atraves da uniii.o de partidos UDN/PDC/PTNIPSBIPR. 

Carvalho Pinto, ''urn homem de mii.os Iimpas", segundo o narrador, legitima 

as obras realizadas pelo govemo estadual a medida que por suas mii.os passam 

todo o dinheiro do estado na forma de imposto pago pela popula~ii.o. Como urna 

presta~iio de contas, o filme desfila as obras realizadas com tal dinheiro, 

destacando a Iisura no trato do dinheiro publico. Todo o trabalho desenvolvido 

nas obras e encarado como milagre do come~o ao fun do filme: 

36 Produ~llo n 13S, 
J7Pro~Go n 207. 
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Seqiiencia inicial: pianos medios de pessoas levando baldes de agua na cabe\)a 

ou nas miios. 

NARRA(:AO: Voce se kmbra disso, meu amigo? Ate a posse do 

governo de Jiinio Quadros, a falta d'agua em Sllo Paulo era um 

problema angustiante. No inicio de mil novecentos e cinquenta e 

cinco, o grande Estado Brasikiro estava com suas .finaTifas em 

ruinas, e com as obras pilblicas indispensaveis ao hem estar 

minima, totalmente paralizadas. E se eu afirmasse que houve um 

milagre em sao Paulo? Pois eu llw digo e repito: Houve um 

milagre em sao Paulo. 

Seqiiencia ftnal: close de mio contando dinheiro 

NARRA(:AO: Fol seu proprio dinhslro, meu amigo, que fez o 

milafiUe acontecido em sao Paulo. S6 que dessa vez voce pode ver 

tudo o que foi feito de cada cruzeiro pago a causa comum. A 

civilizafiio paulista reencontrou, afina~ seu verdadeiro caminho. 

Esses dois ftagmentos filmicos enfatizam, pelos grifos do roteirista, a 

associa\)ao que existe entre o milagre e Carvalho Pinto. Janio Quadros e o 

secretario das fman\)as sao duas figuras para sempre unidas no interesse publico 

sem se notar urn ponto sequer que macule suas imagens. 0 fihne, voltado 

inteiramente para interesses do govemo em final de gestiio nao procura, em 

momento algum, vincular qualquer obra ao govemo federal it figura de JK ou ao 

desenvolvimentismo. Mas em 0 exemplo vem de cima, tal vincula<;1io acontece 

de maneira bern discreta: o govemo federal ou JK nao sao citados, e o Brasil, o 

''territorio continental" o importante. 

Nesse filme Janio Quadros e o ator principal. As imagens de 0 que foi feito 

de seu dinheiro sao usadas na feitura dessa que tambem esconde uma 

propaganda eleitoral. 0 anode sua realizaviio, 1960, toma-o urn elemento a mais 

na campanha do entlio deputado federal Janio Quadros para a presidencia da 
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republica. A irnagem de Jil.nio, aparece por tres vezes mas, novamente, est:li 

onipresente no filme todo: 

plano medio de Jtinio, de costas para a camera, o jundo todo escuro, um itnico 

foco de luz iluminando parte de seu rosto e a milo que escreve n:um papel sobre 

a mesa a seguinte frase: Dadas pelos Governos as (erramemas, os brasileiros 

construirdo o Pais. 

J.Quadros 

em outro plano identico, Jil.nio continua escrevendo mas nii.o podemos identificar 

o que, enquanto o narrador prossegue no relato de obras por ele realizadas: 

NARRAC:AO: 0 Brasil e um so. E e preciso ter presente que Silo 

Paulo muito ajudou a construir a sua grandeza. Pais de um 

territ6rio continenta~ a aviafdo conseguiu diminuir as enormes 

distiincias que nos separam. A construr;do de aeroportos e uma 

necessidade que se impOe, mas sem discriminat;oes de Estados, 

muito 1118TIOS distorr;&s regionalistas. A aviaqao conseguiu esse 

milagre: jormar uma 1118ntali.dade nacional 

Em plano medio, Jil.nio Quadros entre muitas pessoas. 

NARRAC:AO: A sensibili.dade dos que governam estci certamente 

reservada a maior parae/a da responsabilidade na preocupaqdo 

das novas gerat;&s para os embates da vida, dinamizando a 

capacidade de trabalho de uma juventude que possa aguardar, 

conftante e cheia de esperant;a, o dia de amanhii. 

As seqiiencias iniciais sao identicas ao filme citado anteriormente e os pianos 

acima descritos estii.o distribuidos no filme revelando o autor das obras 

mostradas pois o narrador nii.o cita em momento algum o nome de Jilnio 

Quadros, melhor ainda, ele estli implicito nas obras quando foi govemador de 

Sao Paulo. Nii.o hli nenhuma men~ii.o de sua atua~ao enquanto deputado federal 

pois nesse caso o filme nem ornite seu trabalho, pois e conhecida a ausencia de 

Jiinio no congresso, apesar de ter sido urn dos deputados mais votados nas 
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elei~oes de 1958, ao !ado de Fernando Ferrari do PTB gaiicho e de Carlos 

Lacerda da UDN do Distrito Federal, assim o filme gira em torno de sua atua~iio 

enquanto govemador. 

0 aspecto populista, tao forte na figura de Jllnio Quadros, e bastante 

discreto, como ja descrevemos acima. A marca da produtora, apesar das 

influencias dos clientes, permanece na glamouriza~iio do personagem principal 

sem explorar cansativamente os elementos populistas como o assedio popular. 

Ao cont.rario, mostrando Jllnio envolto pela obscuridade do cemirio, 

discretamente iluminado, cria uma atmosfera de austeridade e trabalho que se 

contrapoe ao politico sorridente e orgulhoso de suas obras, mas tambem do 

politico que aparece com caspas no palet6 e quer varrer a sujeira e a corrup9iio. 

0 filme todo e discreto e eficiente ao "limpar" a imagem de Janio Quadros 

desses usuais lugares comuns como o discurso inflamado ao povo. 

Em Vida e hlstOria de um grande Jornal38 de 1958, para o jomal 0 Globo, 

lrineu Marinho recebe urn tratamento semelhante a Jllnio Quadros: a camera em 

travelling chega a ele que escreve iluminado somente por urn abajur, num fundo 

escuro. Cria-se aqui novamente a atmosfera de austeridade e eficiencia dadas 

pela ilumina!j)iiO. A camera , em travelling para frente, leva o olhar do espectador 

ao objeto - no caso lrineu Marinho - desconhecido a principio, revelando-o a luz 

do abajur. Assim, urn elemento dramatico procura realyar a figura do 

proprietario do jomal, evidenciando-o no transcorrer do filme que descreve 

elementos para a realiza9iio de urn jomal. 

Tanto Jilnio Quadros como lrineu Marinho recebem tratamentos 

diferenciados de outros filmes cujos personagens principais sao personalidades. 

38J>ro~ao n 140, 1958. 
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Ha aqui urna possibilidade dnuruitica que fica deslocada no interior de cada 

filme e nlio usada em outros. Nlio temos evidencias para afirmrumos uma 

mudanya conceitual nos filmes da produtora, ao contrario, todos os elementos 

filmicos caracteristicos das produyoes continuam em outras peliculas. Mas esses 

novos elementos nos mostram a mobilidade possivel em filmes que nos parecem 

todos iguais, falando sobre a mesma coisa. 

0 deputado San Thiago Dantas39 tambem e alvo de urn filme-documentario 

onde sua figura estli diretamente ligada a de Getulio Vargas. Tal ligayao nlio e 

explicitada apenas na narrayao mas nas imagens: nas primeiras duas seqiiencias 

Santiago estli escrevendo no seu escrit6rio em plano medio, em seguida uma 

sequencia de arquivo com cenas do embarque do corpo de Getulio Vargas, com 

uma multidii.o que o acompanha, no aeroporto. Sua imagem predominante e a 

daquele que discursa, entretanto nii.o escutamos sua voz, e o narrador quem fala 

por ele. Propaganda abertamente eleitoreira, esse filme une San Thiago it Minas 

- estado pelo qual concorre a deputado federal pelo PTB - com preocupayoes 

centrais na questii.o do petr61eo, da siderurgia, da eletricidade e com as crianyas 

pobres; mas curiosamente, ele nunca estli junto a essas obras, o filme recorta e 

intercala sua figura, sempre discursando num fundo escuro e tais obras. Mais 

uma vez o narrador liga todo o filme dando a San Thiago e aos seus ideais o 

"cimento" necessB.rio para urn entendimento perfeito de todo o filme. 

Em 0 Pionelro Bernardo Sayio, a glorificayii.o do "desbravador de 

florestas" vai se sustentar pelas imagens nas quats aparece trabalhando, 

inspecionando as obras em Brasilia sob sua responsabilidade. A mais 

importante, para aquele momento, era a Rodovia Belem-Brasilia pois alem de 

l!lum advog.ado UJIUJTla a defesa doo trabalhadoreo, pro~Ao n.l36, 1958. 
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fazer parte de todo o cornplexo de obras que girava ern tomo da constrw;iio de 

Brasilia, seria inaugurada ern 31 de janeiro de 1959, corn o encontro de 

caravanas que viriarn do norte e do sui, urna delas chefiada por Bernardo Sayiio. 

Sayiio ja tinha participado de outros ernpreendirnentos viarios, principalrnente 

estradas ern Goias, era urn homem da florest!!, no sentido que sabia domina-la e 

desbrava-la. 0 filme segue esse fio, rnostrando-o ern plena atividade na floresta, 

sobrevoando a constru~iio de estrada ao !ado de JK. Inquieto como urn pioneiro 

e corn "animo de permanencia" como urn bandeirante, na defini~ao de Juscelino 

ern suas mernorias, Sayao teve sua rnorte contada e "chorada" pelo narrador nurn 

torn de "dor nacional ". 



3- GLAMOUR SOCIAL 
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Como ja vimos as representa~oes sociais nos filmes da Jean Manzon Films 

sao intrinsecas a finalidade do filme que e dada pela empresa-cliente. Todas as 

imagens estao de acordo com a linha principal tra~ada pelo proprio cliente que 

encomenda o filme. 

Os filmes institucionais e os filmes publicitarios procurarn mostrar antes de 

tudo o potencial industrial da empresa e depois o produto, super valorizando a 

indUstria, ou no caso dos govemos, supervalorizando a obra ou o ato realizado. 

0 olhar sobre as classes sociais passa pelo filtro da burguesia e do Estado 

que sao OS pagadores dessas imagens. Carnponeses, openirios, classe media e 

ate a propria burguesia siio presen~as variaveis nos fihnes mas sernpre 

subordinados a urn tema que rararnente os privilegia. 

3.1. Camponeses 

A figura do campones niio e rnuito frequente nos filmes da Jean Manzon 

Films. Num periodo em que o exodo rural e muito forte o campones, como 

personagem principal, e apresentado ao desenvolvimento corrente no pais, ao 

mesmo tempo em que procura-se fixa-lo a terra. Em Jeca Tatu.dnhol e 

Revolu.~ao na R~a2 essa ideia tern uma constru~iio muito interessante, seus 

personagens estao intrinsicamente ligados a terra, niio h8. qualquer men~iio a 

possibilidade de rnudan~a para a cidade. Esta, por sua vez, necessita 

prioritariamente do campo para sua existencia e sobrevivencia. 

Jeca Tatu.dnho, de 1956, realizado para o htstituto Medico Fontoura, adapta 

o famoso personagem de Monteiro Lobato para vender o fortificante Biotonico 

Fontoura. Jeca, durante metade do filme, personifica a pregui~a, a pobreza, o 

1 Produ~ao n. 71, 1956. 
2produ10Ao n.203, 1960. 
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descaso e o conformismo do campones. Mas vejamos, esse campones niio e o 

empregado e sim o pequeno proprietario que niio tern coragem - e nem salide -

para trabalhar sua terra. A mulher e os filhos, tiio miseros quanto o Jeca, 

tambem sofrem do des8nimo. As roupas maltrapilhas, a cabana de sape, os 

parcos produtos que consegue tirar da terra, a postura - setnpre de c6coras a 

fumar - bebendo pinga, o andar mole e sem jeito, fazem do Jeca a expressiio da 

doen9a que assolava o pais. 

0 narrador, reforyando as imagens, conduz o espectador a compara9iio da 

vida do Jeca ao seu vizinho, urn rico fazendeiro italiano que era exatamente o 

seu oposto: 

NARM<;AO: Perto morava um italiano ja bastante arranjado: 

tinha uma bela casa, amp/a e conforttivet muita atividade, 

trabalho para todos. 

A oposi9iio e completa, nada identifica urn ao outro: a casa, a farnilia, o 

gado, a roya. A triste figura do Jeca, entretanto, niio estava aqui destinada ao 

conformisrno, ao imobilismo, ao fracasso. Ap6s uma visita, por acaso, de urn 

medico fugindo da chuva, Jeca fica sabendo que sofre de ancilostomiase ou 

amareliio, ele e sua familia. 0 medico esclarece ao Jeca sobre sua doenya e 

receita Biotonico Fontoura, urn ancilostomico, o uso de botas e deixar de !ado a 

"pinga". 

Seguindo a risca a prescriyiiO medica, Jeca toma-se bonito, corado, forte 

como um touro; trabalha na ro9a com forya e vontade, transforma, aos poucos, 

sua propriedade numa bela terra altamente produtiva. Dirigindo urn trator para 

em frente do italiano assombrado com tal mudanya. 0 sugestivo nome de sua 

fazenda e R.essurreiyiio, pois Jeca tinha renascido forte, saudlivel, trabalhador. A 

ajuda medica iniciou seu esfor9o individual levando-o a riqueza e a superar o 
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fazendeiro italiano. De pobre caboclo a Coronel, como era chamado, Jeca Tatu 

aliou-se ao espirito do desenvolvimento e do modemo: 

NARRA(:AO: Nlio fa/Java nwsmo, a paisagem, a mividade das 

mais modernas mdquinas de arar a terra, que o Jeca Ta1u havia 

importado. 

Os filhos de Jeca Tatu cresceram, sua casa tomou-se grande, bela, arejada, 

seus dominios aumentaram sempre, mas ele nao esqueceu sua condi\;ao anterior: 

NARRA(:AO: ... E a curar gente da rOfa passou Jeca toda a sua 

vida. 

Quando morreu aos 89 anos niio teve estciiua, mam grandes 

elogios nos jornais mas ninguem ainda ~WJrreu de consooncia 

mais tranquila. Havia cumprldo o seu dever ate o .fim. Meninos ... 

nunca se esquet;am desta historia, e quando crescerem, traJem de 

imitar o Jeca, se forem fazendeiros procuretn curar os 

camaradas, aiem de ser para eles um grande beneficio e para 

voce um alto neg6cio. Voce vera o trabalho dessa genu produzir 

tres vezes mais: um pais nlio vale pelo tamanho, mm pela 

quantidade de habitantes, vale pelo trabalho que reali.za e pela 

qualidade de sua gente. 

A iniciativa individual de Jeca Tatu, de superar a pobreza, o imobilismo, 

podemos opor a iniciativa governamental traduzida em Revolu~io na R~a. 

Realizado a pedido da Secretaria de Agricultura de Sao Paulo, o personagem 

principal desse filme e o sitiante brasileiro que aqui chRilla-se Belarmino. 

Proprietario de urn pequeno sitio, Belarmino nao consegue fazer sua terra 

produzir mais e melhor; a tecnica e as ferramentas que usa sao antigas e 

ineficientes; esl.li sempre a dever para alguem pois com aquilo que produz mal 

consegue pagar suas dividas. Eis, que chega, urn dia, por acaso, tecnicos da 

Secretaria da Agricultura e come\iam urn programa de auxilio ao pequeno 

proprietario, fomecendo-lhe sementes novas, adubos, ensinando novas tecnicas 
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de plantio, fmanciamentos e facilidades na venda de sua safra. Assim, apoiado 

pelo govemo estadual, Belannino ve sua vida mudar, sem as figuras que o 

sugavam, tirando seus pobres rendimentos, como e o caso do intennedi3.rio. 

Em ambos os filmes a pobreza do campo e caracterizada pela pobreza do 

solo, 0 Cabocio doente estli a merce desse solo e tambem e pobre, misero. 0 

Jeca Tatu que toma Biotonico Fontoura e o Jeca Tatuzinho de Monteiro Lobato. 

Autor e personagem tern urna trajetoria que nos possibilita a compreensao da 

retornada do Jeca no filme que analisamos. 

Os artigos VELHA PRAGA e DRUPES publicados n'O Estado de Sao Paulo 

em 1914 caracterizaram pela primeira vez aquele que seria urn dos personagens 

mais famosos da literatura brasileira: o caboclo Jeca Tatu. Nesse prirneiro 

momento, Monteiro Lobato faz urna constata~ao nua e crua da realidade desse 

homem do campo sem o romantismo caracterizador dos tipos brasileiros. Nao lui 

aqui qualquer previsao de reabilita~ao para esse caboclo praticante da "Grande 

Lei do Menor esfor~o", a este ser so restam a inferioridade, a doen~a, a 

preguu,;a. 

A revela~ao da realidade do homem do campo ao mesmo tempo que choca a 

sociedade pennite ao personagem auxiliar a campanha saneadora dos anos 1910, 

realizada com persistencia por medicos sanitaristas como Osvaldo Cruz, 

Belisario Pena, Carlos Chagas, Adolpho Lutz entre outros. Nesta perspectiva, 

Monteiro Lobato ve-se na obriga~ao de dar ao seu personagem outra dimensao, 

retomando-o em 1918 no Jeca Tatuzinho, artigo que encerra uma serie dedicada 

a questilo da salide no Brasil, publicada primeiramente n'O Estado de Sao Paulo 

e depois organizada no volume Problema Vital. 
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0 Jeca reabilitado, ou melhor, ressuscitado ainda sofria daqueles males que 

assolavam o pais, e principalmente o interior, completamente esquecido pela 

oligarquia de entiio. A prosperidade do Jeca Tatu foi possivel depois da visita 

casual de urn medico que nao so o conscientiza de suas doen~as como tambem 

mostra a possibilidade da cura. 

A supera~iio da doen~a se d8. de uma manerra rii.pida e fantastica 

modificando totalmente aquele caboclo dos primeiros artigos de Monteiro 

Lobato. Tanto o artigo de 1918 como o filme Jeca Tatuzinho fizeram parte de 

uma carnpanha publicititria do Instituto Medico Fontoura, produtor do Biotonico, 

que divulga seu produto por todo o pais associado it figura do Jeca, tomando-se 

entiio urn garoto propaganda levando it popula~iio rural principios bitsicos de 

higiene e sallde. 

Esse mesmo Jeca e mais uma vez retomado admiravelmente por Amacio 

Mazzaropi no fmal da decada de '50 e inicio de '60. Em Jeca Tatu -1959- e 

Tristezas do Jeca -1961- lui uma outra dirnensiio presente tambem nos artigos 

de Monteiro Lobato mas inexistente no filme da Jean Manzon Films. E a 

dirnensiio politica. 0 Jeca de Mazzaropi tern as mesmas caracteristicas que ja 

abordamos, mas o seu 'renascer' niio acontece por meio de um remedio mas com 

a ajuda de um politico, como ern Tristezas do Jeca, e em Jeca Tatu atraves da 

solidariedade de amigos que pedern a um politico local o socorro a ele. A figura 

do Coronel estit presente ern ambas as produ~oes mas e ern Triste.zas do Jeca 

que a pnitica do voto de cabresto pennite urn momento de sittira e tensiio; 

podemos nos lembrar de Monteiro Lobato ern Drupes: 

"0 facto mai.s importante da sua vida e, sem dilvida, volar no 

governo. Tira nesse dia da area a roupa preta do casamento, 

Se»jiio furadinho de traya e todo vincado de dobras; entakl os pes 
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I'Uim alentado sapatiio de bezerro; ata ao pescoqo um collarinho 

de bico e, sem gravata, ringindo e mancando, vae pegar o 

diploma as maos do clwfe Coisada, que lh'o retem para maior 

garantia da fulelidade partiddria. 

Vota. Niio sabe em quem, mas vota. Esjrega a penna no /ivro 

eleitora~ arabescando em cinco bons minutos o aranhol de 

gatajunhos tremidos a que chama sua assignatura. "3 

E exatamente assim em Tristezas do Jeca. Mazzaropi, o Jeca, extremamente 

triste com o sequestro do filho vai cumprir seu dever: votar. Ao I ado estao seus 

amigos que tambem votaram. Fechados numa especie de patio so saem de Ia 

para o dever. Jeca faz mil contoryoes para escrever seu nome e colocar seu voto 

na uma sob os olhos de dois cabos eleitorais. 

Ja em Jeca Tatu esse fato praticamente nao existe pots aqui o conflito 

central se da entre o Jeca e seu vizinho italiano, que e levado ao climax por urn 

personagem apaixonado pela filha do Jeca que por sua vez apaixona-se pelo 

filho do italiano e vice-versa. A tensao maior se da com a expulsao de Jeca de 

seu sitio por niio saldar suas dividas com o italiano. Nesse momento e apoiado 

por amigos e consegue urn outro sitio de urn politico, tomando-se Jeca urn 

coronet, feliz com sua riqueza e o Casamento de sua filha com o filho do italiano 

e seus netos. 

A dimensao politica e retomada por Monteiro Lobato em urn panfleto 

chamado ze Brasil de 1946. Aqui, ze Brasil urn campones, compara-se ao Jeca 

Tatu mas sua pobreza e extremamente ligada ao seu trabalho explorado pelo 

Coronel Tatuira do qual arrenda terras para plantar. 0 narrador ao mesmo tempo 

que apresenta ze Brasil, apresenta a este ultimo a figura de Luis Carlos Prestes 

como aquele que preocupa-se com os carnponeses explorados e esquecidos, os 

3
MONTEJRO LOBATO,Urupis, SP, Companhia Editora Nacionai, II ed., 1937, Coie9iio 'Os 

Grande• Livroa Brasiieiros', voi. 10. 
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openlrios e todos os injusti~ados. Este panfleto, claramente propagandistico 

senao do Partido Comunista mas de Luis Carlos Prestes, na epoca deputado 

federal pelo Distrito Federal, nos possibilita perceber urn outro !ado de 

Monteiro Lobato atraves de seus personagens: o politico. A trajetoria de Lobato 

e seus personagens, aqui no caso os Jecas e Ze Brasil, nos permite ver tarnbern 

as representa~oes que o escritor fez de sua epoca. 

0 Jeca Tatuzinbo da Jean Manzon Films nao tern essa trajetoria politica do 

rnesrno personagern litenlrio ern Monteiro Lobato e cinematognifico para Armicio 

Mazzaropi, mas ao transformar o panfleto do Biot&nico F ontoura em filrne 

conservando o personagem como garoto-propaganda, revela urn pais CUJOS 

problemas da popul~iio carnponesa ainda niio foram resolvidos. 

Outros dois filrnes abordarn rnais clara e objetivamente os problemas do 

carnpesinato: Endemias rurais4 e 0 nordeste nio quer esrnolas5. 0 prirneiro e 

de urna serie de docurnentarios sobre as doen~as mais difundidas no campo 

como a rnalana, o bocio, a leislunaniose, o tracoma, a verminose, dentre outras, 

realizados para o Departamento Nacional de Endernias Rurais, dirigido pelo Dr. 

Mario Pinotti. 0 unico filrne da sene que sobrou foi aquele que aborda a rnahiria 

e o bocio. As sequencias mostram carnponeses atacados pelo bocio ou pela 

malaria; como urn docurnentario cientifico, conhecernos as causas desses males, 

como e sua transrnissiio e os metodos que sao usados para o seu controle e a sua 

erradica~ao. A irnagem do carnpones so e utilizada para rnostra-los doentes e 

debilitados, mas como hR necessidade da irnagem positiva ela fica por conta 

dos rnetodos preventivos e curativos de cada doen~a. 

"ProdU<;Ao n 9 3, 1957. 
5
Produ>Ao n 1 29, de 1958. 
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0 segundo, 0 nordeste nio quer esmolas realizado para o DNOCS -

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - explora a figura do 

nordestino e a seca que assolou a regiiio na segunda metade da decada de '50. 

As dificuldades do campones nordestino estiio diretamente ligadas ao problema 

clilruitico, isto e, o da falta de chuvas e a dificuldade de annazenamento de !igua; 

os camponeses abatidos, desolados pela seca sao retirantes carninhando sob o 

sol, acompanhados por uma mUsica .funebre e urn narrador com voz h'igubre : 

NARRA(:AO· Eles chegam e sua negra e sombria figura parece 

dizer: Nunca mais! Os ultimos vestigios de vida desaparecem da 

terra calcinada. Tudo e triste, desolado, vazio. A seca clwgou ao 

nordeste com seu cortejo de miserias. Tudo secou, so niio 

secaram as Iagrimas nos olhos dos retirantes que deixam o seu 

mundo para trcis. A morte niio e a pior coisa que acontece as 

familias dos sertanejos, no drama dos fugitivos do sol que niio 

chegam ao fim da longajornada. E se transformam em cruzes nos 

cemiterios a margem das cidades. Nunca mais! Tudo parece dizer. 

As imagens de retirantes caminhando lenta e pesadamente nurna estrada de 

terra niio bastam para representar todo o "drama" desse problema secular do 

nordeste. A narraQll.o refor9a as imagens, ao mesmo tempo que procura traduzir 

os sentimentos desses retirantes. Mas logo as imagens, a musica, o tom da 

narra9iio, enfim tudo muda, e o momento das solw;oes para esse problema que 

choca a sociedade brasileira. Sequencias das obras empreendidas pelo govemo 

tern vez: barragens, adutoras, represas, poQOS, e a agua chegando, pois a /uta 

contra a seca e a /uta contra o tempo. A musica epica traduz a grandeza dessas 

obras, sernpre refor9ada pelos numeros do narrador: ( ... )30 vezes a Pampu/ha e 

o que representa Corama, uma das 700 barragens ja construidas no Po/igono. 

Os aqudes concluidos nos dois primeiros anos do atual governo jd superam o 

volume d'iigua das obras construidas desde o Imperio. 
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Mas o drama do nordestino, apesar de todo o esfor~to governarnental, ainda 

existe e persiste; as frentes de trabalho e a vacina~tao em massa sao apenas 

paliativos, para 0 problema cronico. A camera acompanha OS carnponeses 

aglomerados, em tilas, saindo para o alistarnento do trabalho e receberem 

vacinas; os closes dos rostos marcados pelo tempo e fundamental para refor~tar a 

ideia de urn homem que contudo nao se deixa abater; varios pianos de homens, 

urn ao !ado do outro, com pas e picaretas, cavando a terra nos mostram as 

limita~toes dos trabalhos oferecidos pel as frentes. 

0 nordestino, homem bravo, assim como o campones doente, recebe ajuda 

govemarnental pois nao tern condi~toes de superar as adversidades que vao alem 

de suas foryas. Essa ajuda tarnbem pode ser extema como em A tecnica 

transforma nossa agrlcultura6 onde atraves do Research Institute, mantido 

pelos innaos Rockefeller, nos mostra as experiencias realizadas por tecnicos 

norte-americanos com solo, gado, cafe, algodao, capim, para que os agricultores 

brasileiros possam produzir mais e melhor. Os pianos em sua maioria sao aereos 

mostrando grandes planta~oes como resultado dessa parceria. Aqui os 

camponeses sao os proprietarios que recebem tremamento de tecnicos 

especializados sobre novas tecnicas, sementes, fertilizantes, n1ecanizayao da 

lavoura, para a prittica em suas propriedades. 

3.2 Traballuul.ores urbanos 

A presenya dos trabalhadores urbanos e mais constante dentre as imagens da 

Jean Manzon Films no periodo que analisamos. Mas o volume dessas imagens 

6Produ,ao n.l59, de 1959, produzido para USIS- United States Information Service. 
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nao esta diretamente ligado it importimcia dada pelo cliente, qualquer que fosse 

ele, a esse segmento social. A tematica da maioria dos filrnes nos quais tais 

imagens sao utilizadas, poucas vezes estao preocupadas com o trabalhador. 

Dessa forma o trabalhador urbano rararnente e o personagem principal e se o e, 

sua fun9ao esta em conduzir o espectador a conhecer a empresa a partir do ponto 

de vista dela mesma, ou seja, de seu proprietario, e nao do olhar dos 

trabalhadores dessa empresa. 

Esse trabalhador e, para Gerard Leblanc, 0 lwroi positivo, urn homem 

praticamente sem contradiy5es, que se identifwa por inteiro aos objetivos de 

sua empresa: que cresce no mesmo ritmo dela7_ Tal identifica9ao, estabelecida 

atraves da empresa, nao abre espa9o e nem reconhece altemativas que nao sejam 

aquelas iniciadas por ela. 0 carater propagandistico e institucional dos filmes 

evidencia sempre e cada vez mais o poder controlador de uma burguesia 

industrial que procura ordem e harmonia social. 

Como personagem principal, a imagem do trabalhador, homem sem 

contradi9oes, esta ligada ao lado humano, it preocupa9ao social da empresa, it 

sua colabora9ao na sociedade atraves da educa9ao. lsso eleva o trabalhador da 

sua condi9ao de "desconhecedor" de urn mundo fundamental para o seu proprio 

desenvolviinento humano e profissional assim como necessario para o 

crescimento da empresa e do pais, para outra em que esse mesmo trabalhador 

esta plenamente desenvolvido ainda segundo os parfunetros de onde trabalha. 

Dois filmes sao particularmente fieis a essa ideia: Nasci em Volta 

Redonda8 e A juventude assume o seu posto9. Em ambos seguimos a trajetoria 

7LEBLANC, Gerard 'Le film d'entreprise, une fonction bien psrticuliere' in FERRO, Marc 
(org.) Fllm et Histoire. Paris; Editions de !'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
1984;pp. 27-36. 
lipy-odu9lo n.83 de 1957. 
9produ91io n. 1 60 de 1959. 
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educacional, essencialmente tecnica, de jovens cujo futuro esta devidamente 

reservado em urna indUstria. Mostrar a escola tecnica, seu funcionamento e 

objetivos sao aspectos fundamentais ai desenvolvidos. 

Urn jovem narra sua trajetoria escolar, em flasback, no aviao a caminho dos 

Estados Unidos onde continuara seus estudos ap6s tres anos na Escola Tecnica 

de IndUstria Quirnica e Textil no Rio de Janeiro. 0 close dos motores de urn 

aviao e a primeira imagem de A juventude assume o seu posto filme para o 

SENAI - Servi¢o Nacional de Aprendizagem Educacional - e a USIS - United 

States Information Service. A exalta~ao da escola e o fio condutor de toda a 

narra~ao. Ha abundancia de sequencias com detalhes do ensino pnitico nos 

laborat6rios e principalmente com as rnliquinas onde os alunos tern intimo 

aprendizado nos modernos equipamentos que enfrentariio no dia-a-dia do 

trabalho industrial - no caso a indUstria textil. 

As sequencias que mostram os detalhes das maquinas abundam nesse filrne; 

o homem, no caso o aluno-narrador, aprende a lidar com a tecnologia, quer 

domina-la. Veremos em outros filrnes que as 1magens de maquinas, 

principalmente closes, sao privilegiadas quase sempre ern detrimento da 

imagem do trabalhador. Essa rela~ao tambem existe em A juventude... mas 

nesse caso as sequencias enfatizam o uso da maquina para o aprendizado. Urn 

filme feito "na escola", "sobre a escola", extremamente didatico. 

Ensino e tecnologia sao fundamentais para os objetivos de uma escola 

tecnica, que se propoe sera molhor apare/Juzda em toda a Anu1rica do Su/)0, 

objetivos esses perfeitamente alcan~ados pelo aluno-narrador que ao superar 

IONarra,ao da produl'ao 160. 
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suas pr6prias expectativas, faz da escola urn modelo protissional e ate mesmo 

patri6tico: 

NARRA<;AO: Meus esforr;os foram grandermmte recompensados. 

Depois de receber o meu ambicionado diploma, premiaram-me 

com uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Ltificarei um ano, 

enJre livros e nu1quinas, enquanJo outros }ovens ingressar/io 

nesta casa. Nesta casa onde aprendi uma nobre pro.fiss/io, para 

melhor servir a minha Pdtria. 

Nasci em Volta Redonda sai da circunscrii(ao da escola estendendo as 

relai(oes do trabalhador com a comunidade maior da cidade. Mas todas estas 

relavoes estao ainda subordinadas ao mundo da indUstria. Desde o primeiro 

plano, o de urn recem-nascido chorando, a narrayao tra-;:a seu futuro como urn 

oniculo infalivel: 

NARRA<;:AO: Eis o exato instanJe em que uma nova criatura 

chorando vitoriosamente surge para a vida.(..) chega ao Brasi~ 

os brasileiros de amanhii quando eles ir/io realizar os trabalhos 

do campo e da industria. Duas tarefas que se fundem no ritmo do 

nosso atual desenvolvimenJo. 

Patrim6nio do Ar;o, Escola de civismo, Cidade do Ar;o, nao e a historia de Volta 

Redonda o argumento do filme mas a "preciosidade do fator humano" em funviio 

da Cornpanhia Siderurgica Nacional - CSN. As imagens privilegiam o homem 

em suas diversas fases, da inf'ancia it juventude, guiadas pelo plano educacional 

da cidade voltado para a indUstria ali instalada. 

Se no coryunto das sequencias o homem e o centro, a narrac;;ao por sua vez 

trata de localizli-lo e fazer a relai;iiO homem-cidade-indUstria. E ai que o discurso 

do narrador, ao tentar dar autonomia a cada uma dessas partes, subordina-as ao 

ponto de vista industrial: 

NAR.RA(:AO: Os habitanJes de Volta Redonda nl:io vivem 

entreta.nJo exclusivamente nafrenetica vibrar;/io da indits;tria 
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pesada. Uma cidade tranqvila, urbanizada com conforto e 

graciosidade, constitui um outro mundo dos que trabalho.m com o 

fogo e o ayo. Um mundo sereno no qual os )ovens aprendem a 

viver. 

Mais, 

A vida social em Volta Redonda comeqa no berqo, para todos os 

cidadiios como estes, sejam .fillws de dirigentes ou dos operdrios. 

Sem separafOeS de classell a meninada comeqa a passar o tempo 

sem saber que esta brincando de uma coisa muito seria, chamada 

convivio. 

As cenas de belas crian~tas em urn ber~tllrio e numa pre-escola nao nos 

deixam perceber a separa9iio classista que o narrador diz niio ex:istir. E ainda 

Todas as especialidades, todas as aspiray5es siio acompanhadas 

igualitariamente. Hoje o .fillw de um operclrio pode tornar-se um 

engenheiro metahlrgico sem deixar o perimetro urbana. 

0 futuro do filho de urn dirigente niio e nem mesmo vislumbrado, caindo no 

esquecimento. Depois do curso primllrio hil a separa9iio classista, que o narrador 

oculta pois e a escola tecnica que abre para todos os joven.s moradores da 

cidade do aqo, a oportunidade que /Jws assegura um perfeito tirosslnio 

pro.fissional. E os filhos dos dirigentes? Estariio entre estes que frequentam a 

escola tecnica? A resposta quem dli e o proprio narrador: 0 apito da fabrica 

marcara um outro compasso em sua exist8ncia. 

A ciunera parada mostra urn grupo de jovens com capacetes e unifonnizados 

andando na dire9iio da cilmera: 

NARRA(:AO: Passos pt¥Jssurosos os levam ao destino que 

esco/Jwram sem temor. Antes de corayfio /eve e espercuu,;oso. (...) 

Ai nao se forma somente a mentalidade industrial do Brasi~ mas 

uma nova mentalidade humana. De nada vale o poderio 

econemico se as re~s humanas niio estiverem igualmente 

11 Grifo nosso. 
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fortes, se a paz niio reinar entre os que dirige1n e os que 

constr5em com as suas m/Jos o Brasil niio de amanhii, o Brasil de 

hoje. 

A narra~ao cbi for~a ao Iongo plano dos jovens caminhando rumo ao futuro 

escolhido por eles mesmos. Vimos, ponim, que desde o inicio o discurso do 

narrador nil.o abre possibilidades para mostrar a escolha, segundo ele, possivel. 

As imagens mostram openirios: o narrador nos diz que o apito da fabrica e o seu 

som; e o som do dirigente? Sera o mesmo?. As condi~oes de igualdade na 

in:f"ancia sao superadas pelo individualismo estimulado na escola onde a 

inven~ao de uma pe~a permite ao jovem conquistar uma posi(j)ao de destaque, 

exagero que mostra a competi~ao como elemento importante na busca da 

supera~ao do status quo profissional e social assim como no resto de sua 

forma~ao. 

0 operario mais simples, menos especializado, nao aparece, e esquecido 

pois 0 que interessa aqui e 0 desenvolvimento do presente num nivel tecnico e 

medio necess!irios a uma sociedade que se quer harmoniosa e humana onde a 

miseria d!i Iugar a ordem social. 

Vimos ate aqui que o trabalhador, o homem sem contradi~3es, passa por 

uma escola, urn plano educacional voltado para ele, oferecendo-lhe "todas" as 

oportunidades para seu desenvolvimento profissional e humano na sociedade, 

colaborando assim para a paz social. E, entil.o, na juventude o momento exato da 

educa~il.o para o desenvolvimentismo como ideologia que ja discutimos 

anteriormente. 

Essa mesrna juventude ainda serve como "guia" apresentando a indUstria 

como personagem principal de 0 que Campinas deve a sua industrial2, de 

l2produ<;Ao n. 1 88, 1960, produzido para USIS • United Stateslnformation Service. 
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1960. 0 jovem estudante Joao Carlos tern como tarefa de escola fazer uma 

"composi9ao" cujo titulo e o do filme. Como se trata de urn assunto que nao 

domina, pede urn conselho ao seu pai e este the diz para comeyar com o passado 

da cidade mas ir ver com os seus proprios olhos as indllstrias nela instaladas no 

presente. E assim parte o jovem na sua peregrina9ao pelo parque industrial de 

Carnpinas. 

A narra9ao enfatiza o progresso e a modemiza9ao mas o que nos interessa 

sao as imagens dos openirios. 0 aluno curioso passa pelas mais diversas 

indllstrias, todas multinacionais como a Dunlop, Swift, Bendix, Rhodia, 3M; os 

pianos de exteriores mostrando as fachadas sao altemados com pianos nipidos 

do interior de cada uma delas. Ai a camera privilegia, na linha de produ9ao, o 

trabalho da maquina subordinando o operlirio a urn processo mecanizado, 

repetidor. Mas o nosso guia-estudante tambem estli preocupado com as 

condi9oes de trabalho e de vida desses operlirios. Nao sao esquecidos assim, 

pianos de casas - que poderiam ser de qualquer vita operliria - ; de crianyas na 

pre-escola pois tudo isto signiftca crescente conforto socia~ progresso, riqueza 

para a comunidade, seguraru;a coletiva. 0 close de algumas placas contra 

acidentes de trabalho e pianos de urn restaurante operlirio onde nosso guia

estudante toma as refei9oes com os trabalhadores, recebern urn comentlirio 

comparador: como nos Estados Unidos, a campanha pela defesa da integridade 

fi.sica do trabalhador e uma das conquistas tipicas da area industrial de 

Campinas. Por sua vez, os trabalhadores sao "ouvidos" atraves das caixas de 

sugetoes, como a da Swift, afinal suas sugestoes imaginativas, contribuem para 

o sucesso das opera;&s; e o estudante Joao Carlos tambem conversa com eles -

estaria ele ouvindo historias que o narrador nao nos poderia contar? 
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Logo apos urn plano medio da saida de openirios de uma flibrica, tres pianos 

de alunos saindo do SENAI (ja usados em A juventude asswne o seu posto), 

fmalizam a participa\)iio dos trabalhadores no filme que tennina com uma vista 

panorlunica noturma de Campinas, cuja narra\)iio enfatiza a educa.;:iio tecnica e o 

progresso industrial em tom ufanista: 

NARRA(:AO: E assim e a minha cidade. Seu povo agora encontra 

bons empregos sem ter que ir para outros lugares. Graruie 

ouidado se dedica a habi/Uat;ilo proflssiono.l das novas gera90es. 

As indilstrias, em uma palavra, trazem progresso a Campinas e 

ao Brasil E eu espero com eniUsiasmo que o milagre se repita em 

muitas outras cidades no mm1 pais. 

Mas niio e apenas a educa.;:iio tecnica o que possibilita a ordem, a harmonia 

enfim, a paz social. Em Drama ao amanhecer13, urn operit.rio enfrenta todos os 

dias problemas com o transporte coletivo, sempre lotado e em pessimas 

condi.;:oes, o que o faz chegar sempre atrasado ao trabalho. Esse problema e tao 

cronico que seu patriio resolve dar-lhe uma moto-vespa como meio de 

transporte. Essa solu\)iiO s6 foi possivel quando o "drama" do transporte coletivo 

afetou a produyao da indUstria com o atraso do openirio. 

Duas observa.;:oes sao importantes no caso desse filme: urn primeiro ponto e 

quanto a empresa-cliente, no caso, a PANAUTO!VESPA; o segundo ponto 

corresponde ao fio condutor do argumento tanto da narrayiio como das 

sequencias das imagens. 

A publici dade clara e objetiva "de mostrar para vender" a moto se serve de 

urn problema cronico, publico e coletivo cuja solu\)iio e dada pelo privado, no 

caso, uma indUstria, e individual: niio e a coletividade a beneficiada, mesmo que 

existam referencias aos beneficios desse tipo de solu\)iio e que o problema seja 

13Produ);Ao n 234 de 1960. 
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entendido tambem como problema social. 0 argumento foi justarnente 

construido sobre esse primeiro ponto; as imagens, nesse caso conseguern, por si, 

contar a hist6ria. A narra9ao faz o percurso tomando a solu9iio individual urna 

solu9ao possivel para a coletividade. As sequencias mostratn aglomerados 

urbanos, trens lotados, filas de pessoas a espera de onibus, a impaciencia nessas 

filas moni>tonas, enervantes, desesperanyadas, com o close de urn pe nervoso 

batendo rapidamente no chilo; o rel6gio marcando o atraso e o openirio 

subordinado a todo esse caos urbano. Entao o narrador pergunta: Que se lui de 

jazer? Pois o problema niio e apenas dele (openirio), e igualmente do patrao. E 

e preciso dar um jeito. E o jeito se deu. 0 patrllo de espirito prdtico deu a ele 

uma moto-vespa ( nao sabemos em que condi9oes e feita essa doayao, 

emprestimo ou venda ). Enquanto o narrador ainda se preocupa com o problema 

social que vai pennanecer, as imagens nos mostram o openirio indo ao trabalho 

de moto, chegando com pontualidade e boa disposi9ao, e os bons resultados na 

produ9ao como reflexo do born transporte. Afinal 

NAR.RA(:AO: (..) e preciso que o trabalhador seja feliz - niio se 

cansa de proclamar a sociologia do trabalho. E preciso que os 

trabalhadores e suas familias levem uma vida sadia, aproveitando 

hem os momentos de 6cio, integrando-se hamumiosanumte aos 

beneficios da coletividade. 

Para que o trabalhador niio se enveiWne em confusas revoltas - e 
preciso que tenha direito ao ar puro, que e de todos. Para que o 

trabalhador niio se perca, e preciso que encontre 0 seu proprio 

espaqo na sociedade. Esta, sim, e a mais grave programaqllo dos 

dirigentes indutriais de todos os paises do mundo: afelicidade de 

quem trabalha. 

As imagens desta ultima fala nos mostram, ainda, o open:irio na vespa com 

uma garota - esposa ou namorada -, ambos felizes, num momento que e o do 
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lazer. A fonnula paternal desta soluyiio e o final feliz encobrem uma certa 

preocupal(iio social do filme que procura vender urn produto. A identifica~tiio do 

openlrio a ernpresa aqui e completa, ele tern todas as condiyoes para 

acompanhar o ritmo ali desenvolvido sem ser alvo de inquietayoes que podem 

envolve-lo no conflito entre o capital e o trabalho. 

Esse conflito tende sempre a ser superado na medida em que as empresas 

estiio sempre avanyadas quanto as condivoes de trabalho que oferecem aos seus 

ernpregados. Isso tambem acontece em Da jardinetra ao diplomata14, filme 

cujo narrador e urn motorista de onibus que apresenta a Expresso Brasileiro 

ViayiiO SJ A, ernpresa de transporte de passageiros cuja principal preocupayiiO e 

a qualidade de cada motorista que ali trabalha. 

0 processo de seleyiio e, entiio, o ponto nevnilgico e o momento que garante 

essa qualidade. Assim vemos urn candidato - o narrador - preocupado com os 

testes de seleyiio que ini fazer para trabalhar numa grande organiza~tiio de 

transporte; as imagens dos testes pniticos e exames medicos detalham e 

enfatizam o cuidado e a grande exigencia da empresa. 0 candidato passa 

tambem por urn curso de mecilnica para saber lidar com o veiculo, apesar de 

seus "dez anos" de experiencia, e urn treinamento para melhor atender os 

passageiros. No final, o motorista, orgulhoso de ter passado em todos os testes e 

estar apto para o trabalho, sai para sua primeira viagem: 

NAR.RA(:AO: Veto por fim o dia da minha priltl8ira viagem ao Rio 

de Janeiro. Tudo funcionando com perfeiylio. Era masn-w de dar 

gosto. .Muita ordem. Os carros saindo na hora precisa, nenhum 

segundo a mais ou a manes. 

Eu estava orgulhoso, a lembrar-ltl8 de que fiz fill minha profisslio 

uma carroira completa. Da jardineira--calhombeque de 

l"ProdlJ>:Io 175 de 1959. 
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antigamente ao imponente dip/ornata de hoje. Um 6nibus, como 

diz um co/ega, que so Jaltafalar. 

As sequencias fmais, que fazem parte da primeira viagem, privilegiam o 

motorista orgulhoso e os passageiros: com o close do motorista , da bela garota 

que entra no onibus, do passageiro que le jornal, mas para a narrayiio e o 

sentimento do motorista que interessa: 

NAR.RA<;AO:Quem me viu e quem me ve, dizia para tnim mesmo. 

Acomodados em suas pobronas, os passageiros, nom sequer 

podiam imaginar o quanta signifu:ava para mim, aquela primeira 

viagem num diplomaJa 

A evidente realiza~tiio pessoal e profissional do motorista esta, em suas 

reflexoes, ainda aliada a necessidade de organizar o pais tal como a empresa na 

qual trabalha, pois para ele, garoto-propaganda, ela e o exemplo de organiza~tiio. 

3.3 Homens e mtil.pdnas 

Urna outra irnagem de trabalhador urbano que vamos analisar e aquela ern 

que este esbi diretamente ligado ao processo produtivo. Ele, aqui, nao e mais o 

personagern principal ou mesrno o suposto narrador do filrne, mas ainda e o 

olhar da empresa que o conduz. Esse trabalhador, cujo espa~o esta restrito, 

lirnitado ao local de trabalho, e inteiramente subordinado a rnaquina que opera. 

Muitas vezes niio o vernos por inteiro, mas apenas suas rnaos e brayos. As 

rnaquinas, 0 trabalho e todo 0 processo produtivo sao as vedetes15 desses filrnes 

realizados para empresas estatais e privadas, com seu olhar que tudo concebe. 

Apendice da maquina, o trabalhador, mais do que nunca homem sern 

contradiyoes, niio e 0 foco principal da camera, 0 e a maquina, seu trabalho, seu 

15SOUZA, Jose Inacio M . A ay<'lo eo tmagtnario de wna dJttuiura. op.cil, p.388. 
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funcionamento, o nivel de sua tecnologia, sua praticidade para o homem, 

entendido como sociedade e niio como trabalhador. 0 uso das mesmas imagens, 

de traballiadores e miiquinas em diversos filmes, realizados em anos diferentes, 

enfatiza aspectos jii detectados em outros filmes. Tais aspectos acontecem em 

dois niveis, urn rnais geral no qual a fun\)iio principal da narrayiio e 

COntextualizar as imagens. Outro, ffiaJS especifico desses fiimes, e que tal 

repeti\)iio sugere falta de movimento, de rnudan\)a no processo produtivo, no 

sentido de algum avan\)o tecnol6gico na maquinaria. Entretanto isso e anulado, 

em parte, pela narra91io que atualiza as imagens com dados novos, mas a 

repeti9iio ainda pode ser percebida por urn espectador atento. Essas 

caracteristicas do fazer filmico da produtora levam tambem em conta a 

diversidade das ernpresas-clientes, pois as mesrnas imagens de operiirios e 

miiquinas estiio tanto em filmes sobre autom6veis como em outros sobre a 

produ\)iio do a9o ou explora9iio de algum minerio. 

Os trabalhadores e as miiquinas niio sao, de fato, o assunto principal de 

qualquer filme que os tenham como irnagens, eles fazem parte de urn conjunto 

maior, no argumento principal, que e a ernpresa ou 0 processo produtivo ou, 

ainda, urn produto dessa ernpresa. 

Filmes que tern como assunto principal a industria automobilistica siio 

exernplares nesses aspectos que destacamos. Em 0 bandeirante de hoje16, urn 

jipe e o narrador que ao mesmo tempo conta sua historia, ressalta sua 

importfrncia para o desenvolvimento do pais. Sabia voce?17 tarnbem fala sobre o 

mesmo jipe mas agora discorre sobre a Willys Overland do Brasil, como a 

pioneira na indUstria automobilistica brasileira. 0 operiiri o esta inserido 

16Produo;i!o n 1 18, 1958. 
17Produ,aon22S, 1960. 
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timidamente no roteiro, apenas como referencia tanto na tmagem como na 

narrayiio. 

Em 0 bandeirante de hoje o pre-roteiro pretendia uma relayiio maior entre 

empresa e operario: 

Demonstrar o seu exoelente sistema de rek:u;oes conz enzpregados; 

todos os opercirios e empregados da WOB slio acionistas da 

companhia. 

Mas a relayiio e diluida, e podemos dizer que ela niio foi realizada em funyiio 

do narrador-jipe preocupado em enfatizar suas caracteristicas, e nas imagens 

voltadas para mostrar o trabalho e eficiencia de seu motor, sua resistencia e 

versatilidade. Em apenas duas sequencias ha openirios: na primeira o operario 

olha uma maquina automatica e a narrayiio efetiva sua participayao: 

NARRA9AO: Construido no Bras# por openirios brasileiros, 

co/ahoro de maneira ponderavel no. soluqlio do nosso maior 

problema: a economia de divisas. 

; na segunda o operario puxa o chassi de urn jipe com capota, seguido apenas de 

urn comentario: 

NARRA9AO: Fabricado com o maximo rigor tecnico, elimino o 

preconceito de que os produtos de origem estrangeira siio 

superiores aos de procedencia no.ciono.l E a prova disso e que 

niio provoco reclamaq5es. 

Sabia vodl? usa mais imagens de operarios com comentarios que enaltecem 

a indUstria, procurando relacionar o operario a ela atraves da tecnica; na 

sequencia inicial a camera em panoramica nos mostra operarios caminhando e o 

narrador pergunta: 

NARRA9AO: Sabia voce brasileiro do Amazonas, que IWSla 

fabrica de autom6veis do Brasil lui 7.000 empregados? E que a 

sua produqlio e de mais de 4.200 veiculos por mes? 
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Tais openirios iriio aparecer novamente na sequencia final, mas com outro 

comentario. 0 operario trabalhando na linha de montagem, agora em plano 

medio, e lembrado: 

NARRA.t;;AO: Brasileiro da Bahia, sabia voce que a capacidade de 

assimi/aroo revelada pelo nosso operario foi um fator decisivo no 

triunfo desta indUstria de tecnica difwilima? 

0 openirio alt\m de ser urn apendice da maquina tambem esta submetido a 

uma tecnica que, segundo o narrador, como vimos, e dificilima. Assim o 

operlirio tarnbem e o tecnico em Tecnica a chave da economia18, filme cuja 

emase esta justamente no trabalho da maquina e 0 operlirio e aquele que domina 

a tecnica necessliria para manusea-la. 0 close e urn recurso abundantemente 

utilizado tanto para mostrar o trabalho da maquina como do homem, 

preocupando-se com o detalhe da tecnica , do trabalho: miios apertando 

parafusos, amortecedores, pel(as, maquinas em funcionamento. 

Outro tipo de trabalhador aparece nos filmes cujo assunto principal e a 

ernpresa, ao !ado de operlirios e mliquinas: e 0 trabalhador ligado it atividade 

extrativa, seja ela mineral ou vegetal. As imagens de seringueiros, mineiros, 

petroleiros, garimpeiros, tambem enfatizam o trabalho, agora extrativo, ou o 

produto extraido, ou ainda o produto fiuto de uma primeira transformayiio como 

e o caso do latex transformado em borracha pelo proprio seringueiro, em Uma 

industria que lidera o progressot9, realizado para o GEIA - Grupo Executivo 

da IndUstria Automobilistica - de 1959. Nesse filme, apos urn discurso do 

diretor do GEIA, Sidney Alberto Latini, hli uma sequencia de 32 segundos que 

verdadeiramente inicia o filme. Nela vemos o seringueiro trabalhando o Ieite da 

seringueira para transformii-Io em borracha e logo apos todo o seu esfon;:o em 

I8Produ91!0 n 180, 1959. 
l~odw;:ilo n. 157, 1959. 
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collier esse Ieite; o extrayao e mostrada ate a cena 20 depois disso temos o 

trabalho do mineiro e o caminho do minerio ate os altos fomos das siden'irgicas 

quando se transformani em materia-prima para a indUstria automobilistica. 

A imagem desse trabalhador permite ao filme uma abrangiimcia historica do 

processo produtivo saindo do iimbito da fabrica para olhar um processo anterior 

que e o extrativo. :E a historia do produto que interessa, o trabalhador faz parte 

dessa hist6ria mas, claro, nao e seu personagem principaL Procura-se mostrar a 

complexidade e a diversidade da produvao, irnplicado tambem a diversidade da 

mao-de-obra, entretanto isso ainda nao e 0 fundamental. 

A forma como cada filme vai expor essa caracteristica e como se refere a 

esse trabalhador e o que nos interessa. Os filmes voltados para a indUstria 

automobilistica sempre trazem irnagens de explorayiio mineral, como em Brasil, 

terceira for~a da Industria automobilistica20, mas, aqui, diferentemente de 

Uma industria que lidera o progresso, a sequencia de uma explosiio explicada 

pelo narrador nos possibilita entender essa ligayao: 

NARRA<;AO: As incalculciveis reservas minerais do Brasil 

entraram lui algumas decadas numa fase de exploray/1o ativa, 

parale/a a industrializay/1o que se animava. 0 maior pais sui

americana contem as maiores jazidas de metais ferrosos em todo 

o TrUindo. 

Omite-se aqui o trabalho e o trabalhador extrativo, basta ao filme uma 

imagem ref'erencial que significa toda a explorayao, sem mostra-la efetivamente, 

pois 0 que interessa e 0 processo produtivo subsequente. 

Outros filmes tern a extral{ao como personagem principal, e claro que esse 

personagem nao e a extrayao em si mas a empresa extrativista. Nao basta, 

nesses casos, uma imagem que de conta de todo urn processo, mas 1magens que 

20Prodw;Ao n 166, 1959. 
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mostre-o detalhadamente pois esse e o trabalho ali desenvolvido. A extrayiio de 

minerios e a preocupayRO de seis filmes que estiio ligados a efetivayaO da 

industrializaviio em vigor nesse momento. A necessidade de mostrar a 

permanente e frrme explorayiio desses minerios faz do petroleo, do ferro, do 

f6sforo, do manganes e da produ9iio de a9o e aluminio estrelas, vedetes que niio 

dispensam, entretanto o trabalho da maquina na extra9iio e beneficiamento 

desses minerios. Ora, se como vimos, homens e maquinas estiio sernpre 

presentes, OS primeiros porem timidamente, aqui tambem ambos sao tratados da 

mesma forma. 

Esteiras levando minerios e grandes fomos sideriirgicos dominam as imagens 

de 0 vale do Rio Doce, Mais a~ para o Brasil e Metas do a~ e do 

aluminio21, mas 0 que e a Petrobras22 nos traz uma preocupal(iio com o 

trabalhador na extra9iio do petr6leo na mata amazonica ao mostra-los fazendo 

exames medicos: 

NARRA(:AO: Contra os perigos das selvas, os soldados do 

Departamento Nacional de Endemias Rurais prestam a sua 

co/abortJf/Jo. 

0 trabalhador e tambem Uffi bandeirante, baru:Jeirante do petrofeo CUJas 

bandeiras perfeitamente organizadas (..) dominam as d.speras cond~aes da 

Bacia Amaz6nica. A sequencia final com fusoes de operarios trabalhando e 

bombas de prospec9iio de petr6leo e acornpanhada de uma narra~tiio que exalta o 

conjunto de trabalhos desenvolvidos pela Petrobnis: 

NARRA(:AO: Pesquizando, perjurando, refinando, transportando, 

mantendo cursos para tticnicos, ampliando sempre as suas 

atividades, a Petrobrd.s tern um objetivo: trabalhar, produzir, niio 

fabar a confUUifa dos brasileiros. 0 momento hist6rico de seu 

21Produ-;oes ns. 172, 1959; 114, 1957 e 192, 1950. 
22flodut;Ao n 81, 1956. 
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desenvolvimento inicial merecia ser gravado em imagens - e este 

e 0 seniido desta reportagem. 

0 milagre do titinio e Era do estanho23 detalham, o maximo possivel, o 

processo de beneficiamento desses minerais e como eles sao usados na 

indUstria, o primeiro enfatizando seu uso na indUstria de tintas - no caso Tintas 

Gil - e o segundo inserindo o estanho no complexo industrial do automobilismo, 

do setor eletrico, textil e tambem nas for~as armadas, mas a imagem minima fica 

para o operario: num primeiro momento carregando sacos na atividade extrativa 

e num segundo, controlando paineis eletronicos e, na narra~ao, a timida 

referencia como a necessidade da sekt;iio e aperfeit;oamenio da milo-de-obra, e 

para 0 close da mao apertando urn botao: Os lwmens Ionge do fogo, pais OS 

fornos basculantes siio comandados a distancia. 

Enriquecemos nossa terra ou Deus e brasileifo24 nos apresenta novamente 

ao homem do campo e tambem ao nordestino, pois e no Nordeste, mais 

especificamente em Pernambuco, onde se explora o fosforo utilizado como 

fertilizante - depois de beneficiado - no ernpobrecido solo nordestino e na 

agricultura brasileira em geral. A imagem do nordestino ligada a pobreza da terra 

representa o campones cuja reden~ao, aqui, esta associada a explora~ao do 

fosforo e seu uso na agricultura. Assim, ha a necessidade de imagens de seu 

beneficia.tnento, desde o transporte das minas ate a secagem e ensacamento, nao 

dispensando a cita~ao da qualidade do mineral, evidenciado na imagens de 

analistas nos laborat6rios. 

Dentre os filmes que analisamos ate agora o tema central volta-se para a 

indUstria atomobilistica de uma maneira ou de outra. Entretanto, a produ~ao da 

Jean Manzon Films compreende uma diversidade maior de temas resultante das 

23Produ.;Oes ns. 177, 19~9 e 14~. 1958. 
2"Produ.;llo n169, 19~9. 
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diferentes empresas que a procuraram para a realiza'tao de seus filmes 

institucionais e/ou publicitarios. Apesar dessa diversidade, as caracteristicas 

quanto its imagens dos trabalhadores e das rruiquinas que estainos analisando sao 

encontradas em outros filmes que ainda tern como assunto principal a empresa, o 

processo produtivo ou o produto dessa ernpresa. Hli tambem a mesma trajetoria 

filmica quanto aos trabalhadores, ou seja, encontramos primeiro a imagem do 

trabalhador ligado a atividade extrativa e depois a do trabalhador da fabrica. 

Dois filmes para a IndUstria de Papel e Celulose Klabin realizados, em anos 

diferentes e preocupados em mostrar essa industria como colaboradora do 

desenvolvimento do pais, apresentarn o trabalhador na extra'tao da madeira: 

Plantar para colher25 de 1956 apesar de enfatizar mais a questao do 

reflorestamento, nos apresenta com suas nipidas imagens o homern do campo 

como sendo aquele que faz a a~ao predatoria da queimada, enquanto o openlrio 

apenas ernpurra as toras de madeira para a tritura~ao; Plantando o progresso26 

de 1960 procura tra~ar urn quadro mais complexo da quesHio da devasta~ao 

florestal salientando a a~ao da empresa como a responsavel pelo reflorestamento 

de uma regiao antes condenada. Entre seus objetivos nos interessa 

especificamente o item correspondente a parte social da industria: 

5) - Focalizar a parte socia~ mostrando hospital, cidade, clubes, 

esco/as, etc. 

Como tal objetivo se concretizara nas imagens? A estrutura do filme e a 

mesma do anterior, mas demora-se ao tratar das primeiras atividades extrativas 

da regiao onde a indUstria esta instalada. Aqui o trabalho do garimpeiro e 

anterior a devasta~ao florestal e esse garimpeiro, sem perspectivas, e 

2.lProdw;;ao n 86. 
26ProdU>;;A o n 186. 
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transfonnado em operario da indUstria, pois ela o recuperou da decadente vida 

do garimpo, dando-lhe novas condi96es de vida: imagens de casas de uma vila 

operana e urn trabalhador entrando em sua casa, recebem o seguinte comentano: 

NARRA(:AO: Em pouco tempo, a vida comunitaria integrou-se em um 

nivel de renda superior, digniftcando o homem. 

Crian9as e adolescentes entrando no onibus: 

NARRA(:AO: No setor educaciona~ a regiiio tornou-se um modelo de 

administrayiio, dispondo de exceknte ginasio, escolas profissionais e 

jardim da infdncia.. 

Urn plano da fachada do hospital e o close de urn casal negro com urn bebe: 

NARRA(:AO: A melhoria constante das condiyoes de saude e 

assistencia constituiu um programa de base. 

Pessoas nadando e brincando num !ado, que segundo o roteiro e do Clube 

Harmonia: 

NARRA(:AO: 0 rio dos antigos garimpos, agora da vida aos esportes e 

divers&s. Uma completa existencia social contribuiu para fz.xar as 

familias nesta regiiio bela, de clima temperado. Rafas diversas, 

integradas socialmente, cooperam para a grandeza de uma realizat;iio 

brasi/eira. 

Entre o antes e o depois na vida dos habitantes da cidade de Monte Alegre, 

o ponto de inflexio estli na instalayiio da indUstria Klabin dando urn novo 

sentido its suas vidas; as imagens para essa mudan9a siio panorfnnicas aereas 

de pinheirais nos conduzindo para as imagens dos objetivos sociais que iniciam 

a integrat;iio e a dignifJ.Cayiio do entiio garimpeiro. Essas qualidades siio 

intrinsecas a indUstria, ela as promove, promovendo-se, pois sua atividade 
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extrativa eleva o homern antes relegado a uma atividade tambem extrativa mas 

cornpletarnente irnprodutiva e decadente. A preocupa~ao social dura urn pouco 

rnais de urn minuto e logo voltarnos as imagens do que realmente interessa, 

pinheiros e maquinas. 

As irnagens de trabalhadores de qualquer area extrativa descrevem essa 

atividade fazendo contraponto com o trabalho operlirio da f:iibrica, procurando 

mostrar por cornpleto todas as etapas de urn produto industrializado e 

necessariarnente toda a indUstria, por isso a aten~ao social se da tanto para corn 

os trabalhadores extrativos como para os industrilirios. Essa preocupa~ao 

assume colora~oes diferentes. 

Em 0 baba~u 27 o homem nordestino - jangadeiro, rendeiro, catador de coco, 

algodoeiro - e sinonimo de trabalho manual. Tal trabalho entretanto nao recebe 

a conota~tao de atraso, mas sugere o limite da maquina, pois na extrayao do 

baba~u 0 trabalho do primi.tivo macluulo e ainda 0 processo mais pratico 

nessa operar;lio e da traballw ao nordestino, ajudando a numJer o honwm 

brasileiro nos mitltiplos cenJros de produrrlio que asseguram a unidade 

nacionaf, essas falas seguem as imagens desses trabalhadores ora cortando o 

baba~u, ora carregando sacos, seguindo o movimento do trabalho de urn 

homem colocando urn saco na cabe~a do outro. Essas irnagens rnarcam o fim 

do "primeiro capitulo" da hist6ria do babar;u (...} nas cercanias dos rios 

nordestinos, para iniciar o segundo que se passa em nossas Iongas costas 

at/anJicas e, logo em seguida, o terceiro: do parque indusrria/ do Rio para 

todo o Brasil, nesse momento da industrializa~ao pede-se, segundo urn pre

roteiro: 

27Pro~Ao n 185,1959. 



106 

d) Industrializaylio: 

Nota: (so devem entrar cenas de valOr plastico). 

Esquecer o aspecto educacional para fazer antes uma evocayao 

industria~ podendo ser tao ritmada quanJo passive~ enJrando uwt ritmo 

mais knJo para enlatamenJo e embalagem. 

Apesar do pedido de esquecimento, o aspecto educacional, ou melhor, 

didlitico, prevalece nas imagens que mostram todo o processo de transforma~ao 

do baba\)u em oleo, margarina, sabao e sabonetes; os operiirios presentes 

nessas imagens niio estiio "maquiados", ou seja, nao estao unifonnizados, niio 

usam luvas ao manipular as maquinas, tal procedimento nao e comum nos 

filmes da Jean Manzon Films, pois outra caracteristica de seu fazer filmico e a 

preocupa\)ao na produ~ao da imagem nao apenas no enquadramento, mas nos 

elementos que o compoe, dessa forma a imagem do openirio estli aqm em 

detrimento, inclusive estetico, do trabalho da maquina. Enquanto que nos 

outros filmes, apesar de sua submissao, niio destoa da plasticidade do conjunto 

do plano com openirios sernpre uniformizados, com luvas, capacetes, oculos de 

proteyao, demonstrando a preocupa\)ao da ernpresa em relayao a seguran\)a e 

higiene. 

Esse e urn dos objetivos de 0 Brasil lant;:a sua campanha da 

alimenta~ao28, realizado para a fabrica de biscoitos Duchen. 0 filme pretende 

apresen.tar a ftibrica (..) coma prot6tipo de uma organizaqao industrial dos 

dias atuais. Para apresentli-la, a melhor forma foi seguir a produyao do 

biscoito. Nessa trajet6ria, marcada pelo trabalho da maquina, o trabalhador 

28 Pro~!io n. 77, 1956. 



107 

esta perfeitamente inserido na maquinaria, ambos representarn o avan9o tecnico 

da flibrica, a eficiencia e a higiene fundamentais para o produto. 

Num travelling, seguindo a massa pela esteira rolante o narrador comenta: 

NAR.RA(;AO: Todas as operm;oes feitas mecanicanwn.te dentro dos 

principios higienicos os mais escrupulosos. 

Os pianos sao sempre closes para mostrar toda a produ;,;;ao, privilegiando as 

maos dos trabalhadores que manipulam as maquinas, ou o produto. Para 

compreendennos o excessivo uso do close e do travelling, urn trecho do 

bilhete do cinegrafista Jolm Reichenheim para Hubert Perrin pode ser revelador: 

De acordo como pedido de Jean, eu remito a pelicula filmada em 

menor quantidade e mais vezes, afim de facilitar o controle. 

Pet;o mandar revelar e copiar imediatamenJe, e em seguida faser urn 

relaJ6rio a respeito dos travel/ings principamen.te, ~is o ch/1o nilo e 

tao /iso quanto pensei. Por causa da falta de Ius com a qual estou 

obrigado a traba/Juu; estou obrigado a restringir os iingulos, porem 

numa ftibrica enorme como esta niio posso chegar ao extremo de so 

faser pequenas enquadraturas. 29 

A ultima preocupa91io do cinegrafista se concretiza e a abordagem da linha 

de produ;,;;ao e detalhista abusando do close ou, como no bilhete, da pequena 

enquadratura. 0 trabalhador e representado pelas suas maos, uma 

representa9ao minima que necessita da voz complementar da narrayiio: 

NAR.RA(;AO: Maquina agrupadora que facilita a emba/agem (pausa de 

4"). Quatrocentos operarios ai trabalham, gozando de assistencia 

social completa e campos de recrem;do. 

29:Bilhete datado de 25.04.56. 
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A voz off comenta a sequencia de trabalhadores apendices da miiquina - no 

caso facilitadora da embalagem - mas quando a imagem do lrabalhador o 

moslra fora da flibrica30, ai sim no seu momento de recrea\(ao, o narrador o 

identifica como um povo (. . .) constituido de trabalhadores e exigente com sua 

alimenta~ao e articulador das imagens que vao mostrar a protagonista: a 

indUstria. 

3.4. 0 cluume socisl 

Camponeses e operiirios sao os dois segmentos sociais que ma1s aparecem 

nos filmes produzidos pela Jean Manzon Films: os primeiros aparecem como 

protgonistas, enquanto os segundos, na maioria dos filmes, diluem-se na 

fragmenta~ao e repeti~ao de suas imagens. 0 volume maior de imagens de 

operiirios, por outro lado, pode ser justificado por ser de indUstrias - privadas 

ou estatais, a maioria da clientela da produtora. 

Tais imagens estao inseridas num contexto mais amplo, ou seja, aquele do 

desenvolvimentismo. Isso niio significa que estamos determinando essa.~ 

imagens em fun~ao dessa ideologia, mas fazendo uma reflexao sobre esse 

"edificio social" proporcionado pelas imagens da produtora que, como jii 

salientamos anteriormente, na figura de seu proprietiirio, Jean Manzon, faz 

coincidir sua concep~ao quanto ao pais, de uma maneira geral, a da ideologia 

entao corrente. 

Antes de continuarmos na aniilise desse edificio social e necessiirio 

fazermos algumas considera~oes acerca das imagens que ja analisarnos. A 

30sequencia inicial desse filme. 
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1magem positiva do campones segue a trajet6ria do desenvolvimento: ele 

sempre sai de uma pessima situa\)ao para uma outra cujo sentido e o de 

supera\)ao do estado anterior. Tal supera\)ao pode ser proporcionada, como 

vimos, por diversos fatores: urn remedio que estimula o esfor\)o individual, 

algum 6rgao estatal cujo trabalho e o apoio ao homem do campo, assim como 

esse mesmo apoio podeni vir de uma instituil(ao intemacional. 

Tais fonnas de supeflll(ao de problemas mostram que a situayao agriiria nao 

estava resolvida. 0 homem do campo pennanecia isolado no interior do pais 

sendo objeto dos mesmos males das decadas passadas. Endemias rurais e 0 

nordeste nao quer esmolas sao explicitos quanto a esses pontos. 0 Brasil do 

govemo JK ainda era herdeiro de uma estrutura fundiana arraigada a valores 

centeniirios avessos a mudan\)as. 0 pais entao, essencialmente agricola, recebe 

do Programa de Metas urn tratamento que privilegia a produ.;;iio incentivando a 

mecanizayiio da agricultura, a instalal(iio e aumento de capacita.;;iio de armazens 

e silos e o uso de fertilizantes. A flxavao do homem no campo pon)m, niio faz 

parte do programa e nem mesmo a questiio da redistribui.;;iio da terra e as 

relavoes de poder no campo; a cria\)ao da SUDENE - Superintendencia para o 

Desenvolvimento do Nordeste - em 1956 apesar de voltar-se exclusivamente 

para o problema da agricultufll no Nordeste, nao leva ern conta nem os 

problemas do carnpones, nem os da teffll. 

As Ligas Camponesas, organizadas de 1954, espalharn-se por todo o 

Nordeste e sao expressao dos problemas das relayoes de trabalho e da 

concentra.;;iio fundiaria, temas que o govemo tentava ignorar. 0 nordeste niio 

quer esmolas procura, na tradicional exaltavao do homern nordestino, ocultar 

niio apenas o problema agriirio mas a organizayao entre os carnponeses. Nos 
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outros filmes as rela9oes de poder continuam as mesmas, o Jeca e o 

conformista que por esfor9o individual vence, e eshi destituido de todo o 

aspecto politico construido por Monteiro Lobato. 0 caipira, o nordestino, o 

pequeno proprietario representam uma parcela da sociedade cuja imagem niio 

conhece a !uta ou a organiza9iio, colaboram com o desenvolvimento mas niio 

participam efetivamente, recebendo ajuda vinda de algum Iugar, como se 

fossem incapazes de iniciar qualquer mudan9a. 

As imagens ao mostrarem os problemas estiio, incontinenti, seguidas de 

outras cuja funyiio e anular o esbo9o de qualquer conflito, ao mesmo tempo, 

em que exaltam a solu9iio encontrada. Todos os elementos do filme convergem 

para essa dire9iio e podemos destacar aqui o papel fundamental da narrayao em 

voz off e da miisica: a primeira sempre explica, comenta; a dramatizayiio do 

narrador e reforyada pela miisica que pontua cada sequencia sendo fragmentada 

tanto quanto as imagens. 

Dessa forma a imagem do campones e, na verdade, urn estereotipo, 

ocultando a possibilidade de organiza9iio dessa classe apesar de mostrar, de 

certa fonna, os problemas que a atingem. Assim, o Jeca, Belarmino, "urn 

sitiante brasileiro", ou o grupo de nordestinos, sao tipos sociais isolados 

mostrando a diferenciayiio dentro dessa classe desorganizada e passiva, ao 

mesmo tempo que refor9a imagens ja existentes. 

Quanto ao operariado urbano duas observayoes iniciais sao importantes: 

suas imagens nos mostram homens sem contradiyoes e totalmente subordinados 

it maquina, sua historia individual ou mesmo como classe social e praticamente 

a historia da empresa ou indUstria na qual trabalha. Para avangarmos na 
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reflexao sobre esses pontos e necessario Iembrar, mais uma vez, que os filmes 

realizados pela Jean Manzon Films sao encomendas publicitarias ou 

institucionais tanto para a iniciativa privada quanto para o Estado. Essa 
+ 

diferencia~ao, entretanto, nao significa que as imagens do openirio numa 

empresa estatal sejam diferentes daquelas de uma empresa privada. Portanto, 

essas imagens homogeneizantes procuram trata-los da mesma maneira pois o 

que importa, como ja salientamos e o processo produtivo. 

Mas o processo produtivo nilo seria possivel sem a presen~a do homem 

para manipula-lo, dai a imagem do operario, no entanto, a ele subordinado. Hli 

uma diferen~a entre os operarios, ela se dR na estrutura do roteiro, pois em 

alguns f'ilmes eles sao personagens principais enquanto em outros sao 

personagens secundarios. Tal tratamento se da em funyao de urn outro 

personagem principal: a empresa; nenhum personagem fala sobre si, pois sua 

historia esta ligada ao local onde trabalha. Mesmo quando a camera o focaliza 

fora desse local tambem e a empresa que concebe sua imagem e sua trajetoria 

particular. Sua historia como individuo ou como classe social coincide com a 

da empresa, ainda que exista alguma alusao a sua vida profissional anterior ela 

esta em liga~ao direta com o seu presente, e mais, enfatizando a superayao do 

estado anterior num sentido sempre positivo. 

0 operario e entiio imagem da empresa onde trabalha, essa imagem nlio 

pode estar fora de controle e nem ser mostrada indisciplinadamente, por isso 

urn dos temas a ser desenvolvido ou pelo menos lembrado na maioria dos 

f'ilmes, e o da educa~ao. E ai que a burguesia e o Estado tern o mesmo discurso 

de controle, tanto da qualidade como das rela{Joes capitaVtrabaJhd31
, 

3lTREVJSAN, Maria Jose. 50 anos em 5- A FIESP e o desenvolv1mentismo; op.ciL; p. 165. 
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valorizando, desde o momento de aprendizagem, a tecnica e subordinando o 

estudante, futuro openlrio, a rruiquina. 0 periodo de aprendizagem e 

fundamental pois e ai que o operirio adapta-se ao novo local de trabalho ou 

prepara-se integralmente para ele, sendo fator positivo de supera~tiio e eleva~tiio 

das condi~toes de vida e trabalho, despertando no operario urn sentimento de 

orgulho e patriotismo. 

0 controle da burguesia e do Estado vai mais Ionge quando ambos saem da 

esfera do trabalho e da educa~tiio, para a do lazer. Filmes como Nasci em 

Volta Redonda procuram atingir todos os setores da vida do operirio. A 

ciimera niio se restringe entiio ao local de trabalho, ela o abandona 

momentaneamente, mas niio deixa de ser o olho que nio e o do openirio e sim 

o do patriio, onipresente e proporcionador de tudo aquilo que ele pode 

desfrutar fora do trabalho. Tanto quanto, o openirio completamente restrito e 

subordinado a rruiquina, 0 trabalhador, personagem principal, tern seu rnundo 

concebido pelo outro. 

A imagem da ordem social mostra urn mundo do trabalho eficiente, 

desenvolvido, tecnico, limpo, sem conflitos, por isso 0 homem e sem 

contradi~oes e subordinado a maquina, pois so 0 trabalho e a oferta de 

condiyoes para ele podem tirar esse homem da miseria e levar a paz social. Ao 

fator humano, educado e disciplinado, sobrepoe-se a imagem da maquina. 

Tecnica a ser dominada e fundamental para o desenvolvimento, ela e recortada, 

mostrada em detalhes pelos closes insistentes e abundantes, apresenta seu 

trabalho comentado pelo narrador. 

As diferentes formas sob as quais os operarios aparecem niio deixam de 

dar uma ideia de homogeneizayiio das classes trabalhadoras e harmonia social. 
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Qualquer tipo de conflito, se vislumbrado, e anulado por solu~oes que partem 

de outro segmento social, a burguesia. A fragmentayao da imagem do openirio 

oculta sua organiza~iio naquele momento ao mesmo tempo em que procura 

mostrar seu trabalho positivo e a conquista de direitos, entretanto essa 

conquista niio implica nem em organizayiio nem em luta, mas numa 

conscientizayiio pela burguesia dos problemas desse openirio. A este ultimo 

cabe trabalhar e usufruir de tudo aquilo que a empresa the oferece. 

Se a imagem do openirio passa pela homogeneizat,;:iio, urn filme nos 

surpreende e faz contraponto as imagens que analisamos: e Urn advogado 

assume a defesa dos trabalhadores32 realizado em 1958. Este filme de 

propaganda politica para San Thiago Dantas nas elei~oes de 1958 quando era 

candidato a deputado federal por Minas Gerais, nos mostra o futuro deputado 

discursando, mas niio escutamos sua voz, e o narrador quem fala por ele. A 

narra~iio, claramente eleitoreira, fala das preocupa~oes do candidato, pelo PTB 

· Partido Trabalhista Brasileiro - , enquanto defensor da classe openiria; e o 

apresenta desde o inicio, como urn dos herdeiros politicos de Get:Ulio Vargas. 

Alem de defender as riquezas nacionais, tambem defendidas pelo ex

presidente, pois siio atraves dessas riquezas que os trabalhadores podem 

usufruir de urn enriquecimento coletivo, outros pontos defendidos por San 

Thiago Dantas siio voltados para a realidade do trabalhador e vao desde a 

sailde e educayiio ate a reforma agniria. Pela primeira vez - e talvez (lnica • a 

narra~iio fala de organizayao sindical: 

32 Pro~Ao n 136. 
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NARRA(:A.O: Para o demagogo o povo e a massa aglonwrada. Para o 

trabalhista o povo e a classe trabalhadora organizada em se~~s 

sindicatos. 

Aqui a necessidade dessa rela~ao se d!i justamente pela propria trajetoria de 

San Thiago Dantas: 

NARRA(:AO: MSIImindo a direfl1o do Jornal do Comercio Santiago 

Daraas transfo1711011 0 tradicional orgiio da imprensa fUim ativo 

defensor dos ideais trabalhi.stas e naci.ona/istas, o jornal carioca 

arquiconservador virou trincheira de sindicato. 

Mas a questiio sindical fica somente no texto do narrador pois as imagens, 

em sua grande maioria, focalizam San Thiago Dantas discursando, com 

sequencias do cortejo flmebre de Getiilio Vargas e algumas poucas da 

indUstria sidenlrgica. Dessa forma o contraponto entre esse e os outros filmes 

traz ainda a questiio do cliente, aqui, no caso, urn politico co111prOrnetido com a 

classe trabalhadora. 

As preocupa~oes do empresariado com os trabalhadores, como vimos, sao 

tentativas de anular conflitos possiveis alem de ocultar a organiza~iio operaria e 

as greves que atravessararn todo o periodo JK, sernpre aumentando - foram 15 

greves em 1956 contra 68 em 196()33. Os movimentos sociais tern sua imagern 

exclulda enquanto que as imagens do openirio e do campones ocultam tais 

movimentos. 

A presen~a das classes medias e da burguesia niio tern o mesrno volume das 

imagens dos carnponeses e do operariado. A carnada media urbana aparece 

33"A Era dos Partidos• Nos•o Secuto; SP, .Abril Culturai/C!rculo do Livro, v.S, 1 985, p.l57. 
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poucas vezes e e identificada como consumidora em tres filmes onde, como os 

trabalhadores urbanos, ela e o personagem principal, nos levando a conhecer a 

empresa da qual e garota-propaganda. 

Em As engrenagens do comercio34 urn casal vai as compras numa grande 

loja de departamentos, a partir desse momento sao mostrados os mecanismos 

economicos que estao por trils do simples ato da compra. A ideia inicial era 

fazer urn filme sobre a historia do comercio no Brasil para defende-lo, assim 

como a indUstria nacionaL Mas o roteiro final trata com harmonia a importat;:ao 

e os produtos nacionais numa tonga apresentat;:ao da loja que fica por conta do 

casal perambulando por todos os departamentos, fazendo compras para a casa. 

A muiher e a que torna todas as iniciativas, a mais curiosa, aquela que 

especula, ao homem cabe concordar e pagar. Em No cinturlio verde de 

Brasilia35 urn outro personagem representa a classe media, e o funcioniirio 

publico que cansado da cidade do Rio de Janeiro compra urn terreno nos 

arredores de Brasilia, ainda em construt;:ao: de temo, esse funciomirio, tambem 

chamado de o bandeirante civilizado, pretende deixar a cidade com todos os 

seus problemas para buscar a tranquilidade e a felicidade num paraiso 

prometido. As imagens da Fazenda da Boa Esperant;:a, local onde estao os 

terrenos, mostram tal paraiso dominado pela natureza e a promessa sendo 

concretizada de serem vizinhos de Brasilia. Em ambos os filmes - urn realizado 

para as Lojas Cassio-Muniz e o outro para a Organiza<;ao Imobiliiiria Mara -

esses personagens principais sao estereotipos, assim como os camponeses, pois 

como garotos-propaganda devem representar a classe media sem suas 

~odu~~onl21, 1958. 
35Prodw;:lio n I 09, 1958. 
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diferencia~toes intenms para que todos identifiquem-se no casal ou no 

funciorulrio. 

Em A roupa do homem36 e a roupa que permite a democratizariio da 

sociedade ao retirar o privilegio da boa aparencia dos ricos e estender esse 

benejicio COmzlm a todos. lsso tl proporcionado pelo desenvolvimento da 

industria textil e de confec~toes, o que toma possivel tanto ao patriio quanto ao 

operano vestirem-se igualmente bern. 

Urn raro conjunto de imagens dessa camada media esta em Vida e histOria 

de urn grande jornal37, siio joriJalistas que trabalham em 0 Globo, como 

Herbert Moses e Ibrahim Sued, todos ocupados com sua pauta no jomal, ora 

datilografando, ora discutindo com o colega, mostram a vitalidade e a 

eficiencia do jomal. Esse filme tarnbem apresenta a imagem da burguesia, na 

figura de Irineu Marinho, urn dos proprietlirios do jomal. 

A camera da Jean Manzon Films poucas vezes focalizou a burguesia, no 

exemplo acima e no Iongo documentlirio sobre a visita de Craveiro Lopes ao 

Rio de Janeiro: nas festas e jantares que e oferecido ao presidente portugues. 

Todavia, as imagens da burguesia estll.o por tras das imagens de sua empresa, 

ela e a pagadora e, principalmente, a que encomenda os filmes e, como ja 

observamos, concebe junto com a produtora todas as imagens daquilo que quer 

mostrar. Tudo, no filme, se nll.o e concebido por ela, passa antes por seus olhos 

para ser aprovado ou rejeitado, o que niio lhe tira o carater de criadora de 

1magens. 

Quanto ao Estado, pois ele tambem concebe suas imagens em rela~tiio it 

sociedade, caminha-se no mesmo sentido sendo que muitas vezes as unagens 

36Pfodu9lio n 98, 1957. 
37 Produ~iio n 140, 1958. 
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utilizadas em filmes para empresas sao novamente montadas, constituindo 

filmes para departamentos ou ministerios. Mas nessa outra montagem, nesse 

outro filme, ainda permanece a concep91io primeira das imagens, nao ha 

distor91io conceitual da imagem burguesa. N1io estamos, com isso, deixando de 

lado o olhar que a propria produtora tern sobre a sociedade, mas mais uma vez, 

a sua trajet6ria e ate mesmo seus fins enquanto produtora de filmes comerciais 

e institucionais permite a sintonia com o olhar burgues. 



4. 0 VELHO E 0 NOVO 
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A ideia de moderniza~ao no Brasil do periodo JK toma impulso de diversas 

fonnas. JK chega ao poder com urn projeto modemo, o Programa de Metas, que 

tinha como principal objetivo integrar o pais no mundo capitalista de entilo, e 

uma meta-sintese: Brasilia, expressao maior dessa modemidade pretendida. No 

entanto, isso nao significou que a sociedade como urn todo tenha se aliado 

passivamente a esse projeto. 

Os diversos grupos sociais conceberam projetos proprios no caminho para a 

modemidade. Mas de qualquer maneira, nesse momento, a oposi~ao entre urn 

Brasil velho e arcaico e urn Brasil novo e modemo e acirrada pois o slogan 

presidencial - 50 anos em 5 - expressava o desejo, nao apenas, de recuperar o 

tempo perdido mas em ir alem dele, olhando para o futuro. 

4.1 ctdnd«~: cua e prtJ:.er 

A cidade e o Iugar da confusio e por isso mesmo modernas. 0 homem ou 

tenta fugir dessa confusio ou ali pennanece usufiuindo de seus inegaveis 

confortos, apesar dos transtornos que poderiio ser solucionados pelos 6rgaos 

publicos. 

Se a escolha for a fuga e o destino Brasilia esse homem e o bandeirante, o 

desbravador a procura de tranquilidade para sua familia. Brasilia e o paraiso 

prometido, tanto para aqueles que procuram trabalho quanto para OS que a vern 

como polo integrador de urn pais ate entiio litoraneo. As imagens da constru~ao 

de Brasilia siio como apontarnentos das novas possibilidades propostas por JK. 

Ao mostrar OS canteiros de obras e imprescindivel que a frente esteja Juscelino 

Kubitschek. imagem do bandeirante rnodemo. 
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Jean Manzon procurou cobrir toda a constru.;iio de Brasilia atraves de sua 

produtora. Entre 1957 e 1958 realiza o filme Prlmeiras Imagens de Brasilla1 

para a Companhia de Urbaniza.;ilo Novacap, mas o filme nao existe mais e 

algumas de suas imagens foram usadas em outros filmes como em No clnturlio 

verde de Braailla2, que nos mostra o contraste da velha e da nova capital em 

constru9ilo: a prirneira sob o signo do caos, a segunda prometendo a esperan.;a e 

a tranquilidade. 

As imagens do caos urbano silo seguidas por outras, das solu9oes que estilo 

acontecendo. A cidade e o Iugar da modemidade mas ainda possui aspectos do 

velho, do atraso. Toda cidade modema tern problemas e as solu.;()es dadas a 

eles constituem seu carater modemo. 

0 bonde esse eterno sofredor3 e Drama ao amanhecer" abordam um 

problema urbano cronico na decada de '50, o dos transportes coletivos. Cada um 

a seu modo mostra a cidade. No prirneiro, o narrador e o bonde que conta sua 

trajetoria e sua importilncia para a cidade apesar, de estar obsoleto como 

transporte publico, existindo tambem o onibus e o lota.;ilo como transportes de 

passageiros na cidade mas que atrapalham seu trajeto. Apesac disso o bonde 

ainda e largamente utilizado pela popula9ilo, identificando-se com a cidade, no 

caso o Rio de Janeiro, pois: 

NA.RRA.t;AO: A minha histl>ria e a lust6rta da cidade que ajudei a 

COnstnlir e JXWOar. E o homem do povo, quando aftrma com otimismo 

que e preciso tocar 0 bonde para /rente faz de mim lim simbolo 

incorporando-ntlil para Nmpre ao Sflll destino. 

1 Pro~lon. 107. 
2E.se filme faz propaganda para Imobiliiria Mara responsive! pela venda de terrenos nos arredores de 
Brasilia, na Fazenda da Boa Esperan~a, como vimos no capitulo anterior. 
3J>ro~lo n. 76, 1956. 
4Fro~ao 234, 1960. 
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Esse simbolo, apesar do tom nostalgico, e sernpre mostrado lotado, nos 

cruzamentos choca-se com carros e onibus, quebra quase sempre, enfim perde

se no transito ca6tico. Mesmo assim, a soluvao nao chega e a confusao continua. 

A hist6ria de urn dia na vida do bonde nos mostra uma cidade atropelada por urn 

transito extremamente desorganizado e confuso, relegado ao esquecimento. 

Drama ao amanhecer ao olhar para o mesmo problema, o dos transportes, 

procura urna soluviio sem a nostalgia de 0 bonde ••.. Como vimos, no capitulo 

anterior, e o homem, no caso o operario, aquele que mais sofre no purgaiOrio 

rill uma cidack modsrna, isto e, a deficiencia no transporte coletivo. As imagens 

aqui privilegiam a aglomeraviio, a multidao, os trens apinhados, situavilo de caos 

que reflete diretamente nesse operario ja cansado antes mesmo de iniciar o 

trabalho. A soluviio proposta e individual, a moto dada ao openirio niio melhora 

em nada o transporte coletivo. A imagem desse problema social esta na rua, no 

tni.fego louco e desordenado: 

NARRA<,;:'AO: 0 probkma dos transpoms e antes de tudo humane. Do 

ponto ds vista humano, agora para ek (o operano), tudo per:feito. Mas 

o transporlfl e tambem um probkma socia~ que ss reflete sobretudo 1U1. 

baixa produr;iio das inditstrias. Quanto a este aspecto, fUI.da resolvido. 

Mas a cidade modema nao e apenas o Iugar do transito desvairado, ela 

oferece prazeres que nao conhece o caos e nem mesmo o atraso; nao existe lazer 

que contraste a cidade modema, ao contrario, ele esta plenamente integrado a 

ela. Entretanto o olhar para o lazer e tambem o olhar do turismo como em RJo de 

Janeiro - ctdade dos esportes5 - realizado para o Departamento de Turismo e 

5J>rodu~lon. 104, J9S7. 
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Certames da Prefeitura do Distrito Federal - que na maior parte do filme tern a 

burguesia e a classe media alta como praticantes de esportes claramente 

elitistas: sao as corridas de cavalo no Jockey Club, o iatismo no late Clube do 

Rio de Janeiro, o golfe, o jogo de polo, o hipismo, a motomiutica - esporte 

espetacv/armente cinematogrcifJCO - , alem de outros. Nos ultimos 50 segundos 

o filme nos mostra o lazer da popula9ilo : 

NARRA(;AO: E enftm a paixiio popular do I& de Janeiro - o fotebol 

Enquanto em certos paises so ncentemente o futebol COmBfa a exercer 

sua fascinaflio sobre 0 p(lb/ico, 0 esporte bntiio calivou 

de/irantemente o povo carioca, desde os primei.ros anos deste s~Jculo, 

quando pequenos estadios foram constru idos, ate hoje, quando dezenas 

de milhares de pessoas .frequentam o .Maracanii, a maior e mai.s 

tmportante prafa t:kl esportes t:kltodo o mundo. 

A popula~;ilo sofre os males da cidade modema e desftuta sua paixao pelo 

esporte no maior estadio do mundo. Seria uma compensa~;ao? 

As cidades sao ainda o espa~;o do consumo; seu crescirnento desenfreado 

tnis cada vez mais a necessidade e racionalizar o abastecirnento e a distribui~;ao. 

0 supermercado pem1ite essa racionaliza~;ao como meio modemo de se comprar 

com qualidade e acessivel a qualquer urn; dessa fomJa fazer compras deixa de 

ser uma exchtstva especialidade jeminifla6. Celeiro da economia, e no 

supermercado que concentrarn-se todos os produtos necesslirios a vida modema, 

a feira e Iugar de desorganiza~;ao para as compras em contraste com a ordem e 

praticidade do supermercado. 

6Celelro• da economla, produ<;llo n. 187, 1960. 
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0 senti do negativo das feiras e enfatizado num fihne de 19 59 , A guerra do 

abasteclmento7 em que, como numa reportagem, a camera mostra uma feira 

com a intenl(iio de revelar a verdadfl mta e cnta, isto e, as pniticas espurias dos 

feirantes em rela~tao aos prel(os e a qualidade dos generos alimenticios. Em 

ambos os filmes antes das imagens do supermercado ou da feira b8. imagens da 

vida e trabalho no campo: cafezais, gado, camponeses plantando e arando a 

terra. Tais imagens sao importantes pois nos lembram que ai se encontra a fonte 

dos produtos alimenticios, que o homem urbano nllo tern acesso direto a esses 

produtos, necessitando de urn intermediano: a feira ou o supermercado. A 

primeira e ultrapassada: as imagens mostram feirantes enrolando peixe em 

jornais, adulterando o peso na balan9a, fazendo o troco errado, ou ainda uma 

mulher, tipica dona de casa, andando de urn !ado para o outro perdida entre os 

produtos oferecidos, enfim desordem; ja 0 supermercado e 0 interrnediano 

modemo e adequado ao ritmo de vida urbano, cujas imagens sao sempre de ruas 

cheias de pessoas andando apressadamente, bondes lotados, t.rinsito infernal e 

longas filas. Ha tambc5m, no caso das feiras, a interven9ilo estatal tentando 

controlar os prevos, a especulavao e a al(ao insidiosa dos intermedianos, 

abastecendo al(ougues e mercearias. 

Outras imagens das cidades modemas sao aquelas ligadas as indilstrias. Tres 

filmes sao exemplares nesse sentido: Nascl em Volta Redonda, Plantando o 

progresso e 0 que deve Camplnas a sua Industria, ja os analisamos 

estudando a represental(ao que fazem dos operarios, mas eles trazem ainda 

represental(oes de cidades industriais. Elas desenvolvem-se em funviio da 

instalavao, seja da tabrica de papel, da usina siderurgica ou de urn complexo 

7 Produt;llo n. 1 71. 
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industrial. Todos os beneflcios sociais sao atendidos pela indUstria preocupada 

em proporcionar ao homem melhores condi9oes de vida elevando a qualidade 

do trabalho. 

Essa integra9il0 cidade/indUstria e mostrada do ponto de vista da segunda e 

nilo se mistura a administra9iio publica ali vigente pois, como vimos 

anteriormente, o assunto principal do filme e a empresa e niio a cidade, assim as 

imagens limitam-se a panotimicas aereas ou a algumas ruas. Em 0 que 

Camplnas deve a sua Industria a diferen9a entre o antes e o depois da 

instala9iio das indUstrias deve ser refor9ado com imagens de ruas e casas antigas 

cujo sentido negativo representa o atraso e o passado superado pela 

industrializa9il0 que faz parte da paisagem urbana e e simbolo de modernidade. 

As imagens do velho e do novo nilo contrapoem cidade e campo. Mesmo 

quando aparecem juntos, como em Celelros da economia8, a conota9iio e do 

campo ser o Iugar de onde sai toda a alimenta9ilo para as cidades, mas nao do 

arcaico. 

No campo 0 velho significa baixa produ9iiO, metodos antiquados de plantio; 

velho e arcaico e o estado de Jeca Tatu antes de tomar biotonico fontoura; o 

novo Jeca, modemo, tern a planta9ilo mecanizada e como i.magem o vemos 

dirigindo urn trator, mas mesmo modemo ele jamais perde a humanidade. Os 

problemas dos proprietarios e trabalhadores rurais fazem parte de uma situa9iio 

antiga que esta sendo superada com novas tecnicas, corn o ensino e a 

mec~ilo na agricultura. Entretanto as imagens dos camponeses nordestinos 

atingidos pela seca em 0 nordeste nio quer esmolas nos mostra urn Brasil 

IIJ>ro~Ao 1 87, 1960, realizado para o Supennercado Disco. 
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arcaico que niio quer se modemizar, apesar de o Estado procurar nas solul(oes 

conjunturais uma possibilidade de rnudanl(a. 

Os contrastes tanto na cidade como no campo sao fundamentais para o 

estabelecimento das imagens do modemo cujas caracteristicas enfatizam o 

processo rapido das rnudanl(as. 

4.2. Ctdedrtds modenuls 

Catedrais dos tempos modernos9 e como Gerard Leblanc defme as imagens 

das instalal(oes de indUstrias pois a contra-plonge, abundantemente usada, 

coloca o espectador de joelhos dianU< das insta/af5esto. Essa defini~iio nos leva 

a reflexiio sobre as imagens por nos analisadas. Nelas as instala~oes e mais 

precisamente as maquinas tambem nos fazem pensar as indUstrias como 

catedrais dos tempos modernos. Entretanto, outro elemento da linguagem 

cinematognlfica que nao a contra-plonge permite usarmos tal definil(iio: e o 

close. Como ja obsen-amos, ele e largamente utilizado nos filmes de Jean 

Manzon sendo inclusive caracteristica de seu trabalho como fotografo. Apesar 

desses filmes terem outras caracteristicas no seu fazer, envolvendo uma equipe 

tecnica e o cliente, o close ainda permanece, agora como efeito didlitico e 

descritivo. Assim 0 espectador niio fica de joelhos diante de maquinas mas 

recebe imagens que ampliam a explical(il.O, seja eta em relayiio a rnaquina em si 

ou ao processo produtivo. 

Vimos no capitulo anterior o uso do close em rela~ao aos operarios, isto e, 

ele nilo e 0 foco da camera e esta submisso a maquina. Esta e privilegiada nas 

!lu:BLANC, Gerard. Op.cit. p.29. 
10Idem 
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imagelll!, antes dela ainda Ita o processo produtivo, sempre em primeiro plano, e 

os detalhes em close para explicar urn aspecto ou algulll! deles referentes a esse 

processo, e ai sim esta 0 trabalho da maquina. 

Em algulll! filmes o efeito didatico e totalmente descartado em fun~ao da 

descri~ao. lsto e fundamental se o objetivo do filme fOr mostrar a empresa; 

quando e mostrar o produto ai o didatismo e o descritivo se confundem, por 

outro lado ainda esses dois objetivos estlio sempre juntos, ora predominando 

urn, ora outro, afmal nada melhor para mostrar urn produto que apresenta-lo 

durante sua produ~ao. Para Gerard Leblanc as imagens e os comentarios 

tecnicos das illl!tala~oes nao tern qualquer efeito didatico, traJa-se de tornar 

mais ilnpressionanlf1s, mais misklrlosas e finalmentB mais incontpreflnsiveis as 

insta~s que desfilam rapidanwntB sob nossos o/hosll; o espetaculo dissolve 

a infonna~ao. 

0 espetaculo esta em mostrar a tecnologia, o modemo, mas procurando 

manter a descri~iio e o didatismo. 0 comentario para os filmes da Jean Manzon 

Films, funciona como urn complemento importante que refor~a as imagens mas 

nao e altamentB wcnico, ao contrario, torna esse tipo de vocabulario acessivel 

ao espectador e na maioria das vezes niio o usa, preferindo o comentario leve 

mas preciso no qual as informa~oes silo dadas na medida certa, os textos da 

narra~llo tern sempre urn espirito poetico e bern humorado, escritos pelo poeta 

Paulo Mendes Campos. 

Em Veri2- realizado para D.F. Vasconcelos- acompanha.mos a fabrica9llo de 

Jentes e illl!trumentos oticos; na sequencia da fabricaotiiO de vidros oticos, 

illbidem. 
1 2J>ro~llo n 231, 1960. 
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polirnento e centragem das Ientes, em que impera o primeiro plano e os detallies 

em close, observemos a narra9il.o: 

NARRA(:AO: S11cessivas silo as operayws iniciais: corte, prensagem, 

esmirilhamsnJo, polimenJo, centragem. 

Hd trezenJos anos, em st1a jllvent11de, o fi/Osofo Spinoza tambem se 

dedicoll a este artezanaJo. Trahalholl OS cristais antes de trabalhar lim 

pensamenJo luminoso. 

Operayiio dii centrag11m. 

Percebemos aqui que o narrador deixa a imagem mostrar a tecnica, tecendo 

comentarios referentes a ela mas nil.o essencialmente incompreensiveis; a tecnica 

e as rruiquinas silo descritas pelo close. 

Em tres sequencias de 0 baba~u observamos os mesmos procedirnentos: 

Sequencia de grandes rruiquinas para a tritura9il.o do baba9u: 

NARllA(:AO: &rao prodllzidos aqui o oleo e um sub-produto de torta 

que serve para a alimentayi1o do gado. 

Sequencia de pianos medios da Se9ii.O de filtragem e destila~ao do oleo: 

NARRA(:AO: As operayoos porque passa o 6/eo significam 

neutralizayi1o da acidez- clarificayao- desodorizayao. Esta uliima e 

feita em at1tovdcuo a altas temperaturas, o que permite 

simultaMamente 11ma perj11ita esteriuzayao. 

Sequencia em close de enchimento das latas de gordura e fechamento 

autorruitico: 

NARllA(:AO: E o Nordeste presente ao atual movimenlo no senlido de 

diversi.ficar as inditstrias brasileiras; e o Nordeste presente a meta da 

alimsntayiio. 
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A fabrica de biscoitos Duchen em 0 Brasil lan~a a campanha da 

allmenta~io eo exemplo do modemo. Vejamos o espirllo do filme: 

mostrar que a fdbrica obedece aos mais avaru;ados principios da 

tecnica moderna e da ciincia. Em resumo a fribrica tecnicamenl41 mais 

.[JfJrjeiia da AnWrica Latina, tipo padrllo do Stk:vlo. 

A proposta da Jean Manzon Films levada ao cliente refor9a esse espirito: 

Sugerimos que o docvmentririo vise o seguinJq objetivo: apresenJar a 

ldbrica "Duclwn" como protOtiJXl de uma orgaflizakiio indvstrial dos 

dias ahlais. 

Com o sspantoso desenvolvimenlo da tecnica nesta chamada "era 

atOmica~ todos os setores da atividade lwmana se veem modifwando 

no sentido de obklr, exclusivamente, bases cientificas. 

A moderllizaflJo da indilstria vem acompanhando de perto esse 

desenvolvimenlo. (. . .) 

Assim, o filme conta a historia da indUstria desde sua constru9ao, concebida 

pelo que lui de mais modemo em arquitetura representado pela imagem de Oscar 

Niemeyer e seu projeto, passando pelo processo produtivo; ai entao a camera se 

detem e trata de mostrar cada maquina e seu trabalho. 

Observamos, no capitulo anterior, as dificuldades do cinegra.fista para fazer 

as imagens do interior da fiilirica nesse filme, lembremos que ele trabalhou mais 

os closes em. detrimento dos travellings, mesmo assim ambos elementos 

cinematogr&ficos aparecem descrevendo o trabalho de esteicas, rolos de metal, 

maquinas de fazer biscoitos. 0 narrador por sua vez, como estamos analisando, 

nllo dtl detalhes: 

Primeiros pianos e closes de rolo de metal imprimindo biscoitos na massa. 
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NARRA(:AO: Mclquinas dfl moldagsm . . . 0 biscoilo niio gosta dfl sair 

J?fllo mvndo mal apreNniado. Engana-ss sntrstanto, aquek qus julgar 

o biscoilo pelas suas aparencias um tanto quanta slegantss: dsntro 

dsssa sncade1711:1f/1o grQ...jina, hd conleUdo, e que conleUdo ... farinha 

de trigo, at;~~car, kite sm p6, ovos, mantsiga, gorduras vegstais, maluJ, 

fsrmentos, chocolate sm p6, sssencias, maizsna . . . Como se ve, fWm 

sempre a aparencia "bem" esconds o vazio. 0 biscoilo tem substtincia. 

Se a imagem privilegia o tecnico a narra~ao descontrai, arnplia a 

representa~ao, mais uma vez ela contextualiza, se pretende poetica mas 

comprometida em descrever e detalhar. 

As catedrais modernas tern uma historia a ser contada e ela nao se lirnita ao 

processo produtivo, estende-se a urn contexto maior como no filme acima cujo 

titulo nos d8. a dimensao da pretensao de fazer do biscoito o principal alimento 

do brasileiro estando assim em sintonia com o desenvolvimento. 

Em Cana-de-~ucar, um desUno economico13 realizado para a Ron Merino, 

as imagens dao conta da fabricalfilO do rum desde a aragem da terra para o 

plantio da cana ate sua exporta~ao mostrando o cais do porto; a narra~tao ao 

comentar todo esse processo insere-o no contexto historico e economico dando 

ao espectador informa~oes que a imagem nao oferece, como a historicidade da 

cana-de-a~ucar nas duas primeiras sequencias: 

NA.R.RA(:AO: Nas prinwiras epocas da colollizafiJo, o aproveitamolnto 

da cana-de-at;~~car do Nordeste, smbora fsilo sm basss primilivas s 

utilizando Nm comissrayiJo o trabalho escravo, J?flrmiiiu que C(lrtas 

rsgi{XIs brasikiras florssC(!1SNm extraordinariamsnte. 

13Pro~aon 96, 19~7. 
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Os tempos passaram, OS metodos se modernizaram, 0 cubivo da cana

de-Qfllcar se difondiu em diversas outras regi&s do Brasil Contin:uou 

a criar riquezas sempre em maior escala uma produr;iio que e uma 

verdadeira linha de unidade uconi}mica em nossa Hist6ria. 

Outro filrne que procura atraves da historia rnostrar seu processo produtivo, 

sua irnportiincia e rnodernidade e Isto e a G.E. no Brasi(I4 - produzido para a 

General Eletric do Brasil. A sua historia liga-se de tal modo a do pais que niio 

podernos conceber urn sern o outro; nas sequencias de fabrica~ao e montagern de 

seus produtos o narrador niio da qualquer detalhe tecnico mas enfatiza sua 

irnportiincia econornica-social: 

Closes da soldagem e pintura da geladeira, e a saida de urna delas do forno 

para secagern da pintura-

NARRA<;AO: A conservar;iio de alimentos nos paises tropicais, como o 

Brasil imp6s a CkMral Ektric condif&s especiais na fabricar;iio de 

refrigeradores. A popu/ayiio brasikira ja se habituou a ver no jamoso 

monograma um penor de qualidade garaniida. 

Plano rnedio de openirio colocando acessorios na geladeira em fase final de 

fabrica-;iio; outro plano rnedio de geladeira abertas, acornpanharnos 0 fechar da 

porta e rnostra urn conjunto de geladeiras prontas; outro plano rnedio de rno-;a 

abrindo a porta de uma geladeira mostrando botoes da porta magnetica -

NARRA<;AO: A G.E. avanr;a sempre no seu programa du fazer com 

toda perfeir;iio, convencida de que "seu mais importante produto e 0 

progresso~ 

l"Pro~Ao 190, 1960. 
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Ate aqui pudemos observar entio, que a milquina, a vedete, olio e suficiente 

para dar a no~iio de moderno, ha a necessidade de construir e representar uma 

hist6ria para uma melhor compreensiio de porque tudo o que esta sendo 

mostrado caminha para a modernidade. 0 processo produtivo so e moderno ao 

estar em contraste com o antes dele, mesmo que outras maquinas urn pouco rnais 

antigas sejam mostradas a enfase e na do presente cuja tecnologia , por ser de 

ultima gera~iio, aponta para 0 futuro, mas 0 moderno ja faz parte do 

desenvolvimento. 

Alguns filmes cujo assunto e a extra~iio mineral ou vegetal olio dispensam as 

imagens de maquinas pois aqui tambem sao reverenciadas como simbolo do 

moderno. A sequencia, a seguir, de As aguast5- realizado para a Companhia T. 

Janer Po~os Artesianos - nos mostra como o metodo e a tecnica siio 

supervalorizados: 

Plano Geral de caminhiio carregando urna torre metlilica para sondagern: 

NARRA<;AO: Da simples perfurafiio mamtal a este modernissimo 

equipamento, a difere~a e . . . como se diz . . . da agua para 0 vinho. 

(Pequena Pavsa) 0 aperfeifoamento da tecnica de perfurQfiio, alias, 

literalm8nte uma questiio de vida ou de morre. Do suprimenio 

subterrtineo passaram a depender nilcleos humanos de centenas de 

milhares de pessoas, cidades inieiras. 

Tecnica e equipamento modemo solucionarn antigos problemas e levam ao 

desenvolvimento proporcionando 0 conforto que, por sinal, e moderno. 

l5Pro~ao 204, 1960. 
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Com o sugestivo titulo 0 manganes desperta a Amaronla16 - para a 

IndUstria e Comercio de Minerios - vemos escavadeiras, esteiras rolantes, 

guindastes e tres navios transportando esse minerio que tira a amazonia de seu 

sono, leva ate hi a parafernalia modema rasgando florestas e rios em nome do 

desenvolvimento. 0 antes aqui e o desconhecido, o Iugar a ser desbravado e 

conquistado. A hist6ria dessa conquista e marcada pela rruiquina: a estrada de 

ferro, (mica forma possivel de se chegar ao minerio; a tecnica e tambem a 

responsavel pela implantaQilO da estrada de ferro e tudo o rnais que segue, esta 

aberto o caminho para a rnodemidade em plena selva. 

Nilo importa o assunto a ser tratado, a questilo da modemidade e 

fundamental; o ritmo e dado pelo processo produtivo mecanizado. Trata-se 

entilo, da celebrayilO da maquina como simbolo do modemo, a tecnica e sinal de 

acelerado desenvolvimento industrial nas caUidrau modernas. 

4.3. 0 EstwJq 11tfldemi:.tllh1r 

Salientamos no inicio desse capitulo que JK tinha no seu Programa de Metas 

urn projeto modemo representado pelo slogan 50 anos em 5. Esse programa, na 

verdade urn planejamento economico, pretendia, atraves da elaborayilo de 30 

objetivos ou metas, priorizar areas de desenvolvimento. Tais areas, segundo o 

programa de infra-estrutura basica, precisavam ser arnpliadas, algumas 

urgentemente. Para tal houve urn esforyo concentrado por parte do govemo, tanto 

em criar condiQoes politicas como condiQoes economicas. Vale ressaltar, mais 

uma vez, a habilidade politica de Juscelino Kubitschek em harmonizar as 

16Pro~Ao n 89, 19S7. 
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oposi~oes na carnara federal e no senado, assim como cooptar o poder militar, 

alem de conseguir o apoio economico internacional que viabilizariam setores 

importantes de seu programa. 

A imagem ou as imagens desse programa sao intrinsecas ao seu sucesso, 

apesar dos problemas que acarretariam nos govemos posteriores. 

Ao estudarrnos a imagem de JK deixamos de observar mais atentarnente as 

imagens que, de uma forma ou de outra, constituem a representa~ao do 

Programa de Metas. Os diversos departamentos federais e govemos estaduais 

tambem preocupavam-se em adequar sua imagem a esse projeto modemo , 

mostrando seus investimentos na modemiza~ao. 

Quais sao entiio as imagens do modemo realizadas pelo e para o Estado? 

As primeiras metas govemamentais referem-se ao setor energetico; a energia 

eletrica e nuclear e a produ~ilo de carvilo mineral e de petroleo silo os pontos 

prioritarios. Os filmes que dilo conta dessas imagens nos mostram 

empreendimentos de grande folego que visam promover o desenvolvimento. 

Dois filmes nos mostram usinas hidreletricas: Kilowatts de Peixoto para o 

progresso do Brasil e Kilowatts para Sio Pauloi7. 0 primeiro, como ja vimos 

anteriormente, nos mostra a constru~ilo da Usina de Peixoto com as habituais 

panor8micas; o segundo filme, tambem usando sucessivas panorilmicas, mas 

aereas, mostram as usinas hidreletricas do estado de Silo Paulo concentradas em 

duas empresas a Uselpa - Usinas Eletricas do Paranapanerna - e a Cherp -

Companhia Eletrica do Rio Pardo; as imagens dilo conta apenas em mostrar as 

usinas e e impossivel identifica-las sem a narra~ao. Esta ao identificar faz urn 

17Prodw;lo n230, 1960. 
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pequeno historico salientando a potencia de cada uma, o tom, obviamente, e 

grandiloquente. 

A energia nuclear merece urn outro tratamento em 0 Brasil na era atOmica 

e Atomos para a paz ou para a guerra. Urn tanto quanto desconhecida para o 

publico da epoca e necessftrio, primeiro, mostra-la didaticamente; as imagens 

concentram-se na prospec~ao da areia monazitica, o seu estudo nos laboratorios 

e o detalhamento de sua industrializa~ao atraves do close e dos pianos gerais, do 

primeiro filme. A reflexiio sobre as muitas utiliza~oes dessa energia faz parte 

das imagens e do discurso pacifista e positivo do segundo filme que mistura 

desenho anirnado com inlagens de laboratorio e personalidades como JK, 

Otacilio Cunha e Carlos Chagas. 

0 cariter informativo desses filmes e fundamental para mostrar 0 andamento 

das obras govemamentais. Em 0 que e a Petrobras, Marlnheiros na batalha 

do petroleo e Vinte e cinco petroleiros a servi~ do Brasills somos infonnados 

ao mesmo tempo que acompanha a pesquisa e perfura~ao do solo na busca do 

petroleo amazonico, no Reconcavo Bahiano, as usinas de refmamento em 

Cubatao e o transporte do petroleo realizado por terra e mar pela Frota Nacional 

de Petroleiros, bra~o maritimo da Petrobnis. 

A camera acompanha o cotidiano de marinheiros-petroleiros nas opera~oes 

de transporte do petroleo das bases terrestres e maritimas de extra~ao, para as 

refmarias. Essas imagens tern urn sentido integrador na medida que o caminho do 

petroleo - do po~o a refinaria - percorria todo o pais. Por certo, as imagens dos 

operftrios na Amazonia lembram o bandeirante, o desbravador, aquele que esta 

em completa sintonia com o espirito desenvolvimentista. Apesar desses filmes 

18Pro<hl\:Ao n 108, 19S7 e Pro<hl\:Ao n82, 19S6. 
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procurarem abordar todas as fases da produ~tiio petrolifera, aquela que realrnente 

recebia mais investimentos do govemo era a area do refino. 

Outra area prioritaria para o programa de metas e a dos transportes. Nesse 

item as ferrovias e rodovias foram privilegiadas recebendo incentivos para 

constru~tiio, reaparelhamento ou pavimenta~tilo. Dois filmes realizados no mesmo 

ano mostram o esfor~to govemamental em recuperar estradas de ferro: Renasce a 

Leopoldlnat9 e As vias do progresso20. 0 primeiro e rnais enfiitico em revelar 

as condi~toes dos trens: urn funcion8rio antigo conta a hist6ria do sucatea.mento 

da estrada de ferro Leopoldina. As imagens da degrada~tiio concentrwn-se no 

descaso govemarnental, niio declarado, quanto ao transporte ferrovi8rio, no caso, 

para o suburbio carioca que sempre populoso, superlota os vagoes. Estes, por 

sua vez, niio eram recuperados mas sim encostados. Assim as imagens de trens 

superlotados, pessoas e animais atravessando os trilhos fazem parte de urn 

estado que esta sendo modificado pela a~tiio do govemo federal: as imagens, 

entiio, silo de operarios consertando os vagoes e os trilhos, novas locomotivas e 

vagoes, alem da assistencia aos funcion8rios como o rnaquinista que "conta" a 

hist6ria de recupera~tiio ainda niio finalizada. 

Essa renova~tiio tambem esta em marcha na Estrada de Ferro Central do 

Brasil - o segundo filme. Aqui a imagem de urn casal em lua de mel inicia a 

hist6ria contada pelo narrador. A camera acompanha, sempre em plano medio, o 

trabalho de coloca~tiio de postes de eletrifica~tiio, de trilhos novos, oper8rios nas 

oficinas recuperando vagoes e locomotivas. Dessa forma , em As vias do 

progresso, as imagens do velho estiio subentendidas na al(iio de supera-lo, ou 

l!IJ>rodutyAo n. 94, 1957. 
:zop,.,dutyAo n. 9$, 1957. 
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seja, na remodela~ao em andamento; niio lui o antes que caracteriza o antigo mas 

somente o presente indicando o futuro. 

As imagens do velho sio essenciais em BR.J - record rodovhirio so elas 

possibilitam contrastes; essas imagens nos mostram closes de buracos, rnuita 

lama, pneus atolados: 

NARRA(:AO: Caminhos anacr6nicos. Caminhos enlameados. Caminhos 

quase impraliciiveis. Caminhos por onde niio pode passar a riquesa e o 

progresso. Caminhos esburacados que atrasaram o Brasil /l4as 

caminhos que viio conhecendo enflm um sopro animador de civi/izafiio. 

A imagem de Juscelino Kubtischek vern a seguir lendo urn pequeno discurso 

sobre a historia da rodovia Rio-Belo Horizonte e logo apos vistas aereas de Belo 

Horizonte: 

NARRA(:AO: Moderna, bela e jovem e a cidade de Belo Horizonte mas 

estava isolada no altc de sua montanha ate que se atendeu flnalnumw o 

clamor de seu progresso e de seu dinamismo. 

A partir daqui seguimos a viagem de dois motoristas num caminhiio com 

destino ao Rio de Janeiro. A historia prometida por JK em seu discurso e 

contada pelo narrador, a camera acompanha os ekganU!s motoristas pela 

rodovia recem inaugurada; niio vemos imagens da constru~ao da estrada mas 

referencias a ela atraves da narra~io: 

NARRA(:AO: As obras de engenharia reduziram as distdncias enJre a 

capUal e outras importantes cidades de Jldinas. Por onde passa o 

asfaltc, passa a espera1Jfa. 

A imagem de Juscelino Kubitschek e a ponte entre o velho e o novo, o passado e 

o futuro. 
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As estradas de Minas ainda sao tema de Estradas Montanhesas21, filme 

realizado para o govemo do estado de Minas Gerais enfatizando a atua~ao do 

govemador Bias Fortes quanto as obras rodovi8rias. Aqui e necessario mostcar o 

trabalho de terraplenagem em andamento, o asfaltamento, enfim o grande 

canteiro de obras que tomou conta das antigas estradas de terra em Minas. Todo 

esse empreendimento possibilita o desenvolvimento de outras areas econornicas 

como o turismo configurado nas cidade de Po~os de Caldas e Ouro Preto. 

Em Coluna Norte realizado para a Mercedes-Benz do Brasil, acompanhamos 

a Caravana da Integra~il.o Nacional que sai de Belem tendo como destino 

Brasilia. Esse comboio, saindo do norte do pais, encontraria com outros, que 

estavam partindo do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Sil.o Paulo, Cuiaba enfim do 

sui, leste e oeste, na NOV ACAP. A viagem pela Belem-Brasilia faz parte de sua 

inaugura~ao, a estrada ainda nil.o esta asfaltada, o narrador ressalta o esfor~o em 

rasgli-la na densa mata amaz6nica. A camera esta quase o tempo todo dentro do 

onibus que leva uma pequena comitiva. Caminhoes e jipes tambem integram a 

caravana, passam por pontes, atravessam riachos, o rio Tocantins de balsa, 

entram em pequenas cidades. 0 narrador alem de descrever a viagem cita 

trechos do poema Pionsiros, 6 Pionsiros de Walt Whitman que cantando 

marcha para o Oeste aJfl8ricano, exprimi# uma experiJncia humana que se 

rtilpeUI no Brasil r.k hop, segundo anota~oes sobre o filme. Dessa forma o 

narrador celebra a estrada e Brasilia na penilltima fala, com imagem de JK 

desfilando num Romi-Isetta em Brasilia: 

NARRAt;AO: As imagens da selva primitiva siio substihlidas pelas 

mm:lu/,af&s mcdernas de uma arquitetura harmoniosa. Nisto reside a 

21Pro~Ao n 213, 1960. 



138 

beleza tocante da inlegr{lfiio geografica, econ6mica e social, uma 

integr{lfiio dos conJrastes. Por isto, s6 em raros momentos da Hist6ria 

do Brasil um Chefe de Estado p6de empunhar a bandeira nacional tiio 

emocionado, em um gesto tiio emocionante. 

Niio ha imagens da constru~iio da estrada, a (mica referencia e a mata sendo 

derrubada e o frase do narrador: Cinco mil brasileiros abriram a Be/em

Brasilia. 

Podemos citar ainda outro filme sobre obras rodovianas: Ponte da amizade 

cujo assunto e a constru~iio de uma ponte sobre o rio Parana unindo Brasil e 

Paraguai. A aten~iio aqui se volta para a constru~iio em si, realizada em 

estrutura de a~o produzida pela Companhia Siderurgica Nacional - quem alias 

financiou o fihne-. 0 que importa sao as estruturas sendo levantadas por 

guindastes, os encaixes realizados pelos operarios. 

0 desenvolvimento da indUstria automobilistica foi a meta rnais famosa e de 

rnaior suces~o em resultados dentre aquelas envolvidas na area das indUstrias de 

base. As metas a serem alcan~adas estendiam-se para o aumento da produ~ao da 

siderurgia, alumlnio, cimento, etc., alem da implanta~iio da constru~ao naval e 

expansiio da indUstria mecaruca. 

As imagens desse setor dao conta da indUstria automobilistica e da extra~iio, 

beneficiamento e industrializa~ao de minerais. Tres filmes sobre a indUstria 

automobilistica tentam montar um quadro de seu desempenho. Uma Industria 

que lldera o progresso22 realizado para a Fabrica Nacional de Motores e o 

Grupo Executivo da IndUstria Automobilistica e 0 filme que sintetiza ern 

22t>ro~Aon. 157,1959. 
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imagens todo o setor de indUstria..-: de base. Apos o di~curso de Sidney Latini, 

diretor do GEIA, a camera segue os processos de extrac;ao e industrializa9ao da 

borracha e de minerios, sua utilizac;ao na indUstria siderurgica e finalmente a 

produc;ao de automoveis. Cada urna dessas fases possui cerca de vinte pianos 

em que o uso do close e essencial para descrever o processo ali mostrado. 

Nesse item automobilistico, o govemo JK tern no capital estrangeiro seu 

principal aliado. 0 bandelrante de hoje mostra as imagens desse casarnento 

tanto quanto Brasil, tercelra for~a automobUistica: o primeiro a partir do 

lan9amento do jipe mostra sua linha de produ9ao e os testes a que foi 

submetido. No teste oficial a presen9a de JK e Jilnio Quadros; o segundo faz urn 

inventario das principais indiistrias automobilisticas ja instaladas no Brasil, isto 

e, a Flibrica Nacional de Motores, a Willys Overland do Brasil e a Mercedes

Benz do Brasil mostrando rapidamente a produ9ao de cada urna delas e a 

utiliza9ilo de seus veiculos. 

Se os filmes sobre a indUstria automobilistica nao dispensam irnagens sobre a 

explora9ao de minerios e a siderurgia, aqueles que abordam estes ultimos 

detem-se mais sobre o Iongo percurso dos minerios da mina a indUstria sendo 

que somente nos ultimos pianos vemos como e utilizado, pois essa explora9ao, 

em grande escala, seria a base para o desenvolvimento automobilistico. 

Ainda nesse setor urna meta importante era a cria9ao da indUstria da 

constru9ao naval, pois a rnarinha mercante apresentava urna situa9ao de urgencia 

- com sua frota em pessirnas condi9oes. Essa situa9ao e mostrada em 0 Brasil 

preclsa de navlos23. 0 entao ministro da viac;ao LUcio Meira faz urn breve 

discurso que no final contem urn discreto apelo: 

23Prodw;Ao n 90, 19S1. 
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NAR.RA9AO: Confumte na patri.Otica colaborayiio do Poder 

Legislanvo, para aprovayiio do Fundo de Reaparelhamento da 

Marinha Mercante, posso assegurar ao povo brasileiro que o 

Minislerio da Vwyiio prosseguira sem esmorecimento, na missiio de 

dotar a nossa Patria de uma grande e eficiente Jl.1arinha Nlercante, 

marco decisivo de uma nova era de progresso para o Brasil, como 

potencia maritima. 

AB imagens de navios quebrados em cemiterio maritimo ou ainda sua 

pessima utiliza~ilo como moradia, vemos a restaura~ilo de outros navios, mas 

falta muito a ser realizado. 

Os ventos da moderniza~ilo tambem atingiarn as F or~as Armadas. Apesar da 

habilidade polltica de JK em harmonizar as oposi~oes , a rela~ilo de seu govemo 

com os militares foi pontuada por urna certa instabilidade como os farnosos 

epis6dios de Jacareacanga em 1956 e Aragar~as de 1959. A imagem dominante, 

no entanto, e de completo controle da situa~ilo e, nesse sentido, foi 

imprescindivel a condu~ilo da ordem militar pelo entilo ministro da guerra 

Marechal Lott que permaneceu todo o quinquenio no ministerio. 

As metas govemarnentais nilo priorizavarn as For~as Amladas mas, por outro 

!ado, nilo as prejudicavam, mantendo e refor~ando as solu~oes para suas 

necessidades24• As imagens da Jean Manzon Films nos mostrarn as tres armas em 

a~ilo, isto e, seu trabalho de defesa territorial e principalmente a forma~iio de 

pessoal especializado, alem da ajuda a popula~ao em locais de dificil acesso 

24sobre as rela96es do govemo JK com as For9as Armadas veja: BENEVIDES, Maria Vit6ria. '0 govemo 

Kubitschek: a esperan9a como fator de desenvolvimento' in GOMES, Angela de C. 0 Bras1/ de JK; RJ, 
Ed. FGV/CPDOC, 1991, pp.9-22. Da mesma autora veja tambem: 0 govemo KubJtschelc: 
<ksenvolvinumto econ"nuco e establllda<k polltlca- 1956-J 961. 3ed, RJ, Paz e Terra, 1979. 
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como as tribos indigenas. Esses aspectos sao abordados em A grande missiio 

da F.A.IP, onde a aeronautica auxilia a marinha que esta em processo de 

modemiza~ao e o porta-aviao e uma importante aquisi~ao na medida que 

aprimora os exercicios referentes a guerra, mais que isso, tui a integra~ao entre 

as Armas para uma completa prote~lio da costa atlantica e suas riquezas26• 

Fernando de Noronha27 nos mostra a coopera~ao entre as For~as Annadas 

brasileiras - especificamente o exercito - e norte-americanas na ilha que tomou

se posto avan~ado para observayiio de tekguiados. Tal coopera~ao leva 

rnudan~as significativas a Fernando de Noronha. No mesmo ano de realiza~iio 

deste filme as rela9oes politicas internacionais entre os blocos leste e oeste 

tomam-se mais delicados com a revolu9iio cubana; JK, assumindo as 

negocia~oes sobre a divida externa, rompe com o F .M.I. Esses dois 

acontecimentos em confronto com as imagens de nommlidade da ilha nos faz 

pensar que a presen~a norte-americana ali tinha muito mais do que urn carater de 

coopera~lio militar-cientifica, mas uma tomada de precau~oes frente ao "perigo 

comunista" que se instalava na America Central. 

Mas o govemo brasileiro continuava politicamente alinhado ao Estados 

Unidos. Alem disso a posi~iio geognifica de Fernando de Noronha e estrategica 

para a politica militar norte-americana na America Latina. Esse filme nlio era o 

unico filme financiado pela USIS - United States InfomJation Service - o servi~o 

de infonna~oes norte-americano que divulgava os projetos americanos no Brasil, 

outros sete filmes foram relizados no periodo de 1959 a 1960 pela Jean Manzon 

Films : A tecnica transrorma nossa agricultura, em conjunto com Granadeiros, 

A juventudo assume o seu posto, em parceira como SEN AI, Uma revoada de 

:!jProdu~ao n. 137, 19$8. 

2<1 Aau para nonu for;u navab, pro~ao n 111, 1957. 
27Pro~Ao n. 184, 1959. 
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arte, 0 que deve Campinas a sua industria, Eisenhower no Brasil e 

Harmonia nas Amerlcas28. 

Ainda em 1959 um outro filme -A mentalidade nova29- aponta claramente 

essa coopera~ao, agora na area de reciclagem de funcionarios do servi~o 

publico, enfatizando os servidores municipals. 0 municipio e o principal foco da 

pnitica do emprego publico atraves de ''pistolao", alem dos prefeitos eleitos 

depararem-se com problemas administrativos devido a rna gestao anterior. Para 

solucionar tais problemas, esse prefeito ficticio procura o ffiAM - Instituto 

Brasileiro de Administra~ao Municipal -, e ai que teni apoio necessano para 

modemizar o servi~o municipal atraves da capacita~ao dos servidores e 

adotando o concurso publico como meio de contrata~ao de pessoal procurando 

eliminar o "pistolao". Ail imagens iniciais do prefeito recebendo de uma garota 

urn cartiiozinho jeitoso pedindo emprego e, a partir dai, seus problemas 

administrativos, seguem as solu~oes encontradas no lBAM cujas imagens sao de 

funcionarios assistindo aula e estudando em grupo com professores. 0 resultado 

dessa mentalidade nova, formada pelo Instituto, e exemplificada pelas 

administra~oes municipals de Belo Horizonte e Araras - uma capital e outra 

pequena cidade do inteiror paulista - mostrando o alcance de tal projeto, nao 

apenas na area administrativa, mas tambem social - crian~as belas e saudaveis 

brincando no jardim da infllncia - . A irnagem do prefeito ficticio volta no final 

do filme, satisfeito com seu funcionalismo, agora preparado para o pleno 

exercicio de suas fun~oes. Novamente e a narra~ao quem nos fomece as 

informavoes do trabalho conjunto entre Brasil e Estados Unidos enquanto as 

imagens nos mostram como ela acontece efetivamente, isto e, atraves das aulas e 

28Na dec ada de 60 esaa ag<!ncia sen\ uma parceira constante da produtora na realiza<;Ao de filmes sobre a 

coopera<;Ao Braail-Eatsdoa Unidoa. 
29Produ<;Aon 18L 
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das cidades exernplares. 0 llllJTlldor menciona os acordos entre os dois paises 

tambem no sentido da nova educa~iio dos servidores publicos, e na fala final, 

cuja imagem e de urn pedreiro construindo urna parede, o que refor~a a a~iio 

conjunta: 

NARRA<;AO: 0 /BAM esta adaptando a experiencia norte-americana a 

relidade brasileira. E o resultado dessa cooperafCio Brasil-Estados 

Umdos se traduz em obras de amplo senJido social e econ6mico, que 

estiio abrindo novos horizonJes para o inllilrior brasileiro. 

A a~iio conjunta procura se expandir para todas as areas, principalmente no 

caso da USIS - o ensino e a cultura, na primeira visando quase que 

exclusivamente a educa~iio tecnica voltada para a industrializa~iio. 

0 Estado modemizador procura atraves de suas obras, mudar a situa~ao do 

homem, este porem niio tern qualquer participa~iio nesse processo que leva ao 

progresso. Em Valoriza~iio do homem30 realizado para Jilnio Quadros, ex

governador de Sao Paulo e deputado federal pelo PIU1lllli, o homem simples das 

primeiras imagens e a crian~a que mora na favela, num barraco sujo que, junto 

com os adultos, pega restos de fiutas e legumes nas feiras, o lavrador sem 

qualquer assistencia tecnica e com a face sofrida; um unico plano de vassouras 

varrendo denuncia o produtor do filme sem tocar em seu nome: 

NARRA<;AO: Sim, este e o homem de que o Brasil precisa... 0 

varredor da rua? Niio, o varredor da rua e aqui apenas um simbolo do 

homem simples. 

30p,.o~4o n. 221, 1960. 
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A partir dai imagens das obras de Jftnio Quadros se sucedern ate sua (mica 

apari~iio, escrevendo sob a luz de urn abajur e o fundo preto; Janio e a propria 

luz? Depois, irnagens da industrializa~iio, charnines, alto forno de siderurgica e 

linha de rnontagern de autornoveis, por firn crian~as - o hornern simples -

estudando e brincando alegrernente, e panotilmica aerea da cidade de Sao Paulo. 

0 caniter eleitoral do filrne explora o quanto pode as obras reali7.ados por 

Jftnio quando era governador procurando, atraves do contraste velho-novo, a 

representa~iio do rnoderno e, afmal, corn vistas a sua continua~iio, prornetendo-o 

irnplicitarnente. 0 hornern esta valorizado pois seu dinheiro foi bern aplicado, 

resultando ern beneflcios. 

Esse antes e depois tarnbern aparece ern Sombras que se desfazemJJ 

realizado para o Ministerio da Sailde Publica e Servi~o Nacional de Doen~as 

Mentais faz urn pequeno paine! da situa~iio dos rnanicornios publicos em 

imagens degradantes de doentes rnentais presos - sugeridas pelo close de maos 

segurando grades -, jogados ern patios, solitarios, esquecidos, mas tudo muda a 

partir da imagern do Dr. Lysaneas Marcelino da Silva, diretor do Servi~o 

Nacional de Doen~as Mentais e do ministro da sailde Mauricio de Medeiros; a 

terapia ocupacional e uma nova orienta~iio na recupera~ao dos doentes rnentais e 

aquelas irnagens tristes do inicio dao Iugar a outras das diversas atividades que 

vern sendo desenvolvidas ern alguns centros de tratarnento: os doentes trabalharn 

corn tecelagern, cantarn, jogarn futebol, fazern teatro, gimistica, pintam. Os 

resultados dessa terapia permitern que eta seja estendida para todo o territorio 

nacional. 

31Produ>:aon.97, 19S7. 
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As imagens do Estado modernizador privilegiam o processo de 

desenvolvimento, a transformaQao, nao se esquece do velho, do atrasado pois 

este e o pruimetro para medir esse desenvolvimento. 

0 movimento em direQao ao modemo mistura aventura e expansao. 

A ventura, porque o simbolo desse periodo e o bandeirante renovado, na figura 

de JK, de Bernardo Sayio, do funciorulrio publico, da Caravana da IntegraQao 

Nacional, do Jeca Tatu, do jipe Aero-Willys, enfun de tudo aquilo que 

represente urn ritrno acelerado, que atropela o atraso, como o bonde, por sua vez 

atropelado mas sobrevivente nostalgico na cidade moderna que cresce 

rapidamente e o deixa sem espaQo. A expansao permitiu ao homem brasileiro 

voltar suas costas para o oceano, e disfarQado de bandeirante, empreender urna 

nova epopeia em direQi'iO ao interior: abrir estradas e construir Brasilia. Desse 

modo, as imagens do modemo sao epigrafes do espetaculo, da aventura cujo 

espirito ainda sobrevive. 
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Logo apos a morte de Jean Manzon em julho de 1990 seu nome foi lembrado por 

varios jomais e revistas que, bern ou mal, procuraram escrever sobre ele e seu trabalho. 

A voz comum era que sempre havia trabalhado para o poder e o proprio Jean Manzon 

nunca desmentiu tal relacionamento. Sua produ~iio sempre foi olhada com reservas; as 

imagens eram belas, tecnicamente bern realizadas, mas a servi~o do poder. A sua morte, 

porem, parece ter transformado as imagens, lui muitos anos guardadas, em memoria 

nacional. Na realidade as imagens de sua produtora siio, como coloca Pasolini, 

epigrafes, jrases que restaram. 

Essa memoria de imagens, instrumento de poder, nos mostra urn determinado Brasil e 

nos possibilitam fazer uma reflexiio sobre como alguns segmentos sociais representavam 

o pais, afinal qual a imagem ou as imagens que queriam mostrar? Tal discurso que alia 

imagens e fala, converge as ideias do cineasta , do segmento social e do Estado. No 

periodo que estudamos, essas for~as sociais procuravam harmonizar seus interesses, 

vimos isso principalmente em rela~iio a imagem das classes sociais nos filmes realizados 

pela produtora a pedido de sua clientela. 

As imagens que estudamos aqui constituem pequenas hist6rias daquilo que se queria 

mostrar fosse uma inaugura~iio, uma empresa, urn produto, uma loja, enfun, fazia-se 

antes de tudo propaganda. Essa propaganda entretanto niio poderia constituir-se numa 

serie de imagens sem liga~oes, ou mal interligadas, era fundamental que niio apenas 

fossem bern vistas e portanto tecnicamente perfeitas, mas bern compreendidas e 

inseridas num roteiro inteligivel. Dessa forma a narra~iio e as imagens tern de estar 

perfeitamente sincronizadas; siio dois discursos que niio se contrapoem, refor~am-se. 

Documentario institucional, reportagem ou propaganda qualquer uma dessas formas 

de filme, significava o desenvolvimento de uma histOria que podia envolver personagens 

e situa~oes ftcticias ou niio; mas de qualquer maneira a historia sempre estava hi e a 

personagem podia ser uma hidreletrica ou urn carro. 0 passado e constantemente 
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evocado no inicio dos filmes ou ainda urn presente obscuro prestes a ser superado. Por 

outro !ado privilegia-se o presente que estli acontecendo e ao mesmo tempo aponta-se 

para o futuro, por isso as imagens de urn Brasil grande, praticamente em constru~;io, era 

necessano mudar em todos os sentidos. 

Esse presente, o desenvolvimentismo, nessas 1magens, nos mostram uma 

recomposi~;ao social procurando dissimular conflitos na medida que sao concebidas a 

partir da burguesia que ao representar o seu mundo, principalmente o mundo do 

trabalho, concebe o universo das demais classes sociais. A c8mera da Jean Manzon 

Films exclue urn universo oper8rio proprio, constroi urn outro que e o do olhar burgues 

sobre ele, idealizado: submisso a rruiquina, ao processo produtivo, sem motiva~;oes 

reivindicatorias pois o patrii.o tudo preve e tudo lhe fomece; urn patemalismo sob 

roupagem desenvolvimentista. 

A glamouriza~;ao da sociedade acontece quando as imagens que procuram denunciar 

urn provavel conflito sao logo seguidas por outras, solucionadoras que excluem a 

participa~;ao de uma das partes envolvidas. E assim com os camponeses e podemos 

pensar novamente nos nordestinos ou no Jeca cujas solu~;oes para seus problemas 

carnufla a organiza~;ao dessa classe social. Dessa forma, existe a imagem do pobre, do 

operlirio, do miseravel, do campones, mas nii.o como era e sim como a burguesia ou o 

Estado desejava tal imagem. 

0 Estado tambem tern sua propria representa~;ao social ainda que acordada com a 

concep~;ao burguesa; ele procura representar-se atraves de suas obras: fazedor de 

hidreletricas, das rodovias integradoras, o construtor de Brasilia, o estimulador da 

indUstria automobilistica, desbravador do interior. A imagem de JK caminha nesse 

sentido, ele e o bandeirante moderno, impulsionador de todas as iniciativas que tern 

como destino 0 futuro; e garoto-propaganda do Estado e tambem da iniciativa privada, 

faz-se simbolo de uma epoca nela mesma, isto e, Juscelino queria construir uma 

determinada imagem e a fez de maneira consistente e duradoura. Essa imagem, 
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encampada pela burguesia, dava legitimidade politica e institucional aos projetos dessa 

classe. JK, por sua vez, torna o projeto de desenvolvimento industrial burgues, ou seja, 

como nos diz Maria Jose Trevisan, fazia s611s os pontos de vista do empresariado e os 

reunia numa plataforma industria/isla 0 que e um triunjo polilico signiflcaJivo JXlFa a 

classe industrial tendo em vista sua estraulgia1 • As imagens que !':iio propaganda dessa 

classe empresarial e do Estado nos mostnun a necessidade de ampliar a estrategia de 

domina~iio politica burguesa e estatal. 

Podemos questionar se tal estrategia propagandistica funcionava. A resposta ate 

agora e que ela niio era tao eficiente quanto se desejava. Alguns pontos sao necessarios 

destacar: alguns desses filmes almejavam urn publico muito especializado como o 

empresariado, feiras, congressos e clientes da empresas; apesar de percorrerem urn 

amplo circuito comercial de distribui~ao, jli observamos o desprezo e relutancia do 

grande publico quanto a esse tipo de filme; por outro !ado, eles nao perdiarn tao 

rapidamente a atualidade de suas imagens como os jomais cinematograticos. Apesar de 

o periodo estar envolto no espirito desenvolvimentista, as imagens otirnistas escondem 

outras que nos falam de urn outro universo povoado por conflitos entre as classes 

soctws, imagens obviamente niio realizadas, excluidas, invisiveis diante da 

grandiosidade e do poder daquelas outras. Assim, como nos diz Marc Ferro, Estado e 

burguesia mascararam uma parte da realidade polilica e soctaP 

A anlilise desses filmes nos fez ir alem da imagem otirnista, refmando a hist6ria do 

periodo. Examinando-os em forma de serie, isto e, imagens referentes a Juscelino 

Kubitschek e a politicos, imagens das classes sociais e do modemo, estabelecemos 

recortes terrulticos dentro do proprio filme e pudemos compreender melhor as rela~oes 

estabelecidas entre o Estado, suas institui~oes, a sociedade e as relattoes que se 

estabelecem intemamente nesta ultima. Isso nos deixa bern claro as possibilidades do 

1TREVISAN, Maria Jose. 'Anos '50: Os empresarios e a produ~~o cultural'. llevista Brasslesra de Hsstoria. SP, 
v.8; n 1 5; pp.l39·156; set87/fev.88. 

2Ji"ERRO, Marc. •o filme: uma contra-analise da sociedade?' in op.cit., p.llS. 
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filme enquanto documento hist6rico, pois consideramos nii.o apenas suas imagens mas 

tudo o que a ela se referia, assim elas niio sao uma ilustra~iio mas fonte para a historia. 

Dessa fonna, muito mais do que sua concordllncia corn a ideologia daquele 

rnornento, os filrnes de Jean Manzon constituern ainda urn acervo para outras questoes 

que lhes poderiio ser colocadas, alern do estabelecimento de rela~oes corn outros filrnes, 

outros diretores, outros produtores e corn a sociedade. 



FICILiRIO 
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A concep~ao das fichas fez-se necessario num pmne1ro momento para 

facilitar a catalogayao dos filmes. Com o avan~o da pesquisa sentimos a 

necessidade de centralizar as novas informa~oes que surgiam sobre cada filme, 

alem da impossibilidade de copia-los. Apresentarnos aqui as fichas referentes 

aos filmes citados no decorrer do texto e outros que n1io foram citados mas 

levados em conta na analise. 

Cada ficha e constituida por 12 campos; eles se referem aos dados tecnicos e 

de conteudo de cada filme: TITULO DO FILME; NUMERO DE PRODUc;Ao -

se referem a ordem de realiza~ao do filme, a numera~ao era utilizada para o 

arquivo de filmes -;DATA DO FILME- damos aqui a data do certificado de 

censura do filme, confrontada com a data de cataloga~ao dos mesmos, - NOME 

DA EMPRESA-CUENTE - refere-se a pessoa fisica ou juridica que 

encomendou o filme -; NlrMERO DE ROLOS - referente a cada filme -; 

DURAc;Ao - o tempo do filme em metros e/ou minutos ; IMAGEM - se o filme 

e colorido ou preto e branco - ; SOM - se e optico ou rnagnetico -; CONDic;OES 

DE CONSERV Ac;Ao - refere-se ao estado da pelicula, da irnagem e do som - ; 

EQUIPE TECNICA - identifica~ao dos cinegrafistas, montadores, diretores, e 

outros tecnicos participantes na confec~ao de cada filme -; SINOPSE - e o 

conteudo de cada filme -; OBSERVAc;OES - espa~o reservado para a 

identifica~ao de pessoas, lugares e outras informa~oes que achamos relevantes 

para a compreensao do filme e que n1io cabem nos demais campos. 



TiTULO DO Fll.ME: 0 mundo aclama o Brasil 

NiJMERO DE PRODU{:AO: 68 

DATA: 1956 

NOME DA EMPRESA..CUENTE: nlio consta 

NUMERO DE ROLOS: 02 

DURA{:AO: 60' 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(;OES DE CONSERVA{:AO: imagem Iii som otimos 

EQUIPE TECNICA.: nlio consta 

153 

S/NOPSE: V'tagem do presidente Juscelino Kubitschek, logo ap6s sua eleu;ao 

pelos Estados Uni.dos e Europa. Visitou: Belgica, Franya, InglaJerra, 

Alemanha, Holanda, Portuga~ Luxemburgo .. 

OBSERVA(;OES: Imagens de de JK, Foster Dulles, Eisenhower, Richard 

Nixon. 



TiTULO DO FILME: Brazil Promised Land 

NUMERO DE PRODU(:AO: 69 

DATA:1956 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: VARIG 

NUMERO DE ROLOS: 02 

DURA(:AO: 40' 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(i'JES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Niio consta 

8/NOPSE: Um retraJo turistico de todo o Brasil 

OBSERVA(:OES: Versiio ing/esa. 

!S4 



TiTULO DO FILME: Reportaje a un pueblo 

NUMERO DE PRODU{::AO: 70 

DATA: 1954-1956 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: governo da Bolivia 

NUMERO DE ROLOS: 02 

DURApiO: 60' 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA{::/iO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: nlJo consta 
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SINOPSE: Longo documentdrio sobre as transformafoes sociais e politicos 

ocorridas na Bolivia ap6s a rebelilio popular que levou Victor Paz Estenssoro 

aopoder. 

OBSERVA(;OES: Na Jpoca Jean lvfanzon produziu um livro e este 

documentario com o texto assinado pelo escritor Miguel Angel Asturias, premio 

Nobel de Literatura em 1967. (I'exto reproduzido do folder .Retrospectiva Jean 

lvfanzon 1991 - realizado no MASP- Museu de Arte de Siio Paulo - EstOflio 

Botajogo - Rio de Janeiro). 



TiTULO DO FILME:Jeca Tat~~zinlw 

N(TMERO DE PRODlT(:.40:71 

DATA:19S6 

NOME DA EMPRESA-CUENTE:Instilllto Medico Fontoura 

NUMERO DE ROLOS:Ol 

DURA{::AO: 355m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDI(:OES DE CONSERVA{::AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA:niio consta 

!56 

SINOPSE:A.Jraves do personagem Jeca T alii de Jl,fonJeiro Lobato, apresenta o 

"milagre" que o BiotOnico FonJoura proporciona ao caipira, transfomando-o 

de pobre e miserave/ agricultor a rico e saudavel jazendeiro. 



TiTULO DO FILME:O problsma da extensiio do servifo telefonico 

NUMERO DE PRODU{:AO: 73 

DATA: 1956 

NOME DA EMPRESA..CUENTE: Companhia Brasileira Telsfoni.ca 

NUMERO DE ROLOS:OJ 

DURA(:A0:385m 

IMAGEM:p&b 

SOM: optico 

CONDJ(:OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: niJo consta 

SJNOPSE:Aborda a nscessidade da extensllo do servifo telsfonico. 

OBSERVA(:OES: 
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TiTULO DO FILME.·O bonde esse eterno sofredor 

NiJMERO DE PRODUt;:AO: 76 

DATA: 1956 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: COBAST 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURAt;:A0:280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVAt;:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Texto : PtJ11w Mendes Campos; 

Narraqiio: Lliz Jatobd 

SJNOPSE:Na cidade do Rio de JanBiro, o bonde conta sua histbria. 

OBSERVA(:OES: Imagens do cotidiano da cidade do Rio de JanBiro. 
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TiTULO DO FILME:O Brasil /anya a campanha da alimentayao 

NUMERO DE PRODU(;AO: 77 

DATA:1956 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Duchen 

NUMERO DE ROLOS:Ol 

DURA{:A0:280m 

IMAGEM:p&b 

SOM: optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA(;AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: n/io consta 

!59 

SINOPSE: A iln[X)rtancia da indUstria de biscoitos para a alimemw;iio dos 

brasikiros. Enfatiza toda a linha de produt;iio do biscoito. 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME:O que 6 a Petrobrds 

NUMERO DE PRODUt;JiO: 81 

DATA:J956 
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NOME DA EMPRESA..CUENTE: PETROBMs- Petroko Brasikiro SIA 

NUMERO DE ROLOS:Ol 

DURA{:JiO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDit;OES DE CONSERVA{:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: CiMgrqfista: John Reichenheim 

Montagem: Hubert Perrin 

Narray/io: Luiz Jatoba 

SINOPSE: Aborda toda a extray/io de petr6ko e outros produtos como o gas 

nahlra~ o xisto, etc., a/em do papel da Petrobras no. economia brasikira. 

OBSERVAt;OES: 



TiTULO DO FII.ME: VinJe 8 cinco petroleiros a s8rvifO do Brasil 

NUMERO DE PRODU{:AO: 82 

DATA:1956 
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NOME DA DIPRESA-CUENTE: FRONAPE - Frota Nacional de 

P8troleiros 

NUMERO DE ROLOS:Ol 

DURA{:AO:JO' 

IMAGDI:p&b 

SOM:bptico 

CONDI(:OES DE CONSERVA{:AO:imagem 8 som bons 

EQUIPE TECNICA: nlio consta 

SINOPSE: A importdncia dos navios petroleiros no transporte o petr6leo; 8 o 

dia a dia dos marinlwiros-petroleiros 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME: Nasci em Volta Rsdonda 

NUMERO DE PRODU{:A0:83 

DATA:1956 

NOME DA EMPRESA..CUENTE:Companhia Sideritrgica Nacional 

NtJMERO DE ROLOS:Ol 

DURA{:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA{:AO:imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegrafista: John Rsichenheim 

Montagem: Hubert Perrin 

Narraylio: Luiz JaJoba 
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S/NOPSE: A trajetOria de um operario da CSN, desde sua educaylio na 

inftincia at8 seu ingresso como opercirio na sideritrgica. 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME:Kilowaus de Peixoto para o progresso do Brasil 

NUMERO DE PRODU(;AO: 85 

DATA: 1957 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Empresa EIBtrica Brasileira 

NiJMERO DE ROLOS:01 

DURA(:}i0:240m 

IMAGEM.p&b 

SOM:6ptico 

CONDI(:OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 
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EQU/PE TECNICA:Cinegrafistas: Antonio Estevao, Hans Reiclwnlwim 

Assistente: Romeo Giuseppe 

SINOPSE: A partir da inauguravtio da Usina HidrolBtrica de Peixoto por 

Juscelino Kubitsclwk e Gudin, conJa a hist6ria de sua construfao iniciada em 

1951. 

OBSERVA(:OES: imagsns ds JK s Gudin. 



TiTULO DO FILME:Piantar para oolher 

NUMERO DE PRODU{::AO: 86 

DATA:1956 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Fabrica de Papel K/abin 

NUMERO DE ROLOS:OJ 

DURA{:Ji0:190m 

IMAGEM:p&b 

80M:6ptico 

CONDI(:OE8 DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons. 

EQUIPE TECNICA:Supervis/J.o tecnJca: .Rsnil Per sin; 

CinegrafiSia: John .Rswhenheim; 

Montagem: Claude Perrier 
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8INOP8E:A importdncia da industria de papel para a preserv~/J.o da floresta 

alraves do rejlorestamento por ela pralicado. 

OB8ERVA(:OE8: 



TiTULO DO FILME:Honumagem a Santos Dumont 

NUMERO DE PRODU{::AO: 87 

DATA:l956 

NOME DA EMPRESA-CUENTE:VARIG 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURA{::A.0:280M 

IMAGEM:p&h 

SOM: opti.co 

CONDI{:OES DE CONSERVAt;AO:imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA:niio consta 
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SL'YOPSE:Os diferentes pclpiis da aeronauti.ca brasikira ill a hisiOrw d .. 

Santos Dumont em Paris, como 14BIS eo DEMOISELLE. 

OBSERVA(;OES:Cenas do primeiro voo de Santos Dumont como 14 BIS e 

sua clulgada ao Brasi~ Santos Dumont discursa. 



TiTULO DO FILME:O manganes desperta a AmazOnia 

NUMERO DE PRODU(:AO: 89 

DATA:1957 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Industria Comercio de Minerios 

NUMERO DE ROLOS:Ol 

DURA(:A0:252m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDI(;OES DE CONSERVA(:AO:imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinogrofista: John .Roichenheim; 

Narr~iio: Luiz Jatobti 
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SINOPSE:Hist6ria da descoberta do manganes no Amapd: sua exploraflio, 

industria/izaflio e lransporiB siio detalhadamente abordados. 

OBSERVA(;OES: 



TiTULO DO Fll.ME: 0 Brasil precisa de navios 

NUMERO DE PRODU(;AO: 90 

DATA:1957 

NOME DA EMPRESA..CUENTE:Marinha Mercante 

NUMERO DE ROLOS:Ol 

DURA(;A0:259m 

IMAGEM:p&h 

SOM:optico 

CONDit;OES DE CONSERVA(;AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Supervis/1o tecnica: Rerui Per sin; 

Montagem: Hubert Perrin; 

Narray/Jo: Lliz Jatobti 
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SINOPSE:A necessidade do reaparelhnmento da Marinha Mercante naciona~ 

a debilidade de sua frota e as soluq&s presentes e juturas para a reabilitayiio 

do transporte marltimo. 

OBSERVA(!OES: 



TiTULO DO FILME:BR 3- .Record Rodovidrio 

NiJMERO DE PRODU{:AO: 92 

DATA: 1957 

!68 

NOME DA EMPRESA..CUENTE: DNER - Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem 

NfJMERO DE ROLOS:Ol 

DURA{:A0:270m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA{:AO:imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegra.fista: .Rene Guy Persin; 

Assistente: Romeo Giuseppe 

SINOPSE: A partir da viagem de dois caminJwneiros, o .filme percorre a 

rodovia Belo Horizonte-Rio de Janeiro, recem inaugurada. 

OBSERVA(:OES: JK discrusa no inicio e final do .filme. 



TiTULO DO FILME:Endemias rurais 

NUMERO DE PRODU{:A0:93 

DATA:J957 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE:Departamento Nacional de Endemias 

Rllrais 

NUMERO DE ROLOS:02 

DURA{:A0:60' 

IMAGEM:p&h 

SOM:optico 

CONDJ(:OES DE CONSERVA{:AO:imagem e som bons 

EQUJPE TECNICA:nlio consta 

SJNOPSE:Este film£ sobre a malciria aborda tambem o bocio: expuca suas 

causas e aponta curas. 

OBSERVA(:OES:Originalnwnte este film£ faz parte de uma serie sobre as 

doenyas mais difundidas no campo. Os outros fi/mes que constituem a serie 

niio existem mais. lmagens do sr . .Mario Pinotti, secretario da sailde. 



tiTULODonum:~~~auo~~~ 

NlfMERO DE PRODU{:4.0:94 

DATA: abriVJ957 

NOME DA EMPRESA-CUENTE:Estrada de Ferro uo~ldi~ 

NUMERO DE ROLOS:Ol 

DURA{:4.0:29Jm 

IMAGEM;p&h 

SOM:optico 

CONDI(;OES DE CONSERVA{:4.0:imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: MonJagem: Claude Perrier; 

NarraylJo: Luiz Jatobd 
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9/NOPSE: 0 prectirio estado da Estrada de Ferro uo~ldi~, sua 

importancia para o .Rio de JanQiro e vGirias regi5es do Brasil e o que esta 

sendo feiio para sua recuperayiio. 

OBSERVA(;OES: 



TiTULO DO FILME:As vias do progresso 

NiiMERO DE PRODU(:AO: 95 

DATA: 1957 

171 

NOME DA EMP.RESA-CUENTE:Estrada de Ferro Cen:Jral do Brasil 

NiJMERO DE ROLOS:Ol 

DURA(:A0:228m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDJ(;OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA : ni1o consta 

SINOPSE: l!m casal emharcando no tnm para a hla d" IIUll J o prrillfilxto para 

mostrar a nmodelay/io e reaparelhamen:Jo de Estrada de Ferro Cen:Jral do 

Brasil 

OBSERVA(;OES: 



TiTULO DO FILME:Cana-de-Aqucar- um destino econ0mico 

NUMERO DE PRODU{:AO: 96 

DATA: 1957 

NOME DA EMPRESA-CUENTE:Ron Merino 

NUMERO DE BOLOS: OJ 

DURA{:AO: 240m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDlt;OES DE CONSERVA{:AO:imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA:n/Jo consta 
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SINOPSE:A produr;iio de rum: desde o plnntio da cana ate o engarrafamento e 

exportar;iio. 

OBSERVAt;OES: 



TiTULO DO FILME:Sombras que se desfazom 

NiJMERO DE PRODU(;}iO: 97 

DATA: 1957 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE: Ministerio da Sailde Publica - Servifo 

Nacional de Doellfas Jvlenlais. 

NiJMERO DE ROLOS:Ol 

DURA(;}i0:280m 

IMAGEM:p&b 

SOM: opttco 

CONDI(;OES DE CONSERVA(;}iO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA:niio consta 

SINOPSE: A situat;llo dos manicOmios no Brasil na dacada de '50 a as novas 

sobifOBS UJrap6uticas para as doenyas mentais. 

OBSERVA(;OES: imagens do Dr. Lysamas Marrolirw, dirator do Servifo 

Nacional de DoenUJs Menlais a Ala#ricio de Medeiros, Ministro da Sailde 



TiTULO DO FILME:A roupa do homsm 

NUMERO DE PRODU(:AO: 98 

DATA: 1957 

NOME DA EMPRESA..CUENTE:ConfecylJes Sparta SIA 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURAyiO: 250m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDI(;OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA:nlio consta 
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SINOPSE:Aborda a confecyiio industrial de roupas masculinas. lnicia com 

uma pequsna B superfiCial hist6ria da roupa. 

OBSERVA(;6ES: 
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TiTULO DO FILME:Visita ao lUo de Janeiro de sua Excewncia o Gen£ral 

Francisco Higino Craveiro Lopes- Presidents da Repitblica Portuguesa. 

NUMERO DE PRODU<;AO: 102 

DATA: 1957 

NOME DA EMPRESA-CLIENTE: Departamento de Turismo e Certames -

Prefeitura do Distrito Federal 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA<;AO: 950m 

IMAGEM: p&b 

SOM:optico 

CONDI(::OES DE CONSERVA<;AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: CituJgraflstas: Rene Persin, John Reichenheim; 

Texto: Paulo Mendes Campos; 

Narrayiio: Luiz Jatoba; 

Montagem: Hubert Perrin. 

SINOPSE: Reportagem sobre a visita do presidente portugues Higino 

Craveiro Lopes ao Rio de Janeiro: festa, recep;oes, cerim6nias e encontros 

politicos 

OBSERVA(::OES: imagens de Craveiro Lopes, JK 



TiTULO DO FILME: Rio de Janeiro - cidade dos esportss 

NUMERO DE PRODU{::AO: 104 

DATA: 1957 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE: Prefeitura do Distrito Federal -

Departamento de Turismo de Certames. 

NUMERO DE ROLOS:Ol 

DURA{:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDI(:OES DE CONSERVA{::AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinsgraftsta: John .RsichenJwim; 

Coordenat;llo de ftbnagem: Carlos Niemeyer; 

Montagem: Clmlde Perrwr; 

Narrayllo: Luiz JatoM 

SJNon.'E: Abordando todos os esp:>rtes praticados na cidade do Rio de 

Jansiro, o ftbne, traya 11m rotsiro com os principais p:>ntos turisticos do Rio na 

decada de 50: Lagoa Rodrigo de Freitas, praia do Arpoador, Maracanli e 

OlltroS. 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME: Marinheiros na batalho. do petr6leo 

NUMERO DE PRODU{:AO: 108 

DATA: 1957 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Frota Nacional de Petroleiros 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURA{:Ji.O: 280m 

IMAGEM:p&b 

80M:6ptico 

COND/t;OES DE CONSERVA{:AO: itnagem e som bons 

EQU/PE TECNICA: niio consta 

S/NOPSE: 0 trabalho da Frota na extraq/io de petr6leo. 

OBSERVAt;OES: 
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TiTULO DO FII.ME: No cinlllrl1o verde de Brasilia 

NiJMERO DE PRODU{::AO: 109 

DATA: 1958 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Organizafl1o ftrWbilidria Mara 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA(:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

COND/(:OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegraftsta: Antonio Estevl1o 

Assistente: Roger Blache 

Montagem: ftalo di Bello 

Narray/1o: Luiz Jatobri 
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S/NOPSE: Ao redor de Brasilia, a venda de pequenas propriedades para o 

"bandeirante trWderno" que sonlw em sair do Rio de Janeiro, e comefar um 

novo empreendimenJo e nova vida 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME: Asas para nossas Forqas Navais 

NUMERO DE PRODU{:AO: 111 

DATA: dezembro/1957 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Ministerio da Aeronautica 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA(:-40: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:opnco 

CONDJ(!OES DE CONSERVA(:-40: lmagem e som bons 

EQUJPE TECNICA: nao consta. 
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SINOPSE: 0 uso do porta-aviilo na Marinha para a defesa da costa atiO.ntica 

braileira. 

OBSERVA(!OES: 



TiTULO DO FILME: Mais ayo para o Brasil 

NifMER.O DE PRODU{:AO: 114 

DATA: dezsmbro/1957 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE: Compan)Ua Siderilrgica Belgo-Mineira 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURA{:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(;OES DE CONSERVA{:AO: imagem e som bons 

EQUIPE 'J'ECNICA: nlio consta 

SINOPSE: A produfi:Jo de ayo na Siderilrgica Belgo- Mineira 

OBSERVA(;OES: 



TiTULO DO FII.ME: 0 bandeirante de hoje 

NUMERO DE PRODU(:AO: 118 

DATA: abriV1958 

NOME DA EMPRESA..CUENTE: Wiiiys Overland do Brasil 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURAyiO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 
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EQUIPE TECNJCA: Diret;lio P.A Nascimento Propaganda/AGAR 

Propaganda 

Cinografista: Antonio Estevi.J.o 

Montagem: ltalo di Bello 

Narraylio: Luiz Jatoba 

SINOPSE: 0 jipe conta sua historia, pois estava passando pelo teste ofwial em 

07 de maryo de 1958. 

OBSERVA(:OES: imagens de Juscelino K.ubitsclwk, Jdnio Quadros e 

Marechal Lott. 



TiTULO DO FILME: As engrentl{tens dl1 comercio 

NUMERO DE PRODU(:AO: 121 

DATA: abriV1958 

NOME DA EMPRESA-CLIENTE: Lojas Cassio Muniz 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA(:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDit;OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Diref/lo: Nelson Pereira dos Santos 

Roteiro: Paulo Mendes Campos 

MonJagem: italo di Bello 

Narrafllo: Luiz Jatobti 

Ator identifzcado: Clmtdio Correa e Castro 
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SINOPSE: Enquanto um jovem casal vai as compras, o narrador explica as 

bases que sustenJam o conuircio, isto e, o sistema monettirio, as imporlafoes. 

OBSERVAt;OES: 



TiTULO DO FILME: 0 Brasil na t~ra aJomica 

NUMERO DE PRODU(:AO: 123 

DATA: marf0/1958 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE: Comissao Nacional dt~ Energia Nuclear 

NVMERO DE ROLOS: OJ 

DURAt;AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDI(:OES DE CONSERVA(:AO: imagt~m t~ som bons 

EQUIPE TECNICA: ni1o consta 

SINOPSE: ExJra;ilo 6 industria/izafilo dt~ minJrio atOmico: urtinio 6 t6rio. 

OBSERVA(:OES: imagt~ns dt~ Jusroli.no Kubitsclwk 6 Almirante Otacili.o 

Cunha. 



TiTULO DO Fli.ME: Viajando por SanJa Catarina 

NiJMERO DE PRODU(:AO: 124 

DATA: abriV1958 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Governo de Santa Catarina 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA(:i{O: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDJ(:OES DE CONSERVA(:i{O: imagem e som bons 

EQU/PE TECNICA: nilo consta 

184 

SINOPSE: As realizay&s do governador Jorge Lacerda em Santa Catarina, 

aborda os aspectos econ6micos, sociais e cubvrais. 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME: Tudo porum menino 

NUMERO DE PRODU(:AO: 128 

DATA: maio/1958 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Swissair 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURA(:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

COND/(;OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: niUJ consta. 
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SINOPSE: 0 trabalho das Pioneiras Sociais ao trazer do Europa um menino 

brasileiro 6rflio. 

OBSERVA(;OES: imagens de Da. Sarah Kubitschek 



TiTULO DO FILME: 0 nordeste ni1o quer esmolas 

NiJMERO DE PRODU(:AO: 129 

DATA:junho/1958 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE: Dspartanwnto Naciona.I de Obras contra 

as Secas 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURA{:AO: 280m 

IMAGEM:p&h 

SOM:6ptico 

CONDJ(:OES DE CONSERVA(:AO: Imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Assistents: Milton da Silva 

Opsrador: Rsn8 Persin 

SJNOPSE: A seca no Nordeste, seus efeitos, as providencias e obras 

governanwntais para extirpd-las, o cuidado imediato com a populaqao 

atingida, as famosas jrsnJss de trabalho, e a distribuiylio de alinwntos aos 

nordestinos. 

OBSERVA(:OES: imagens de Juscelino Kubitschek e do Ministro da Viaylio 

Lilcio Meira acompanhando o trabalho de embarque de alimentos para a area 

da seca. 



TiTULO DO FII.ME: Abrindo os caminhos do espafo 

NllMERO DE PRODU(;AO: 131 

DATA: outubro/1959 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Cruzeiro do Sul 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA{::AO: 280m 

IMAGEM:p&h 

SOM:optico 

CONDI(;OES DE CONSERVA(;AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: n/Jo consta 
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SINOPSE: A importancia da aviaflio civil no pais: as ofwinas mectinicas e os 

tecnicos revisando os aviOes, o treinamenlO dos pilotos, o interior do aviao e a 

VOC<lflio aerea do Brasi~ desde Santos Dumont. 

OBSERVA(;OES: imagens do v6o do Demoiselk, avilio de SanlOs Dunwnt, 

em Paris, de sua chegada no. Praya Mauci no Rio de Janeiro e do Zspellin. 



TiTULO DO FILME: 0 que foi feito do seu dinheiro 

NUMERO DE PRODU{:AO: 135 

DATA: agosto/1958 
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NOME DA EMPRESA-CIJENTE: Governo do Estado de Silo Paule -

Secretaria da Vtayao 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURA{:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA{:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TJf:CNICA: nJJo consta 

SINOPSE: As obras do governo de Siio Paule: tratamento de agua e esgoto, 

pontes, mode171izafdo de ferrovias, construfiio de hidrewtricas, hospilais, 

escolas, etc. 

OBSERVA(:OES: imagens de Jftnio Qutulros, Carvalho PWo, Faria Lima. 
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TiTULO DO FILME:Um advogado assunw a defesa dos trabalhadores 

NUMERO DE PRODU(:AO: 136 

DATA: 1958 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Partido Trabalhi.sta Brasileiro - San 

Thiago Dantas 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURA(:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDJ(:OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNJCA: niJo consta 

SJNOPSE: Principals preocupayl'xls e aspirayl'xls sociais do enJao candidato a 

deputado federal pelo PTB, San Thiago Dantas 

OBSERVA(:OES: imagens do €1nJerro de Getulw Vargas 



TiTULO DO FILME: A grande miss& da F.A.B. 

NUMERO DE PRODU(:AO: 137 

DATA: outubro/1958 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE: Forqa Aerea Brasileira - Ministerio da 

Aeronautica 

rvfnt,rFRn nF Rnr.n.r;:· m ... .._. ........ _ ......... -- ...... _____ ........ 

DURA(:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDI(:OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: niio consta 

8/NOPSE: Treinamento dos pilotos da Forqa Aerea Brasileira: o trabalho em 

conjunto com o Exercito e a Marinha; a prest(lfi1o de serviyos a alguns 

minist8rios como o da Saiide. 

OBSERVA(:OES: imagens do ministro Correia Mello 



TiTULO DO FILME: Vida e hist6rla de um grande jornal 

NUMERO DE PRODU(:AO: 140 

DATA: outubro/1958 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: 0 Globo- jornal 

NVMERO DE ROLOS: OJ 

DURA(:AO: 280m 

/MAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: ni1o consta 
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SJNOPSE: A historla do jornal 0 Globo, onde acompanluzmos a produqao do 

jornal 

OBSERVA(:OES: imagens de Irineu Marinho, Ibrahim Sued, Negrilo de 

Lima, Herbert Moses, etc.. 



TiTULO DO FILME:O ABC da economia 

NUMERO DE PRODU{:.40: 141 

DATA: setembro/ 1958 

NOME DA EMPRESA..CUENTE: Banco Nacional de Minas Gerais 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURAt;AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA{:.40: imagem e som bons 

EQU/PE TECN/CA: niio consta 
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S/NOPSE: 0 papel do banco na vida fiJUli1C8ira do pais e a imp:Jrtancia do 

sistema bancario para a economla. 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME: Era do esumho 

NUMERO DE PRODU{:AO: 145 

DATA: novembro/1958 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE: Companhia Estanifera do Brasil - Volta 

Rsdonda 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURAyiO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM: opti.co 

CONDI(:OES DE CONSERVA{:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegrafma: Giulio de Lucca 

Montagem: italo de Bello 

Narr~lio: Llliz Jatobti 

SINOPSE: 0 processo de industria/izaylio do estanho: da extraqiio ao seu uso 

na indUstria automobilistica, aliment/cia, t6xti~ etc. 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME: Fazsdores de desertos 

NUMERO DE PRODU(:AO: 148 

DATA: jevereiro/1959 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE: Serviyo Florestal - Ministerio da 

Aeronautica 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA(:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(Y}ES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegrafistas: Giulio de Lut:-'Ca e Hugo Pavanello 

Montagem: italo di Bello 

Narrayao: Lui.z Jatoba 

SINOPSE: Documentcirio educaJivo sobre a necessidade da manute!Uj'QO das 

jlorestas, do rejlorestamento e a a9ao do ServifO Florestal na dejesa das 

florestas brasileiras. 

OBSERVA(:OES: empresas colo.boradoras no docunwntdrio: Companhia 

UIJragds SIA; Companhia Melhoramentos de sao Paulo; Petr6leo Brasileiro 

SIA; GasBras - Companhia Brasileira de Gas SIA; Liquigas do Brasil SIA. 



TiTULO DO FILME: Um apelo ao Brasil 

NUMERO DE PRODU(:/iO: 150 

DATA: jansiro/1959 

NOME DA EMPRESA..CUENTE: Pioneiras do Brasil 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA(:/iO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDJ(;OES DE CONSERVA(:/iO: imagem e som bons 

EQUJPE TECNICA: Cinegrafista: Anionio Estevllo 

Montagem: italo di Bello 

Narrayiio: Luiz Jatoba 
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8/NOPSE: Obras Socials e assistenciais das Pioneiras, lideradas por Sarah 

KJ/bitsch8k 

OBSERVA(;OES: 



TiTULO DO FILME: A klrra das pedras preciosas 

NUMERO DE PRODU{::AO: 152 

DATA: outubro/1959 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: H Stern 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURA{::AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDJ(:OES DE CONSERVA{::AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: nllo consta 

SJNOPSE: Extrayiio e industria/izayiio de pedras preciosas. 

OBSERVA(:OES: versiio ingksa. 
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TiTULO DO FILME:Uma indUstria que lidera o progresso 

NUMERO DE PRODU(:AO: 157 

DATA: j~Wereiro/1959 
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NOME DA EMPRESA..CLIENTE: Fabrica Nacional de Motores - GEIA 

Grupo ExeCIItivo da IndUstria Automobilistica 

NUMERO DE ROLOS:01 

DURAt;Ji.O: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

COND/t;OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQU/PE TECNICA: ni1o consta 

SINOPSE: 0 papal da industria automobilistica no desenvolvimento 

econ6m/.CO do pais. 

OBSERVAt;OES: Sidney Latini ( secretcirio geral do GEIA) disCIIrsa no inicio 

dofilnw. 



TiTULO DO FILME: 0 pionsiro Bernardo Say/io 

NUMERO DE PRODUt;AO: 158 

DATA: 1959 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: SPEVEA 

NiJMERO DE ROLOS: OJ 

DURAt;AO: 280m 

IMAGEM:p&h 

SOM:bptico 

CONDI(;OES DE CONSERVAt;AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinsgrafista: Antonio Estevllo 

198 

Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, 

Irens Soares, Gaston Farhi, Antonio Martinsz. 

NarrtJf/io: Luiz Jatoba 

SINOPSE: Filme em honwnagem ao engenheiro Bernardo Sayllo, responsavel 

pelas obras de Brasilia, pela construqiio da estrada Be/8m-Brasilia, etc. 

k!orreu tragicamente na floresta quando uma arvore caiu sobre a barraca 

onde ele estava. 

OBSERVA(;OES: imagens de Bernardo Sayllo, Waldir Bouhid, JK 



TiTULO DO FILME: A tecnica transforma nossa agricultura 

NUMERO DE PRODU(:AO: 159 

DATA: 11U~r9ol 1959 
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NOME DA EMPRESA-CLIENTE: Granadeiros - USIS - United States 

Information Service 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURA{::AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

COND/f;OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegrafista: John Rsichenheim 

Montagem: italo di Bello 

Narrat;ao: Luiz Jatoba 

SINOPSE: A colaborayiio dos pesquisadores norte-americanos atraves do 

IBEC - Research Institute no Brasil na agricultura. Filnw em parceria com a 

USIS. 

OBSERVAf;OES: 



TiTULO DO FILME: A juvenJUde assume o seu posto 

NUMERO DE PRODU(:AO: 160 

DATA: mai0/1959 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE: SENAJ- USIS- United States Information 

Service. 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA<;:JiO: 280m 

IMAGEM:p&h 

SOM:optico 

CONDJt;tJES DE CONSERVA{::AO: imagem e som bons 

EQUJPE TECNICA: Roteiro: Pat~lc Mendes Campos 

Cinegrafista: Arturo Usai 

MonJagem: Flcriano Peixoto, Ubirajara Dantas, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Antonio Martinez. 

Narrayiio: Luiz Jatoba 

SINOPSE: TrajetOria de um a/uno na Escola Tecnica de Industria Quimica e 

Textil: do concurso de selst;iio ate a formatura. Aborda todas as fases do 

ensino tecnico, mostrando as salas e o equipamento ali existente. 

OBSERVAt;OES: 



rjTULO DO Fll.ME: Ooids, Celeiro do Brasil 

NUMERO DE PRODU(;AO: 161 

DATA: setembro/1959 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Governo de Ooids 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA{:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA{:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegra.fista: Hugo Pavanello 

Montagem: Frieda Dourian 

Coorde11afllo Tecnica: Floriano Peixoto 
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Assistencia: Ubirajara Dantas, Irene Soares, Gaston 

Farhi, Antonio Pons. 

SINOPSE: As potenciahdades econ6micas do estado de Ooids e as obras 

realizadas pelo governo de Ludovico de Almeida. 

OBSERVA(:i'JES: 



TiTULO DO FII..ME: Gotas, corayao do Brasil 

NUMERO DE PRODU(:AO: 162 

DATA: setembro/1959 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Governo de Goilis 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURAt;..iO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(;OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 
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EQUIPE TECNICA: Cinegra.fista: John Reichenheim, Antonio Eswvao, Hugo 

Pavane/Jo 

Farhi, Antonio Pons. 

Montagem: Frieda Dourian 

Coordenayao Tecnica: Floriano Peixoto 

Assistencia: Ubirajara Dantas, Irene Soares, Gaston 

Engenheiro de Som: Aloysio Vianna 

Narrayao: Luiz Jatoba 

SINOPSE: 0 Estado de Gotas, seus aspectos econemicos: agricultura, 

pecudria, pesca, riquezas minerais e vegetais. 

OBSERVA(;OES: 



TiTULO DO Fll.ME: Brasil tarceira forfa automobilistica 

NUMERO DE PRODU(;AO: 166 

DATA: 1959 
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NOME DA EMPRESA..CUENTE: Ftibrica Nacional da Motoras - FNM -

IGEJA - Grupo Executivo da Industria Automobilislica 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA(;AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDJ(;:OES DE CONSERVA(;AO: imagam a som bons 

EQUIPE TECNICA: Cil18graftsta: John Reichanhaim, Antonio Esteviio, 

Arturo U sai. 

Moniagam: italo di Ballo 

Narrafao: Luiz Jatoba; narraflio am ingles: 

Derak Whaatley 

S/NOPSE: A partir da industria sidaritrgica, aborda a importdncia das 

industrias automobilisticas: Fabrica Nacional de Motores, Willys Overland e 

Mecedas-Banz, para o dasanvolvimanto do Brasil Mostra os principals 

velculos fabrtcados por essas fabricas. 

OBSERVA(:OES: varsiio inglesa 



TiTULO DO FII.ME: Enriquecemos nossa terra (Deus e brasileiro) 

NUMERO DE PRODUcAO: 169 

DATA: maio/1959 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Fosforita 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURAcAO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVAcAO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: CiiU'Jgafista: John Reichenheim 
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Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, lroiU'J 

Soares, Gaston Farhi, Antonio MatiiU'Jz. 

Narrayao: Luiz Jatobti 

SINOPSE: Extrayao de fosfato e seu uso na agricu ltura como fertilizante. 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FII.ME: A guerra do abastecimento 

NUMERO DE PRODUcAO: 171 

DATA: maio/1959 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: COFAP 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURAcAO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM: optico 

CONDI{:OES DE CONSERVAcAO: imagem e som bons 

EQUJPE TECNICA: Cinsgraftsta: Antonio Esteviio 
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Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Antonio Matinsz 

Narra;iio: Luiz Jatoba 

SINOPSE: Como e realizado o abastecimento de carnes, peixes, jrutas e 

legumes pelo. COFAP. Mostra as feiras como Iugar que /udibria os fregueses, 

assim como certos a;ougves e peixarias praticam o roubo. 

OBSERVA{:OES: 



TiTULO DO FILME: 0 vale do Rio Doce 

NUMERO DE PRODU{:AO: 172 

DATA:junho/1959 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Companhia Vale do Rio Doce 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA{::AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDJ(;OES DE CONSERVA{::AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: ni1o consta 
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SINOPSE: Aborda a exploraqiio de minerios pela Companhia Vale do Rio 

Doce. 

OBSER VA(;OES: 



TiTULO DO FII.ME: Da jardinqira ao dip/ornata 

NUMERO DE PRODU(:AO: 175 

DATA:julho/1959 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Expresso Brasileiro Viaqiio SIA 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA{::A0:280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(;OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinqgn:ifista: John Reichenlwim 

Monlagem: Frieda Dourian 
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Assistencia: Ubirajara Danlas, Irene Soares, Gston 

Farhi, Antonio Pons. 

Engenlwiro de Som: Aloysio Vianna 

Narraqllo: l.uiz Jatoba 

SINOPSE: Um jovem motorista desanimado com a situayiio do veiculo com 

que trabalha, procura emprogo em outra empresa submentendo-se aos 

diversos testes para admissllo e treinamento completo na area de mecanica. 0 

fi/me procura mostrar a seriedade da empresa ao contratar seus empregados, 

resulumdo na seguranqa dos passageiros. 

OBSERVA(;OES: 



TiTULO DO FILME:Uma revoada de ar18 

NlfMERO DE PRODU(:AO: 176 

DATA: 1959 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE:USIS- United States Information Serviw 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURA{:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDH;OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: n11o consta 

SINOPSE:O filme cobre a tournee da Orquestra Sinfonica Nacional de 

Waslungton - USA por oito cidades brasikiras: Recife, Salvador, Rio de 

Janeiro, Be/o Horizonte, Slio Paulo, Santos, Curitiba e F/orian6polis. 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME: 0 milagre do tuanio 

NiJMERO DE PRODU(;AO: 177 

DATA: setembro/1959 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Tintas Gil 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA(;}iO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDJ(:OES DE CONSERVA(;AO: iiiUlgem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegrafista: Arturo Usai 

Montagem: Frieda Dourian 

Coorde1Jaflio Tecnica: Floriano Peixoto 
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Assistencia: Ubirajara Dantas, Irene Soares, Gaston 

Farhi., Antonio Pons. 

Narraylio: Luiz Jatobd 

SINOPSE: Aborda todo o processo de industrializafiio do titiinio voltado para 

a fabrlcaflio de tintas. 

OBSERVA(:OES: parliciptJflhJ do 1IUI.TalistaErico Bianco. 



TiTULO DO FILME:Atomos para a paz ou para a guerra 

NUMERO DE PRODU(:AO: 178 

DATA: setembro/1959 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE: Comisslio Nacional de Energia Nuclear 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA9}i0: 280m 

IMAGEM: p&:b 

SOM:6ptico 

CONDJ(:OES DE CONSERVA9}i.O: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegrafista: John Reiclumheim, Giulio de Lucca, Arturo 

Usai 

Farhi, Antonio Pons. 

MonJagem: Frieda Dourian 

CoordenayiJo Tecnica: Floriano Peixoto 

Assistencia: Ubirajara DanJas, Irene Soares, Gaston 

Engenheiro de Som: Aloysio Vianna 

NarrayiJo: Luiz Jatoba 

SJNOPSE: 0 uso pacifwo de atomos no Brasi~ atraves de seu aproveitamenJo 

na medicina, na geraylio de energia industria~ na agricultura 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME: Nobreza de um esporte 

NUMERO DE PRODU(;AO: 179 

DATA: outubro/1959 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Jockey Club de Silo Paulo 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA(;AO: 280m 

JMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA(;AO: iiiUlgem e som bons 

EQUIPE TECNJCA: CiMgrafista: Giulio de Lucca 
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MonJagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, lro/18 

Soares, Gaston Farhi, Antonio Marti118Z 

NarrayO.O: Luiz Jato/xi 

SINOPSE: 0 cotidiano do Jockey Club: treinamento dos j6queis, cuidado com 

os cavalos, as corridas e as obras assistenciais. 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME: Tecnica a chave da economia 

NiJMERO DE PRODU(:AO: 180 

DATA: outubro/1959 

NOME DA EMPRESA..CUENTE: DKW- VEMAG 

Ni!MERO DE BOLOS: OJ 

DURA<;AO: 280M 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: CtMgraflsta: John Reichenheim 

MonJagem: Frieda Dourian 
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Assistencia: Ubirajara Dantas, Gaston Farhi, Antonio 

Pons. 

Som: A/oysio Vianna 

NarrQfiio: Luiz JatobO. 

SINOPSE: Produqi1o de carros DKW 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FII.ME: A mentalidade nova 

NllMERO DE PRODU(:AO: 181 

DATA: novembro/1959 
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NOME DA EMPRESA...CUENTE: /BAM - lnstituto Bra.rileiro de 

Administrayllo de Municipio.r 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURA(:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDI(;OES DE CONSERVA(:AO: imagem e .rom bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegraflsta: Arturo U.rai 

Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Danta.r, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Antonio Martinez 

Narrayllo: Luiz Jatoba 

SINOPSE: 0 que e o IBAM, como faz o treinamento de funcioncirio.r 

municipals e o.r resultados desse troinamento na.r cidade.r de Belo Horizonte e 

Arara.r. 

OBSERVA(;OES: 



TiTULO DO FILME: Fernando de Noronha 

NUMERO DE PRODUrAO: 184 

DATA: novembro/1959 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE: Ministerio da Guerra- USIS- United 

States Information Service. 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURAr.JiO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

COND/t;OES DE CONSERVArAO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegraflsta: John Rsiclwnlwim 

Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Antonio Martinez 

Narr~iio: Luiz Jatoba 

SINOPSE: Fernando de Noronha e mostrada como a il.ha em que militares e 

civis brasileiros e norte-americanos trabalham em conjunto, no patrulhamento 

aereo. Aborda, super:fwialmente, a vida da populayllo civil da ilha. 

OBSERVAt;OES: 



TiTULO DO FILME:O babafu 

NUMERO DE PRODU{:AO: 185 

DATA: 1959 
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NOME DA EMPRESA-CLJENTE: Carioca Industrial- Fabrica de Sabao 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA9-iD: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA{:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegraflsta: Giulio de Lucca 

Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, Irene 

Soares, Gston Farhi, Antonio Martinez. 

Narr0f/1o: Luiz Jatoba 

SINOPSE: 0 babllfu como materia-prima na produr;lio do 6/eo, margarina, 

gordura e sab/io. Mostra desde a colheita do babOfu ate a fabricar;lio dos 

produtos pela jabrica Carioca Industrial 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME: Planlando o progresso 

NUMERO DE PRODU(:JjO: 186 

DATA: 1960 

NOME DA EMPRESA-CLIENTE: lndilstrias Klabin 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURA(:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDI(;OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUJPE TECNICA: Cinsgrafista: John Rsclumhsim 

216 

Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Antonio lltlartinsz. 

Narrayllo: Luiz Jatoba 

SJNOPSE: Hist6ria da Industria de Papal Klabin, instaiada na cidade de 

Monte Alegre no Parana: as transformay5es eco!Wmicas e sociais da regiiio e 

como a indUstria e atuante polo volume de produqiio e investimentos, e unica a 

se preocupar som o rejlorestamento, aMm do dinamismo e sintonia com as 

metas govenamentais. 

OBSERVA(;OES: 



TiTULO DO FILME: Os celeiros da economia 

NUMERO DE PRODU{:AO: 187 

DATA: Jevereiro/1960 

NOME DA EMPRESA..CUENTE: Supermercado Disco 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA{:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDI(:OES DE CONSERVA{:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinsgrafista: Arturo Usai 
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Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, lrens 

Soares, Gaston Farhi, Antonio Martinsz 

Narrt1fao: Luiz Jatoba 

SINOPSE: 0 supermercado como op;ao moderna para f=er compras na 

cidade. 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME: 0 que deve Campinas a sua industria 

NUMERO DE PRODU{::AO: 188 

DATA: 1960 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE: USA- USIS- United States Information 

Service 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURA{::AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA{::AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegrafista: John Rsichenheim 

Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Antonio Martinez. 

Narrayiio: Ltiz Jatoba 

SINOPSE: As industrias mu!Jinacionais instaladas em Campinas slio 

mostradas a partir da necessidade de um estudante fazer uma redaylio sobre 

as industrias da cidade. IndUstrias mostradas: Bendix, Dunlop, Good Year, 

Tratores do Brasi~ Rhodia, Merle, Singer, Swift, 3M, Rigesa. 

OBSERVA(:OES:imagens de Campinas na docada de 50: o centro comercial e 

as indUstrias 



TiTULO DO FILME: Isto e a G. E. no Brasil 

NUMERO DE PRODU(;AO: 190 

DATA: 1960 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Genaral Eletric 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA(;AO: 25' 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(;OES DE CONSERVA(;AO: imagem e som bons 
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EQUJPE TECNICA: Cinegrqfistlls: John Reichenheim, Antonio EsteviJ.o, 

Arturo Usai, Pmdo Ferreirt1. 

Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, 

Irena Soares, Gaston Farhi, Antonio Martinaz 

Narr~ao: Luiz Jatoba 

SJNOPSE: A produfao de aparelhos e/6tricos pela G.E. no Brasil: motores, 

geladeiras, ferros e/6tricos, radios, etc. 

OBSERVA(;OES: 



TiTULO DO FILME: Metas do ayo e do aluminio 

NUMERO DE PRODUt;AO: 192 

DATA: novembro/1960 
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NOME DA EMPRESA..CUENTE: Banco Nacional de Desenvolvimento 

EconlimicO 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURAt;AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:opticO 

CONDH,;:OES DE CONSERVAt;AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: ni1o consta 

S/NOPSE:A produ~ao de ayo e aluminio nos u!Jimos anos da decada de '50. 

OBSERVA(;OES: 



TiTULO DO FILME:Cokma norte 

NUMERO DE PRODUr;:AO: 196 

DATA: marvo/1960 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Mercedes-Benz do Brasil 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURA{:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDI(:OES DE CONSERVAr;:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECN/CA: Cinegra.fista: Antonio Estevao 

Assistente: Wellington Garcia 
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Montagem: Floriano Peixoto, Ubirqjara Dantas, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Antonio Martinez. 

Narrat;iio: Luiz Jatoba 

SINOPSE: Uma caravana sai de BeMm e percorre toda a rodovia BeMm

Brasilia ate chegar a NOVACAP, onde encontram-se com JK e outras 

caravanas que formaram a Caravana da lntegrayao Nacional 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME:Eisenhower no Brasil 

NUMERO DE PRODU{di.O: 197 

DATA: fevereiro/1960 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE: USA - USIS - United StaJes Information 

Service. 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA{di.O: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(;OES DE CONSERVA{di.O: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegraflstas: Giulio de Lucca, Arturo Usai, Antonio 

Esteviio 

Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, 

Irene Soares, Gaston Farhi, Antonio Martinez 

Narrayao: Luiz Jatoba 

SINOPSE: Visita do presidente norte-americano Eisenhower ao Brasil em 

1960. 

OBSERVA(;OES: 



TjTULO DO FILME: Ganhe mats, produzindo nwlhor 

NUMERO DE PRODU{::AO: 202 

DATA:maio/1960 
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NOME DA EMPRESA..CUENTE:Secretaria de Agricultura de Slio Paulo 

NUMERO DE ROLOS:OJ 

DURA(:}i0:280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA(:}iO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: CiiUigrafista: Ant01uo Estevlio 

Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Antonio MartiiUJz 

Narraylio: Luiz Jatolxi 

SINOPSE: Descreve os objetivos da Campanha da Produtividade no Estado de 

Silo Paulo 

OBSERVA(:OES: 



Ti11JLO DO FILME:Rsvohtflio na YOfa 

NUMERO DE PRODU(:AO: 203 

DATA: IIOl'embro/1960 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE: Secretaria de Agricultura de Slio Paulo 

NUMERO DE ROLOS:Ol 

DURA~0:280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:bptico 

CONDH;OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQU/PE TECNICA: Ci!Uigraftsta: Paulo Ferreira 

Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Damas, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Anlonio Marti!Uiz 

NarrQflio: Luiz Jatoba 

S/NOPSE: Atraves do personagem Beklrmino, "um sitianJe brasileiro'~ a 

Secretaria de Agricultura de Slio Paulo mostra seu programa de cyuda ao 

pequeno agricultor. 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME: As aguas 

NllMERO DE PRODU{:AO: 204 

DATA: julho/1960 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE: Companhia T Janner - Poqos Artesianos 

NUMERO DE ROLOS:OJ 

DURA(;AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(!OES DE CONSERVA(;AO: imagem boa mas com algumas manchas 

no inicio; som um pouco distorcido. 

EQUIPE TECNICA: Cinegraftsta: Antonio Esteviio 

Moraagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Daraas, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Antonio Martinez 

Narraqiio: Luiz Jatoba 

S/NOPSE: A importancia da agua para 0 homem e 0 Sell processo de retirada 

do solo. 

OBSERVA(!OES: 



TiTULO DO FILME: 0 BXQtnplo vem de cima 

NUMERO DE PRODU{:AO: 207 

DATA: agosto/1960 

NOME DA EMPRESA-CLIENTE: Governo de sao Pa11lo 

NUMER.O DE ROLOS: OJ 

DUR.At;;)lO: :180,. 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDI(:OES DE CONSERVA{:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegraflsta: Antonio Estevlio 
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Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Antonio Martinez 

Narrat;lio: Luiz Jatoba 

SINOPSE: Mostra as obras realizadas por Jiinio Quadros: amplia~lio da rede 

de tratamenJo de agua, tratamenJo de esgoto, pavimentarlio de estradas, 

reabilit~lio de ferrovias, construrlio de barragens e hidrektricas, hospitals, 

flnanciam8n1o e incentivo para a produ~lio agricola. 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME: Estradas Montanhesas 

NUMERO DE PRODU{::AO: 213 

DATA: outubro/1960 
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NOME DA EMPRESA..CUENTE: Governo do Estado de Minas Gerais 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA(:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDJ{:OES DE CONSERVA{::AO: imagem e som bons 

EQUJPE TECNICA:Cinegrafista: Giulio de Lucca 

Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dan:tas, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Antonio Martinez 

Narray/lo: Luiz Jatolxi 

S/NOPSE:Filme sobre as rodovias rea/izadas pelo governados Bias Fortes. A 

partir dai traya um mapa das ri.quezas turisticas e econbmicas de Minas 

Gerais. 

OBSERVA{:OES: 



TiTULO DO FILME: Valorizaylio do homem 

NUMERO DE PRODU(:AO: 221 

DATA: agosto/1960 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Janw Quadros 

NUMERO DE ROLOS:OJ 

DURA(:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:6ptico 

CONDJf;OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA:Roteiro: Paulo Mendes Campos 

ZZ8 

Ci.negrafistas: John .Reic/wnlwim, Giu/io de Lucca, 

Arturo Usai 

Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Antonio Martinez 

Narraylio: Luiz Jatobti 

SINOPSE: Mostra as obras de Janio Quadros quando foi governador de Silo 

Paulo, enfatizando sua preocu~/1o como homem. 0 fUme e tambem uma 

especie de ''programa de governo" de Janio, entlio candidato a presidencia da 

repilbiJca. 



TiTULO DO FILME: Sabia voce? 

NUMERO DE PRODU(:AO: 225 

DATA: 1960 

NOME DA EMPRESA..CUENTE: Willys Overland do Brasil SYA 

NVMERO DE ROLOS: OJ 

DURAr;:AO:lO' 

IMAGEM:p&b 

80M:6ptico 

CONDI(;OES DE CONSERVA(;AO: imagem e som bons 

EQU/PE TECNICA: CinBgrafista: John Rlilichonheim 
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Monlagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, lrenB 

Soares, Gaston Farhi, Antonio MartinBz. 

Narrayao: Luiz Jatoba 

8INOP8E: Fabricayao de carros: rural Jeep, dauphinB e aero-willys. Aborda 

toda a /Jnha de monlagem, os prot6tipos e o campo de provas. 

OB8ERVA(;OE8: 



TiTULO DO FILME:A ponle da amizade 

NUMERO DE PRODU{:AO: 226 

DATA: 1961 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: Companhia Siderilrgica Nacional 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURAt;AO: 10' 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

COND/(:OES DE CONSERVA{:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: CiMgrafista: Pa11lo Ferreira 
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Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Danlas, lreM 

Soares, Gaston Farhi, Antonio MartiMz 

Narr~iio: Luiz Jatoba 

S/NOPSE: A constru~iio da ponua <mlr<a Brasil e Paraguai na cidade de Foz do 

Igu~u. Mostra todo o processo de conslruf/io desde a Jabric~/io de perfis 

metdlicos ate co~iio do ultimo pino sobre a ponte. 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME:.KilowaJts para S/io Pm~lo 

NUMERO DE PRODU{::AO: 230 

DATA: setembro/1960 

231 

NOME DA EMPRESA..CUENTE: USELPA - Usinas Ekitricas do 

Paranapanema 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA{::AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(;OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQU/PE TECNICA: Cinegraftstas: Pm~lo Ferreira, Antonio Estevao. 

Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Antonio Alartinez 

Narray/1o: Luiz Jatobti 

S/NOPSE: Construfao e ampliayao das usinas hidrekitricas de sao Paulo, 

enfatiza o m~mento de potencia de cada usina e a im.portdncia dessas obras 

para Slio Pm~lo e o Brasil 

OBSERVA(;OES: 



TiTULO DO FILME: Ver 

NUMERO DE PRODU(:}iO: 231 

DATA: outubro/1960 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: D. F. Vasconcelos 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURA{::IiO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA{::IiO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegrafista: Giulio de Lucca 
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Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, Irene 

Soares, Gaston FarJu, Antonio Martinez. 

Narrayao: Luiz Jatoba 

SINOPSE: Produriio de aparelhos opticos. 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME: Harmonia nas Am8ricas 

NUMERO DE PRODU(:AO: 232 

DATA: dezembro/1960 
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NOME DA EMPRESA-CUENTE: USIS- United Stales Information Service 

NUMERO DE ROLOS: OJ 

DURAt;)i.O: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA(:AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegrafista: John Roiclwnheim 

GravQ{:iio dos cantos corais: Etyenne Bento da Silva 

Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Antonio Martinez. 

NarrQ{:lio: Luiz Jatobti 

SINOPSE: 0 filme cobre a tournae do Coral da Universidade de Howard -

Washington- EUA - pelo Brasi~ realizando concertos por varias cidades do 

pais: Slio Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza. 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME: Drama ao amanlwcer 

NUMERO DE PRODUt;AO: 234 

DATA: rwvembro/1960 

NOME DA EMPRESA-CUENTE: PANAUTOIVESPA 

NifMERO DE ROLOS: 01 

DURA(:AO: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVAt;AO: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegrafista: Antonio Estew'lo 
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Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Antonio Martinez 

Narrayl:io: Luiz Jatoba 

SINOPSE: Um traba/JuuJor sempre chega atrasado ao trabalho, pois enfrenta 

todos os dias enfrenta o problema dos transportes. Seu patrao, vendo o 

rendimento do traba/JuuJor cair, /he da uma vespa e o problema esta resolvido. 

OBSERVA(:OES: 



TiTULO DO FILME: AdmJrdvel mundo novo 

NUMERO DE PRODU(:Ii.O: 236 

DATA: dezemhro/1960 
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NOME DA EMPRESA..CUENTE: Moinho Fluminense, Ave-Vlta, Granja 

Branca. 

NUMERO DE ROLOS: 01 

DURA(:Ii.O: 280m 

IMAGEM:p&b 

SOM:optico 

CONDI(:OES DE CONSERVA(:Ii.O: imagem e som bons 

EQUIPE TECNICA: Cinegrafista: Arturo Usai 

.Milsica: Jose Tokdo 

Montagem: Floriano Peixoto, Ubirajara Dantas, Irene 

Soares, Gaston Farhi, Antonio Martinez 

Narrafao: Luiz Jatobti 

SINOPSE: A im.portdncia da avicult11ra na economia brasikira. 

OBSERVA(:OES: 
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