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Resumo 

Identificayao dos principais momentos da trajet6ria do curta-metragem 

brasileiro. Destaque ao periodo conhecido como "primavera do curta", 

pontuando filmes e contextos que o precederam e seus desdobramentos -

tanto em termos de conquista de publico como de deslocamentos tematicos 

dos filmes curtos produzidos ap6s o periodo assinalado. Breve reflexao 

sobre os horizontes e propostas de produ9ao e exibi9ao do curta nos anos 90. 
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1. lntrodu~ao 

Em defesa do curta-metragem frances, Francois Porcile1, pergunta diretamente: 

"Curta-metragem para que?". No cinema brasileiro esta e uma questao respondida de 

varias formas, em cada fase ou ciclo do cinema nacional. Algumas vezes visto como 

espa9o privilegiado para registro e memoria de nossa cultura, outras vezes assumido 

como instrumento de conscientiza9ao e outras, ainda, como filme que permite 

experimenta96es e reinvenyoes esteticas, o curta-metragem e uma fatia generosa do 

cinema nacional. 

Apesar de merecerem pouco espa9o na maJOr parte das hist6rias do cmema 

brasileiro, os curtas foram as produ96es mais constantes e continuas dessa nossa 

cinematografia. Sofreram as dificuldades do acesso a novas tecnologias, da pobreza das 

produ96es, da precariedade de exibi9ao, da tendencia a grupos e guetos dos pr6prios 

cineastas - muitas vezes divididos pela disputa de uma mesma verba ou premio -, e das 

politicas descontinuas do Estado, tanto em rela91iO a produ91iO quanto a distribuiyaO e 

exibi9ao. Enfim, nao foi sem dificuldade que o curta manteve-se vivo ao Iongo destes 

anos. 

Mas, por outro !ado, existem momentos em que o destino do curta ganhou outros 

contornos. Urn destes mementos aconteceu a partir dos anos 80 ate meados dos 90, 

quando acumulou premios e aplausos, inclusive fora do Pais, e conquistou urn publico fie! 

alem de atrair, de forma significativa, muitos cineastas. Ao contrario do longa-metragem, 

que s6 a partir de 1996 p6de mergulhar em urn clima de euforia depois de urn Iongo 

"luto de 10 anos"- como se sentia vestido Hector Babenco2 - o curta-metragem ja havia 

lpQRCILE, Francois, "Defense du court metrage fran9lris", Paris (Les Editions du Cerf), 1965 

2 Hector Babenco, em entrevista ao jomal "Folha de Sao Paulo", edi¢<io de 23 de abril de 1995. 
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tido a sua "'Primavera"3 . Foi urn periodo marcado por grande produ~ao e qualidade, em 

que nao se imaginava que o desmantelamento do cinema nacional seria pouco depois4 

arquitetado pelo governo Collor. Urn "desmanche" que nao afetou o curta 

imediatamente, mas que, a medio prazo, evidenciou as eternas dificuldades de produ~ao, 

distribui~o e exibi~ao - como se vera nessa disserta~ao - que o curta amarga em sua 

trajet6ria brasileira. 

Mas, o que se quer ressalvar neste trabalho e que o curta funcionou, nos ultimos 

dez, doze anos, praticamente como unico espa~o de trabalho para grande parte dos 

cineastas brasileiros e por isso foi, muitas vezes, defendido pelos envolvidos com o 

cinema brasileiro, como urn "espa~o natural" de aprendizagem/forma~ao 5 alem de 

tambem dar oportunidade para algumas experimenta~oes esteticas. 

Ao mesmo tempo, os realizadores desse periodo nao ficaram alheios a busca de 

urn diillogo com urn novo publico que ja nao ia ver os filmes curtos para se solidarizar 

com lutas populares e/ou politicas como se fazia, especiahnente, no periodo da ditadura 

militar. Urn publico que, ao sabor dos novos dados da hist6ria, nao mais se recusava ao 

que os filmes agora traziam de "novo", em Festivais e mostras. Mas o que e, e como 

traduzir exatamente esse "novo" curta-metragem? 

Esta interroga~ao foi ponto de partida e permeia o percurso deste trabalho. Foi 

motivadora de urn levantamento parcial da hist6ria do curta-metragem brasileiro 

destacando principalmente filmes, condi~oes de exibi~ao e alguns personagens que tern 

acompanhado o curta, especiahnente cineastas. 0 objetivo desse levantamento foi sempre 

3 A chamada "Primavera do Curta" tern como marco o "Festival de Gramado" de 1986 que coincide com 
a perspectiva da volta da obrigatoriedade de exibi¢o de curta-metragem nacional, o que, de fato, 
acontece a partir de 1/07/87, quando passa a vigorar a nova regulamenta¢o da lei de reserva de mercado 
para o curta brasileiro. 
4 Collor, entre outras medidas relativas ao cinema brasileiro, extingue a regulamenta¢o da reserva de 
mercado para o curta, logo que assume a presidencia do Brasil. 
5 Ao Iongo desta disserta¢o h:i vanas cita<;oes de cineastas e criticos que confinnam esta afirma9i\o. 
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trazer a tona fatos e vozes ligados a essa filmografia, que perfazem urn continuum 

significative da nossa cultura e mapear perspectivas quanto ao seu futuro. 

Procura-se, assim, seguir uma ordem cronol6gica desta hist6ria. Uma hist6ria que 

ate os anos 50 e marcada pelos "cines-jomais", filmes turisticos, de registro da cultura 

popular e de personagens da hist6ria brasileira e cuja produyao de maior destaque - e 

excessao - tanto em termos de quantidade como de qualidade, esta centrada na figura de 

Humberto Mauro e sua atuayao a partir dos anos 40, como funcionano do INCE 

(Institute Nacional de Cinema Educative )6 

Grande parte desses filmes estava preocupada em contomar manifestayoes de urn 

Pais em pleno processo de formaviio, no entender de cineastas e politicos patrocinadores. 

"Niio e um cinema critico" - aponta Jean-Claude Bemardet7 - mas nem por isso menos 

importante, pois revelador de varias faces da sociedade da epoca. A decada seguinte, os 

borbulhantes anos 60, alterara essa perspectiva com muitos cineastas incorporando o 

conceito de "cinema rnilitante" na medida que viam nos filmes urn espa9o, nao s6 de 

revelaviio e registro do socia~ mas tambem de atuayao transformadora da sociedade. 

Nos anos 70 ha novo cenario para o curta-metragem. Em cena, a !uta pela reserva 

de mercado, agora em maos da ABD (Associa<;ao Brasileira de Documentaristas) que, 

entre outras conquistas, arrancou do govemo a Lei 6281, de 09/12/75, estabelecendo a 

obrigatoriedade de exibiyao dos curtas nacionais antes de qualquer longa estrangeiro. 

Uma Lei que demorou 3 anos para ser efetivamente implantada mas que teve, entre 

outras conseqiiencias, o ressurgimento do Cineclubismo e o aumento significative da 

produyao de curtas nacionais. Alem disso, politicas culturais de govemos e institui96es 

perrnitiram uma produyao media que ja ia alem das leituras oficiais de cada tema 

6 Como funcioruirio fixo do INCE, Humberto Mauro dirigiu urn curta-metragem por semana durante 
cerca de 20 anos. 
7 BERNARDET, Jean-Claude, "Cineastas e Imagens do Povo", SP ( Brasiliense), 1985 
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proposto por tais 6rgaos, com parte desses filmes procurando questionar o "modele 

sociol6gico"8 - que, segundo Bernardet e outros autores, teve seu apice nos anos 64 e 65 

- para substitui-lo por novas estrategias, tanto de tematica quanta de linguagem 

cinematografica, perseguindo o mesmo ideal de melhor colocar na tela a dura realidade 

popular brasileira, de rniseria e dares. 

Estava-se em plena ditadura e isso significava muito. Para os cineastas que 

assurniam urn papel critico diante dessa realidade, a urgencia estava em desnuda-la, 

apontar culpados, revelar e desmascarar politicas que mantinham o povo na situayao de 

rniseniveis. Para tanto, foram atras de greves, de movimentos de resistencias, douraram 

lideranyas populares e buscaram no imaginario popular a fonte tematica de seus filmes. 

Bemardet chama esse mudanva de "abandono da prod1.11;iio material como 

criteria imico ou predominante na imagem que se constr6i da sociedade e do 

individuo "9 E, fazendo a ressalva que nao teria competencia para abarcar todas as causas 

que provocaram tal deslocamento, aponta alguns fatores que contribuiram para essa 

mudanya de posiyao. Entre os que cita, esta dissertavao destaca: 

- a evoluvao das sociedades industriais; 

- as mudanyas no comportamento politico dos "combatentes" da ditadura que 

perceberam, parcialmente, o voluntarismo de suas atitudes; 

- todo o questionamento das esquerdas, com as novas propostas de "revoluyao 

molecular" ladeando urn movimento openirio crescente e atuante no ABC paulista. 

Ate este periodo, e necessaria entender o curta como documentario, pais este 

"genero" e, ainda, a filmografia predorninante entre a produyao dos filmes curtos. Mas o 

inicio dos anos 80 traz outras novidades. Neste momenta passam a conviver, !ado a !ado, 

os filmes documentais - que eram ate aqui, maioria - com os curtas de ficyao. Inicia-se, 

8 Idem 
9 Op. cit. p.9 
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assim, uma inversao que se consolidaria durante esta decada10. Alem disso, com a volta 

da obrigatoriedade de exibi9ao de curta-metragens antes dos longas-metragens do 

circuito comercial11 , aliada a outros fatores que serao discutidos neste trabalho, o que se 

ve e o aumento significative de uma produ9ao que ja era fertil. 

S6 que a festa da reserva de mercado, como se sabe, nao durou muito. A 

obrigatoriedade acabou vitima, entre outros motives, de urn "lobby" de exibidores que a 

entendia como fonte de prejuizo. Perdendo esse espayo aparentemente garantido de 

exibi9ao, os curtas sobreviveram, em parte, pela expectativa de se estar superando o 

vazio da cinematografia nacional nesse momento; em parte, pelo apoio de Festivais e 

premios e, em parte ainda, pela teimosia de cineastas que insistem em fazer cinema nesse 

Pais. 

Sao fatores que podem ser confirmados por dados como os apresentados por 

Francisco Cesar Filho, organizador da mostra "0 Cinema Cultural Paulista" 12, realizado 

no MIS de 7 a 12 de dezembro de 1993, que destacou o registro de 266 filmes de curta e 

media metragem produzidos entre 1987 e 93: " ... resultando na impressionante media de 

38 titulos paulista por ano. Seem 1992 a mostra teve seu recorde, com 43 obras, este 

ano temos praticamente o mesmo indice (42), com identico nitmero de estreantes- 23". 

Esta mostra foi criada pela ABD em 1987 e tinha como objetivo registrar e exibir 

a produ9ao paulista. 0 evento foi oficializado pelo MIS e Secretaria do Estado da 

Cultura, dois anos depois. Na versao de 1993, 61% dos curtas eram fic9iio e apenas 22% 

documentaries, enquanto os curtas de animayao respondiam por 17% do total. Dos 

10 0 periodo dos anos 80, principalmente a produ¢o paulista, foi tema de tese de mestrado de Debs, 

198 .. ,em urn trabalho praticamente pioneiro sobre o curta-metragem brasileiro. 
11 A respeito da legisla¢o brasileira sobre o curta-metragem, recorrer a Alcino Teixeira e sua 

"Legisla9fio do Cinema Brasileiro", vol. I e II e tambem "Legisla9fio cinematogrtifica em vigor", 

publicado pelo MinC/Concine sob coordena<;ao de Anita Simis. 

12 "0 Cinema Cultural Paulista 1993". Catilogo produzido pelo MIS para a selima versao do evento. No 

mesmo catilogo M uma homenagem a ECA colocaudo-a como respoiiSlivel por boa parte da nova 

gera<;ao de cineastas, especialmente curta-metragistas. 
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participantes, dez haviam recebido o "Premio Estimulo" e sete eram oriundos da Escola 

de Comunica<;oes e Artes, da USP. Apesar dos numeros indicarem urn saldo positivo de 

evento e produ<;ao, Cesar Filho diz: 

"E verdade que tecnicos e atores continuam trabalhando com caches simb6licos, 

os equipamentos sao emprestados e qjudas jamiliares garantem a finalizar;iio dos jilmes. 

Mas a jalta de recursos e superada pela criatividade e o resultado que bate nas telas 

torna-se adminivel ao ser conjrontado com o pequeno montante disponivel a cada 

produr;iio ". 13 

Essa safra, continua nos anos 80 e ate meados dos 90, trouxe uma serie de 

indaga<;5es. Identificado ou quase sin6nimo de documentario, durante decadas, o curta-

metragem brasileiro busca, a partir dos anos 80, atraves de outras propostas de 

linguagem e temas, o diruogo com urn novo publico - urn dia!ogo que, apesar de inumeras 

tentativas, os documentarios de curta-metragem, ate entao, nao haviam conseguido. 

Aquela constante necessidade de se colocar na tela, em formato curto, a realidade 

brasileira, e praticamente substituida por outras preocupa<;oes. Para muitos, a epoca do 

cinema militante havia se encerrado. 

Mais do que denunciar situa<;oes de miseria ou resgatar aspectos da cultura 

popular, os novos filmes abrem-se para muitos desencontros amorosos e para 

personagens cada vez mais urbanos. Sao mudan<;as que, de modo geral, parecem indicar 

urn novo "estilo", uma nova maneira de fazer o cinema curto, uma nova forma de tratar a· 

velha discussao sobre qual e o melhor "jeito" da realidade brasileira vir a tona na tela 

grande. Mudan<;as que rompem com a "tradi<;ao" do curta documental brasileiro ate 

13 Ja no catilogo de janeiro de 1996, referente a prodn91(o de 1995, Cesar Filho comemora o 

ressurgiroento do longa-metragem brasileiro lamentando, em seguida, a sitna9i(o do cnrta que, segundo 

ele, vive as consequencias da extin91(o de todas as estruturas de apoio a realiza91(o e exibi91(o. Apesar 

disso, o "Cinema Cultural Panlista - Ano IX", contou com 48 filmes, urn nllinero considerado 

surpreendente pelo organizador, pelo quadro que lamentou anteriormente. Deste total, a metade era filme 

de estreantes. 
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entao, em que, geralmente mais importante do que o tratarnento cinematognmco dado, 

estava a "mensagem" trazida pelo filme. Junta-se, assim, a pergunta ja colocada nesta 

introdus;ao de se abordar o que seria o "novo" na safra de curtas a partir dos anos 80, os 

deslocamentos tematicos e a preocupas;ao maior com a estrutura e a linguagem 

cinematografica que estes filmes trazem. 

Finalmente, esta pesquisa debrus:ou-se, quase que como conseqiiencia das 

questoes ja apontadas, a discussao que cerca a existencia ou nao de uma cinematografia 

brasileira - mais exatamente a ausencia de uma industria cinematogritfica de produs:ao 

nacional e de urn mercado exibidor consistente - ja que a sobrevida do curta-metragem 

esteve muitas vezes acompanhada de adjetivos que a qualificarn como necessaria para a 

formas:ao de profissionais de cinema, reinvens:oes esteticas e ainda, ser o curta-metragem 

urn espas;o que permite a liberdade de crias:ao, e nao exatamente por significarem urn 

todo claro e definido dentre a filmografia nacional, salvando-se as excessoes que 

confirmam a antiga regra. 

Estas sao, portanto, as abordagens basicas desse trabalho. Procurar-se-it, 

primeiramente, fazer urn breve percurso hist6rico de produs;ao, distribuis;ao e exibis;ao 

dos curtas pontuando as passagens consideradas pilares de conformas;ao de tal percurso 

e, em seguida, uma reflexao sobre a safra a partir dos anos 80, sempre tendo como pano 

de fundo a perceps;ao de caracteristicas que configurarn as perspectivas atuais para o 

curta-metragem brasileiro. Para refazer este carninho, e preciso que fique claro que os 

curtas foram escolhidos seguindo os seguintes criterios: filmes apontados por varios 

entrevistados como os que se destacavam no periodo enfocado; prernias;ao em festivais; 

curtas indicados pela rnidia como significativos e, filmes a quem o publico poderia ter 

tido mais acesso - caso dos curtas em home-video. Alem destes, foram acrescentados 
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curtas considerados como ilustrativos para enfoques privilegiados por esta 

disserta~io. 

Quanto a estrutura deste trabalho, urn eixo claro e a sequencia temporal da 

produyao permeada com fatos e reflexoes sobre o curta-metragem. Assim, esta 

dissertayao inicia-se abordando rapidamente os primeiros movimentos em torno do 

cinema brasileiro, demarca, rapidamente, a importiinica de Humberto Mauro para, em 

seguida, pontuar os fatos que acabaram por colocar o curta-metragem em urn novo 

patamar: as Jornadas da Bahia, a criayao da ABD e a !uta dos cineastas no sentido de 

garantir a inseryao do curta-metragem no circuito comercial de exibiyao e as alternativas 

possiveis a este caminho. Estes temas serao tratados nos tres primeiros capitulos. 

No capitulo quatro o enfoque e a "Primavera do Curta" - antecedentes e alguns 

desdobramentos, destacando-se os filmes que marcaram tal periodo. Nos tres seguintes, a 

continuidade da produyao ap6s o periodo considerado "imreo" para o curta nacional e, 

finalmente, no capitulo 7, as conclusoes possiveis a esta dissertayao. Este trabalho tern 

ainda a lista da filmografia consultada e a bibliografia. 

Por ultimo, vale registrar que alguns filmes nao pennitiram uma analise mrus 

direta, pela dificuldade de acesso, caso de "Teremos Inf'ancia", por exemplo, cuja 

importancia e destacada baseando-se, apenas, nas colocay5es de trabalhos sobre curta

metragem no Brasil ou de reflexoes de alguns dos entrevistados. E, ainda, que a 

necessidade de limitar a se!eyao de filmes a ser pontuados nesta dissertayao, com certeza 

acabou por deixar de fora curtas que se destacaram para a imprensa e publico. Assim, o 

criterio de se!eyao foi sempre, em ultima ana.J.ise, pessoal - o que inclui gosto e coerencia 

aos objetivos aqui assumidos. E claro, portanto, que a seleyao e parcial e muitas vezes 

subjetiva, nao tendo a pretensao deter a abrangencia que a riqueza filmognifica do curta

metragam brasileiro pennitiria. 



15 

1 . Vm cinema que se inidou curto 

1.1 . ... ate Humber-to Mauro 

Nao diferentemente do que aconteceu em viuios paises, a hist6ria do cmema 

brasileiro esta vinculada, inicialmente, aos registros de acontecimentos civicos, 

cerimonias e festas publicas. Nao falta a esta hist6ria tambem, passagens obscuras como a 

"limpada de campo" do pioneiro empresario Paschoal Segreto14, quando percebe que seu 

irmao, Afonso Segreto, autor do primeiro plano em terras brasileiras, revela uma certa 

afinidade com os anarquistas e, portanto, registra os acontecimentos politicos por urn 

angulo que nao facilita os seus neg6cios, bern mais oficiais15 . Alias, a saga dos irmaos 

Segreto no Rio de Janeiro da virada do seculo e uma especie de metafora dos rumos que 

o cinema brasileiro tomaria tantos anos depois: incentive as versoes oficiais e degredo e 

expulsao para as tematicas marginais. 

Como aponta Jean-Claude Bernardet16, o nosso cmema e marcado em suas 

primeiras quatro/cinco decadas de vida, principalmente por ciclos: o paulistano, o 

mineiro, o de Campinas, o de Salvador. Periodos que nao permitem uma produyao maior 

do que cinco ou seis filmes. As exceyoes ficam por conta da Atlandida e tambem do 

grande sonho da "Vera Cruz", que buscaram produzir filmes baseados em formulas 

estrangeiras na tentativa de conquistar publico. Como resumiu Bernardet: "A tonica do 

cinema brasileiro eo caso isolado, o jilme isolado ... Assim sendo, a realidade brasileira 

nao tern existencia cinematognifica"17 

14 MOURA, Roberto, "A Bela Epoca (Primordios-1912) Cinema Carioca (1912-1930)", in "Historia do 

Cinema Brasileiro ", organizado por Fernao Ramos. Por imaginar que os movimentos de seu irmao 

prejudicaria seus neg6cios, Paschoal Segreto descarta-o enviando para a ltalia. 

15 Idem. 

16 BERNARDET, Jean-Claude, "Brasil em Tempo de Cinema", RJ (Civiliza<;iio Brasileira), 1976. 
17 Idem. 
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No entanto, esse olhar de Bernardet, de 1958, acabou deixando de !ado uma 

produ9iio significativa e continua do cinema brasileiro: a de Humberto Mauro. E verdade 

que temos aqui, novarnente, o caso isolado, mas o talento e o esforyo pessoal de 

Humberto Mauro e tambem urn momento especialmente revelador da rela9iio do estado 

com o cinema brasileiro, especialmente na produ9ao de curtas, alem da importiincia da 

sua obra para a cinematografia brasileira. 

0 cineasta de Cataguases, que nasceu em 30 de abril de 189718, comeyou a filmar 

em 1925 e s6 parou em 197 4. Seu primeiro filme foi o curta-metragem "V aladiao, o 

Cratera", realizado junto com o italiano Pedro Cornelio - fot6grafo de destaque na epoca 

- e fllmado com uma Pathe-Baby 9,5 mm. De 1936 a 1964 fez mais de 300 

documentarios para o Instituto Nacional de Cinema Educativo, sobre os mais variados 

assuntos19 

0 amor pelo cinema em Humberto Mauro foi desenvolvido com a participayiio 

fundamental de dois personagens: o gerente do Cine Recreio Cataguases, que !he 

permitia assistir aos filmes de graya em urn Iugar atras da tela e urn espectador semi-

analfabeto, que !he dava ingressos em troca das explicayoes das legendas. Humberto 

Mauro tambem era apaixonado por musica, tecnica e ciencia. Desde pequeno tocava 

violino e bandolim. Estuda eletricidade por correspondencia e acaba conhecido em 

Cataguases e regiao, ao instalar radios para as familias abastadas. 

E atraves dessa atividade que fica conhecendo Homero Cortes Domingues, urn 

comerciante que acabou por financiar "V aladiao". Logo, outro comerciante, Agenor 

Cortes de Barros, aderia ao trio Mauro-Cornelio-Domingues, e juntos formararn a Phebo 

Sui America Film. Casa-se em 1920 com Maria Vilela de Almeida, estrela, junto com 

outros familiares e ele proprio, de "Tesouro Perdido", fJ.lme preferido do diretor. Neste 

18 Hwnberto Mauro nasceu em Volta Grande mas foi criado em Cataguases, cidade vizinha. 

19 Jomal "Folha de Sao Paulo, edi<;iio de 24/03/97 
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longa, Mauro utiliza sua criatividade para solucionar problemas tecnicos atraves de 

metodos artesanais. Por exemplo, para fazer uma tempestade, usa urn regador e raios 

riscados diretamente na pelicula, enquanto que, para obter imagens pr6ximas a patas de 

cavalos improvisa com latas em forma de tubo pintadas de preto por dentro com duas 

lentes acopladas. Neste filme - uma saga rural - sua mulher faz a mocinha Suzana e seu 

irmao, Bruno Mauro, faz o papel do her6i Brimlio. Humberto Mauro tambem aparece no 

filme, fazendo urn vilao. 

Com "Na Primavera da Vida" (1926) torna-se amigo de Adhemar Gonzaga, 

artifice de "Cinearte" com Pedro Lima. Depois de "Barro Humano" e "Brasa 

Adormecida" fez "Sangue Mineiro" (1929) que fecha o ciclo de Cataguases e a Phebo. 

Gonzaga convidou-o para rodar na recem-fundada "Cinedia". Lit fez "Litbios sem 

beijos" e "Ganga Bruta", que recebeu pedras na estreia e passou a ser considerado obra

prima, nos anos 50. Outro filme em que se destaca o genio inventivo de Humberto Mauro 

e "Voz de Carnaval" onde articula reportagens de rua com cenas de ficvao gravadas em 

esrudio. 

Em 1936 foi para o INCE, junto com Roquette Pinto. Ali, a dupla procurou dar 

forma a utopia de transformar o Brasil por meio do cinema. Foram mais de 300 filmes 

que, durante anos, foram deixados a margem de sua obra. Quando foi para o INCE, 

vendia enceradeira para sobreviver, apesar de ter conhecido o sucesso ( os dois maiores) 

com "Favela dos meus amores" e "Cidade Mulher". Para Raquette, cinema e radio eram 

os veiculos avanvados contra o atraso. "A escola dos que niio tiveram escold'. Muitos 

intelectuais da epoca compartilhavam desta visao, boa parte deles ligados ao movimento 

"Escola Nova", iniciado no Brasil em 1920. Vale lembrar que Getulio Vargas, desde 
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1935, fala do cinema como meio de unificaviio nacional, "que aproximarti os diferentes 

nucleos humanos, dispersos no territ6rio vasto da Republicd"20 

Os temas dos filmes produzidos no Institute Nacional de Cinema Educative 

incluiram medicina, fisica, meciinica, higiene, prevenviio de doenvas, series sobre vultos 

patrios (musicos, poetas, escritores, politicos), fatos relevantes da hist6ria do Brasil, 

educaviio rural e o cancioneiro popular. Segundo os pesquisadores da obra de Mauro, a 

ideia que norteava toda esta produviio era a do cinema como urn meio capaz de ensinar 

independentemente da vontade do espectador em aprender. Como suas imagens sao a 

expressiio do progresso - pois os filmes, para ele, sao capazes de reproduzir fielmente o 

mundo real e seus avanvos tecnol6gicos - o cinema e, tanto para Humberto Mauro como 

para Roquete Pinto, o instrumento capaz de veneer a ignoriincia, o atraso e de educar. 

Humberto Mauro e Raquette Pinto se encontram, tambem, no culto a natureza, 

na preocupayao com as raizes, no interesse pelos avanvos nacionais, no gosto das 

invenvoes tecnicas que cada filme demandava e, sobretudo, na busca constante para fazer 

do cinema o veiculo deste conhecimento transformador. Como muitos dos intelectuais da 

epoca ligados ao movimento "Escola Nova'', ambos colocavam o radio eo cinema como 

os veiculos avanvados contra o atraso. Vivia-se no Brasil, ainda, a epoca da "integrayiio 

nacional", conceituada par Getulio Vargas, que estava disposto a aproximar os diversos 

nucleos populacionais disperses pelo imenso territ6rio brasileiro. 

No entanto, a empolgayao e a crenva no progresso niio soterraram a visiio poetica 

de Humberto Mauro sobre o mundo em que vivia. Segundo Sheila Schvarzman, "Mauro 

construiu uma utopia paralela a utopia do cinema educativo: etas permanecem 

indissociaveis. 0 Mauro poeta e, em linhas gerais, o mesmo Mauro 'oficial': talvez o 

INCE tenha sido uma face sonhadora do Estado ". No entanto, e precise perceber que 

zo SCHV ARZMAN, Sheila, in "0 Tesonro Esquecido", Folha de Sao Paulo de 27/04/97 
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essa "poetica" da natureza nao e a do olhar contemplative, que a quer intocada. 0 

registro de urn Brasil belo e ex6tico, de flora e fauna tao rica, com cidades hist6ricas e 

vultos her6icos, era urn caminho para revelar a este mesmo Brasil a sua dignidade, o 

quanto era possivel se orgulhar desta terra. 

Roquette Pinto sai do INCE em 1947. Humberto Mauro continua, mostrando-se 

mais maduro e acentuando o vies cinematognifico em detrimento ao educative. Como 

funcionario fixo do Institute, conformou uma 16gica de rela9lio entre governo e 

realizaylio que, apesar das variaveis, revela as raizes de uma cinematografia que sempre 

foi muito dependente da atua9ao estatal e cujo mercado exibidor quase sempre precisou 

deste vinculo para existir. Das obras que deixou, varias foram resgatadas pelo "Cinema 

Novo", que o elegeu como simbolo da cinematografia genuinamente brasileira. E, 

recentemente, atraves do projeto "Cinema Mambembe"21 urn curta de 1964, "A Velha a 

Fiar", revelou-se urn dos preferidos pelo publico. E urn filme impressionante desde a sua 

concep9ao ate a sua realiza9ao. Consegue uma conjugayao perfeita entre musica e 

meciinica, ritmo mel6dico e imagem. Mauro consegue extrair, desta antiga can9li0 

popular, todas as tensoes embutidas na letra da musica e revela-se urn precursor dos 

atuais videoclips. 

0 diretor inicia o filme mostrando uma sequencia de cenas externas caracteristicas 

do campo, onde estao inseridos os personagens da can9lio: a mulher, o boi, o homem 

sentado na soleira fumando calmamente, gatos e cachorros saindo de urn forno para plio, 

a teia de aranha ... Espera-se, nesse memento, mais urn filme feito ao ritmo contemplative, 

buc6lico ... Ate que o corte e feito pela can9lio, executada pelo Trio Irakitii, e a dimera 

foca a velha a fiar, no interior de casa. A partir deste memento as leituras filmicas dos 

personagens vao se multiplicando, impedindo que o filme fique cansativo. Apenas e 

21 Sera abordado em outro momento deste trabalho. 
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mantida a mesma velha a fiar, que e o elo de liga~ao entre as cenas. Assim, a aranha viva 

que se mexe inicialmente, depois aparece em uma versao de brinquedo e o mesmo 

acontece com o gato, o cachorro, o boi, a homem, a mulher, que ora sao "de verdade", 

ora sao fotos, esculturas, etc. Humberto Mauro tambem faz animavao com o "pau" , 

acentuando o humor do filme, urn humor desenvolvido sob uma perspectiva infantil, em 

imagens que resgatam a memoria dos adultos e extraem risos das crianyas. 

Este curta, visto com prazer ate hoje, confirma a imensa criatividade do cineasta 

de Cataguases e sua facilidade em transformar recursos tecnico preciirios em resultados 

surpreendentes. E, se, nos anos 90 sua serie sobre canyoes populares, realizada em 45, 

soa datada, especialmente pelas interpreta9oes mel6dicas - pois os vozeiroes revelam o 

periodo em que os curtas foram produzidos - neste "A Velha a Fiar", em preto e branco, 

hii todo o frescor, engenhosidade e ritmo que faz deste curta de 64 urn filme 

prazerosamente assistivel por qualquer piiblico22 

Urn publico que teve no centeniirio de nascimento de Humberto Mauro, em 1997, 

mawr chance de conhece-lo. Neste ano, foram promovidos diversos eventos em sua 

homenagem. Entre eles, a "Maratona Humberto Mauro", no canal Multishow da 

Globosat, que colocou no ar seus longas "Tesouro Perdido" e "Brasa Adormecida", a! em 

do curta de David Neves sobre o cineasta, chamado "Humberto Mauro". A Funarte 

tambem lanyou em video toda a sua produ91io em longa e alguns de seus curtas como a 

serie sobre canvoes brasileiras e outros quatro curtas e media-metragem, entre eles, "A 

Velha a Fiar". Para o critico e cineasta Alex Viany, Mauro era o mais brasileiro dos 

cineastas brasileiros e Glauber acrescentava que o chamado cineasta de Cataguases era "a 

22 Vide o projeto "Mambembe", abordado no Capitulo 6 deste trabalho. 
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bandeira do nosso movimento", referindo-se ao Cinema Novo23 Humberto Mauro 

morreu em 5 de novembro de 1983, aos 86 anos24 

I.Z. 0 que e o filme curta? 

Se hoje o talento de Humberto Mauro e reconhecido, incluindo ai seus filmes 

curtos, niio se pode dizer o mesmo em relayao a outras produyoes do mesmo periodo, 

especialmente nas decadas de 40 e 50. 0 fato e que os curtas, durante urn born tempo, 

passaram desapercebidos pelos historiadores do cinema brasileiro. Muito provavelmente 

porque o cinema, apesar de se iniciar curto, assumiu o tempo Iongo em seu processo de 

se viabilizar enquanto industria. Alem disso, a propria definiviio do que e urn "curta-

metragem" e variada e polemica, e engloba multiplas condiyoes de produyao que, claro, 

interferem na sua "classificayao" 

Uma pesquisa produzida pelo Idart, de 197725 , levanta o quanto foi dificil 

delimitar quais filmes curtos seriam abordados pelo projeto, mesmo este projeto tendo 

como pressuposto que o trabalho incidiria apenas sobre os filmes produzidos "fora do 

sistema"- A saida assumida pela pesquisa do !dart foi considerar as condivoes de 

produviio e objetivos do filme. Ou seja, o filme de propaganda, o de prestayiio de 

serviyos e ate o cinejomal, seriam desprezados. 

Por motivos semelhantes, os filmes que interessam a este trabalho sao aqueles que 

se caracterizam por terem conquistado espas:o como filmes "niio-comerciais"26 Sao 

filmes produzidos, em geral, com recursos dos pr6prios realizadores ou atraves de 

23 OESP, 07/04/97. 

24 Sem duvida, um dos mais belos trabalhos sabre Humberto Mauro e de GOMES, Paulo Emilio Salles in 

"Cineasta de Cataguases". 

25 SOUZA, Carlos Roberto (coord), "0 Filme Curto", SP (SMC/ldart), 1980. 

26 A divisao entre filmes "comerciais" ou nao e discutivel. Essa terminologia foi adotada neste trabalho 

por consideni-la, neste caso, a mais adequada. Outra saida seria falar em "marca autoral", o que tamrem 

geraria polemica em torno da "teoria de autor". Na verdade, o elo estabelecido se da atraves do realizador 

e sua atua<;ao/produ<;ao na cinematografia brasileira. 
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politicas oficiais de financiamentos, obtidos, quase sempre, por pressao da organiza9ao 

politica dos realizadores frente ao Estado27 

E interessante destacar que, se por urn !ado as pesquisas sabre o curta-metragem 

sao obrigadas a buscar essa definis;ao - afinal, o que e urn curta-metragem - chegam a ser 

hilarias as conceituas;oes que se sucederam ao Iongo das diversas legislayoes e decretos 

dos 6rgaos govemamentais, nas multiplas tentativas de tamar, para si, a tarefa de 

estimular a produ9ao de curta-metragens nacionais. Por exemplo, o Institute Nacional 

do Cinema (INC) determinava no inicio dos anos 70, que filmes de curta-metragem eram 

os de ate 20 minutes de dura9ao e longa, a partir de 60 minutos. 0 vazio deixado entre 

esses dois tempos e apontado por Luiz Fernando Gras;a Mello, no I Congresso da 

Industria Cinematognilica Brasileira (Rio de Janeiro, 1972): "Temos aqui um neg6cio 

engra9ado: os jilmes de vinte a sessenta minutos niio existem. No entanto eles silo 

produzidos". 28 

Antes do INC, o I Fest ivai do Filme Brasileiro de Curta-Metragem, realizado em 

Salvador em 1965, estabeleceu para filmes de durayao maxima de 30 minutes, em 16 ou 

35 mm, este regulamento para criterio de participayao: "Documentaries" (temas nacionais 

e filmagens diretas); "Experimental" (qualquer tema visando pesquisa e criayao de novas 

formas cinematograficas) e "Fics;ao" (livres, tanto na tematica quanto na forma). Estas 

classificayoes, ainda citando a pesquisa do !dart, podem pertencer a uma categoria mais 

ampla, denominada "cultural", com a ressalva de "apesar de a produ9iio do curta-

27 So os documentirios em curta-metragem abrangem uma gama enorme de discursos cinematografi.cos 
que tern como base a reprodw;ao do real. Assim, nesta grande chave, podemos incluir os filmes 
etnogrMi.cos produzidos geralmente por antropologos como instrumentos de observa<;ao; os filmes 
educativos que, de maneira geral, tratam de temas da historia, literatnra, sociologia etc; assim como os 

filmes de caciter puramente cientifico como os que tratam dos fenomenos da fisica, da quimica, da 
matematica etc. E, ainda, podem ser incluidos neste rol, os filmes empresariais que descrevem as linhas 

de produ9ao na indUstria, os filmes jornalisticos e ate as atualidades. 
28 "0 Filme Curto". op. cit. p.20 
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metragem ter mostrado, ao Iongo dos anos, a tendencia, sempre maior, para 

documentarios ". 29 

Ja a ABD3o, em carta it Embrafilme (de 1975), demarca o curta cultural de 

prodw;ao independente31, como sendo "aqueles jilmes que ntio contenham mensagem 

publicitaria ou de propaganda institucional, direta ou indiretamente, e aqueles que niio 

tenham recebido qualquer forma de patrocinio". A segunda parte desta definiyao, ou 

seja, "sem patrocinio", veio rapidamente se revelar fora da realidade. 

Ainda buscando a definiyao do que e urn curta-metragem, tem-se a tese de 

mestrado de Silvio Da-Rin, "Espelho Partido - Tradiyao e Transformayao do 

Documentario Cinematogritfico", defendida e aprovada em meados de 1995, na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde o autor levanta a trajet6ria 

hist6rica do cinema documental que, em seu inicio, e basicamente representado por filmes 

de curta-metragem. Nominados primeiramente com o termo generico "atualidades", o 

filme curto passou a ser chamado, mais tarde, pelos ingleses, de "interest film" e pelos 

norte-americanos de "shorts". Essas atualidades que aceitavam variados temas e foram 

classificadas por Alberto Cavalcanti, como "complementos" do longa, acabaram, pouco a 

pouco, segundo Da-Rin, a se restringirem aos filmes de viagens e aventuras. 

Nessa altura, mais jornalistas e viajantes, do que cineastas, se interessavam pela 

produyao desses "filmes-registros", a ponto de se formar urn circuito especial entre eles. 

Urn desses dedicados realizados, Burton Holmes, urn fot6grafo que filmava desde 1897, 

29 0. cit. p. 20. Na sequencia, a pesquisa fez a devida ressalva destacando o que considerou duas outras 

grandes categorias de curtas: o didatico e o tecnico. 

30 Associa<;ao Brasileira de Docurnentaristas, cujo hist6rico e atua<;ao seriio abordados em outro momento 

deste trabalho. 

31 E onde se confunde, vanas vezes, autoria com independencia. Esta carta tambem esta no trabalho do 

ldart. 
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chamou a estes filmes de "travelogues", enquanto os franceses os batizaram de 

"documentaire"- 32 

0 trabalho de Da-Rin se desenvolve no sentido da constru¢o especifica da 

linguagem do documentario. Dessa forma, nao hit separayao de formatos: curtas e longas 

sao recuperados de acordo com o que o autor quer apontar. Passando pelos "newsreel" 

de Charles Pathe e pela revo!uyao do genera documentario - Flaherty e seu "Nanook of 

the North"33- Da Rin chega ao escodls John Grierson que define o documentarista como 

o cineasta que parte "da observac;ao direta da realidade, nao se limita a descreve-la, 

mas propoem um vies interpretativo, atraves da dramatizac;ao"34 

Esses cineastas, como veremos em seguida, foram recuperados pelo "Cinema 

Novo". Vale lembrar que nesse momento da hist6ria do cinema brasileiro as limitayoes 

tecnicas de laborat6rio, equipamento e outros recursos sao fatores determinantes para a 

produyao brasileira. Tambem a forma¢o dos cineastas que, de certa forma, sao os 

destaques desse movimento. No seu "Breve hist6rico do cinema-direto no Brasil"35, 

David Neves registra o deslumbramento dos brasileiros quando descobrem os avanyos 

tecnol6gicos do cinema: "0 observador alheio pode compreender o que representou, 

num pais de poucos recursos, ouvir falar por exemplo, do processo canadense de 

ampliac;ao de 16 para 35 mm !". 

32 DA-RIN, Silvio, "Espelho Partido- Tradi<;iio e Transfortna<;iio do Docurnentirio Cinematognillco", RJ 
(Disserta<;iio para obten<;ao de Titulo de Mestre). 1995. 

33 Filme considerado marco na mudan<;a de trajet6ria do documentarismo. Foi lan<;ado em 1922, pela 

Pathe e e resultado de mais de 10 anos de contatos entre o explorador norte-americana Robert Flaherty 

com os Inuik, que habitavam a regiao da Baia de Hudson, norte do Canada. Causou imenso impacto de 

critica, publico e tambem junto aos cineastas. Sinteticamente, suas maiores novidades foram: elevar a 

comunidade a categoria de personagem central do fiime, dramatizar tal personagem, criar urn 

antagonista e, pela primeira vez, urn documentarista "interpretava o seu objeto, realizando uma especie 

de desmontagem analitica". Enfim, Flaherty incorporava neste filme as descobertas recentes da 

montagem narrativa "que resultam na manipula<;iio do espa<;o-tempo, na identifica<;iio do espectador com 

o personagem e na densidade dramatica do filme" (Silvio Da-Rin, op. cit.) 

34 DA-Rin, Silvio, op. citada. 

35 NEVES, Davi, "A Descoberta da Espontaneidade", in "Cinema Modemo, Cinema Novo", RJ (Jose 

Avaro), 1966. 
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Neste mesmo artigo, Neves lembra que Joaquim Pedro vai a Europa e depois ao 

EUA e escreve ao Brasil revelando-se encantado como "Nagra" e as cameras Eclair 16 e 

a Mitchell R3 5. Quando retoma ao Pais e vai fazer urn docurnentario sobre Garrincha ja 

lastima a falta dos equipamentos que permitiriam, por exernplo, som sincronico. 

0 artigo de Neves e urn pequeno paine! da nossa lentidao em relat;;ao as 

conquistas tecnol6gicas de outros paises. Enquanto "lit. fora" o cinema-direto "toma um 

impulso extraordinit.rio, no sentido do despojamento e da liberdade, da agilidade" no 

Brasil tudo ainda "estit. por se jazer", lamenta Neves. 

Voltando a pesquisa do Idart, vale dizer que todas as divisoes e subdivisoes de 

categorias com que se "batizam" os curtas-metragens, na verdade, revelam a dificuldade 

de se agrupar filrnes que tematicamente aceitam urn universo muito amplo e que, 

formalmente, podem beber em mais de uma fonte para a realizat;;ao do mesmo filme. 

Agora, se por urn !ado essa multiplicidade dificulta uma classificat;;ao mais rigorosa, por 

outro, sao justarnente essas imensas possibilidades que fizeram do curta o Iugar ideal para 

novas experiencias esteticas e tematicas. 

Aliadas a essa constatat;;ao, outras altemativas de condi9oes de produo;;ao do curta 

brasileiro vao permitir novos temas para o curta nacional a partir de meados dos anos 80 

e que se estende aos 90 ainda com :ffilego. E uma safra que tambem levou em conta o 

esgotamento de uma abordagem que teve, entre outras origens, o que Neves chamou de 

"nascido da pior linhagem didatizante"36 e que, Jean-Claude Bemardet ja havia 

classificado em outro periodo, como "cinema de classe media" (perdida) com todas as 

limitao;;oes que tal condit;;ao de classe social, naquele momento, para o autor, impoem. 

Uma produ<;ao que, na maioria das vezes, e realizada dentro de uma visao previamente 

36 NEVES, Davi, op. citada. 
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esquematizada da sociedade "em problemas que provem de leituras de livros de 

sociologia ". 37 

Mas, em que se considere todas as variav6es de condiv5es de produvao e de 

exibivao por que tern passado o curta brasileiro, especialmente nos ultimos 30 anos, urn 

fato incontestavel e que eles existem, sao palpaveis, podem ser resgatados, exibidos, 

aplaudidos, criticados. Sao, de fato, parte do cinema nacionaL E deixam na tela, aberta 

para o publico, uma face do Brasil a que dificilmente se teria acesso. Essa e uma questao 

que hoje, tantos anos depois da primeira exibivao de "Aruanda"38 e tantos anos depois de 

"Brasil em Tempo de Cinema"39, merece ser colocada. 

Enfim, em urn pais sem memoria, como e o Brasil, os curtas sao - apesar de toda a 

precariedade tecnica e de todas as limitav6es das abordagens esquematicas e ideol6gicas 

em muitos desses filmes como se refere Bemardet - imagens reais, produv5es que existem 

e podem ser vistas, analisadas, discutidas, entendidas, negadas. 

37 "Brasil em tempo ... ", op. cit p.l5 

38 Curta-metragem de Linduarte Noronha. Mais sabre a importiincia deste filme no proximo capitulo. 

39 Idem nota 37. 
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2. Vm curta que se iniciou documentario 

Z. 1. Brasi/eiro? 

A busca do "real", especialmente do "real brasileiro", acompanhou o curta-

metragem nacional, desde o inicio do nosso cinema. Urn "real brasileiro" que, ao Iongo da 

hist6ria do cinema nacional, foi capturado por angulos e enquadramentos diferenciados. 

Tivemos os filmes de Humberto Mauro. Tivemos tambem "Arraial do Cabo" (1959) e 

"Aruanda"40 (1960), curtas que no contexto hist6rico dos anos 60 funcionaram como 

marcos para cineastas do nascente "Cinema Novo". Em "Amanda", filme de Linduarte 

Noronha, a camera sem filtros registrando as imagens duras do fuido sertao nordestino, 

significando, naquele momento, o jeito certo de se fazer cinema no Brasil e que extrairam 

de Glauber Rocha a qualifica<;:ao de "os primeiros sinais de vida do documenttirio 

brasileiro"41 Rodado em preto e branco (obviamente),"Aruanda" tern 20 minutos e foca 

a rela.;:ao de uma reduzida popula<;:ao com o plantio de algodao e a ceriimica. 0 local e 

urn pequeno quilombo - Talhado - encravado no sertao nordestino, que tern a sua hist6ria 

recontada - portanto, fic<;:ao - atraves do personagem Ze Bento e que encanta 

especialmente pelos enquadramentos, atentos ao detalhe, a minucia. 

Ja "Arraial do Cabo" de 17 minutos, de Paulo Cesar Saraceni, faz do contraste o 

seu eixo-guia. Ao som de Villa Lobos, os pescadores vao revelando seu cotidiano -

festas, a rela<;:ao entre homens e mulheres, a tensao provocada pela industria que chega ao 

pequeno vilarejo. Aqui, nao ha o narrador que vai explicando o que acontece na tela - a 

camera e suficientemente enfatica para desvendar uma situa<;:ao que e urn pressagio do 

que se viveria intensamente nos anos seguintes: as mudan<;:as s6cio-culturais provocadas 

40 0 primeiro, de Paulo Cesar Saraceni, que recebeu 7 premios em festivais no exterior e "Amanda", de 

Linduarte Noronha. 

41 RAMOS, Femiio "Os novos rumos do cinema brasiieiro", in "Hist6ria do Cinema Brasileiro", SP (Art 

Editora), 1987. 
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em uma pequena populayao de urn lugarejo tipico do Brasil arcaico, devido o processo de 

industrializayao acelerado e, quase sempre, nao planejado - no sentido de se respeitar o 

modo de vida ja existente. 

A partir de "Aruanda" e "Arraial do Cabo", a reflexao do como fazer o cinema 

brasileiro supera, entre boa parte dos cineastas, a exclusividade majoritaria dada a 

"mensagem " dos filmes - no sentido de abrayar as causas populares, de defender 

projetos, mostrar a realidade "real" brasileira - e passa-se a discutir tambem a "forma" 

desse fazer. Urn fazer que se propunha a aceitar os limites de uma cinematografia de pais 

subdesenvolvido - questao ja colocada por Paulo Emilio Salles Gomes42 - para que se 

superasse criativamente tais limites. 

Neste contexto de "Cinema Novo", o debate girava em torno do nacionalismo 

(contra a presenya estrangeira na economia brasileira), do desenvolvimentismo (como 

saida para o subdesenvolvimento) e do reformismo (como alternativa para a revoluyao ). 

Buscava-se assim, o "personagem brasileiro", do "cinema brasileiro"43• 

Essa ansiedade em encontrar seu proprio caminho se ve refletida na produvao 

cinematognifica do periodo. E tambem na preocupayao dos integrantes desse movimento, 

com o significado e possibilidades do curta nacional44 Em artigo publicado em 1966, 

Jaime Rodrigues Teixeira45 reivindica a necessidade de uma "conceituat;ilo ideo-pratica 

do curta-metragem aplicada a realidade brasileira, da qual o cinema, hoje, procura 

extrair toda a revinculas;ilo do povo com o quadro politico, social e econ6mico em que 

42 Ver deste autor, principalmente "Trajet6ria no Subdesenvolvimento". 

43 SANTOS, Roberto Elisio dos , "Cinema Brasileiro: 0 Personagem, A Realidade, o Mito", in 

"Comunical'i!o e Artes", SP (ECA!USP), 1986. 
44 "Naquela epoca, n6s tinhamos uma finalidade muito clara com rela9ao ao curta-metragem. A 

primeira era n6s termos uma pin9a no jilme estrange ira, ou seja, o curta teria que representor um modo 

nacional brasileiro junto a um modo estrangeiro ... " MARTINS, Paulo in" 1986-1996, 10 anos do Curta

metragem Brasileiro", CD-ROM, SP (Superfilmes), 1997. 

45 "Revisao e Prop6sitos do curta·metragem", in "Cinema Moderno, Cinama Novo", op. cit p. 24 
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ele vive"_ Em outro momenta deste texto, pergunta: "em que medida um filme e 

rea/mente v61ido quando procura uma identificar;iio com os problemas do pais ? " 

Esse texto de Rodrigues Teixeira mostra, com clareza, as "fontes" deste curta-

metragem que quer ser brasileiro. Sao as matrizes comuns ao genera document<irio: Jean 

Vigo; o cinema sovietico - especialmente Vertov e Einsenstein - ; Flaherty; Grierson e 

Paul Rotha; e Joris Ivens46 Para ele, sao estes cineastas que "nos mostram que as 

estruturas do cinema niio estiio, necessariamente, ligadas a jicr;iio "- Mas, em urn texto 

com tal nivel de sinceridade, a ausencia do publico nao poderia deixar de ser notada e 

lamentada, bern como a inexistencia de uma politica de produyao e descaso do governo 

em relayao ao cumprimento de suas pr6prias leis, em relayao a exibiyao47 

Neste periodo, alguns curtas ja haviam conquistado seu espayo. Alem dos citados 

"Arraial do Cabo" e "Amanda". vale destacar "Couro de Gato" (1960)48, de Joaquim 

Pedro de Andrade, urn filme tao bem-sucedido que acabou incentivando o Centro 

Popular de Cultura (CPC), da Uniao Nacional dos Estudantes (UNE), a produzir mais 

quatro curtas e lanya-los em con junto. 0 resultado, "Cinco Vezes Favela", de 1962, 

acabou por destacar cineastas que tiveram - e ainda tern - papel significative na trajet6ria 

46 E precise entender essas "influencias", ou seja, a forma como foram incorporadas ao cinema brasileiro 

neste memento. Apesar de diversos conflitos de concep¢o cinematognifica entre os criadores citados -
especialmente o documentarismo ingles de Grierson e Rotha e o cinema russo - ecos da necessidade de 
urn cinema com finalidade social, da identidade deste cinema com o "povo" e do cinema como 
propaganda militante de uma nova ordem social, sao os tra9os mais marcantes de tais influencias, 

olhando a estetica nascente de uma forma mais global. (Obs: Para melhor entender as diferen9a5 entre os 
cineastas citados como influentes ver o trabalho de Silvio Da-Rin, especialmente os capitnlos 3 a 6) 
47 ''Ainda hoje, somas cinematograficamente deficientes da evoluytio geral do cinema: no plano 

meramente informativo, pela nfio-exibi9iio de fUmes representativos artistica e historicamente; no plano 

cultural, par uma total marginaliza9iio da importdncia do cinema no nosso tempo, como uma arte em si 
mesma, como veiculo de cultura de massa e como um instrumento poderoso de educayiio; no plano 

politico, pela total inexistencia de uma politica de elevaqao quantitativa e qualitativa da curta 

metragem, inclusive fazendo obedecer textos de lei, como o da exibi9tio compuls6ria, que vern sendo 

tradicionalmente bur/ados ... ". 

48 Recentemente, este curta foi incluido, no Festival Clennont-Ferrand, na Fran~ maior festival de 
curtas do mundo, entre os 100 melhores filmes de curta-metragem de todos os tempos. 
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do cinema brasileiro, tanto por seus filmes como por suas posiy5es, como Caca Diegues e 

Leon Hirzsman. 

Outra experiencia marcante desta epoca tambem foi lanyada como longa: "Brasil 

Verdade"( 1965) produyao de Thomas Farkas composta de quatro filmes curtos - "Os 

Subterraneos do Futebol", de Maurice Capovilla; "Viramundo", de Geraldo Sarno; 

"N ossa Escola de Samba", de Manoel Horacia Gimenez e "Mem6rias do Cangaco", de 

Paulo Gil Soares. Os quatro tern urn papel fundamental para se entender o papel do 

documentario nesse periodo pois sao uma sintese do que os chamados intelecutais mais 

engajados entendiam por "realidade brasileria" daquele periodo. Nesses curtas estao as 

tematicas caras a urn grupo que procurava mapear o Pais dando visibilidade aos 

fen6menos que consideravam autenticamente populares: o futebol, o samba e sua relayao 

com a comunidade, a religiosidade do rnigrante e, finalmente, o fen6meno do canga((o. 0 

filme acabou nao conseguindo o certificado de produto brasileiro pois o entao dirigente 

do Instituto Nacional de Cinema, Moniz Viana, alegou que quatro filmes curtos nao 

compunham urn longa49 

Mais adiante, em 1971, Farkas investe em outro projeto semelhante. Trabalha 

novamente com Paulo Gil Soares e Geraldo Sarno e ainda Sergio Muniz e Eduardo 

Escorel. 0 resultado e a produ91io de 13 curtas sobre a cultura brasileira em busca do 

registro de fen6menos culturais que percebiam estar acabando. 0 fato e que nao se pode 

passar pela hist6ria do curta-metragem no Brasil, sem conhecer as produy5es de Thomas 

49 Esta experiencia se repetiria nos anos 90 com o filme "Felicidade e ... ". uma somataria de quatro 

cnrtas o qne, o transforma, em termos de tempo, em urn longa. Uma estrategia para, tambem, facilitar 

insen;ao no circuito comercial. No entanto, apesar de premiado e de ter conquistado uma siguificativa 

repercussao na midia e de publico, quando lan<;ado, o filme nao produziu propostas semelbantes, nem 

mesmo entre estes cineastas de "Felicidade e ... ". Tavez, uma das possiveis explica<;Oes seja a dificnldade 

de se reuuir cineastas tao diferentes entre si - o que, neste caso, causou ate uma disensiio e acusa<;<ies: 

"Glaura", de Almeida Prado, previsto iuicialmente como urn dos filmes acabou nao incorporado - ou, 

ainda, pela qualidade dos curtas, desiguais entre si e nenhurn deles se destacando acima da media da 

produ<;iio do periodo. 
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Farkas50 Os documentario que produziu sao quase sempre relacionados a dais fatos 

importantes do cinema brasileiro: o "Cinema Novo", ja citado, e o "cimlma-verite", 

criado por Jean Rouch e Edgar Morin no inicio dos anos 60 com o filme "Chronique d(m 

Farkas, que par ser o dono da "Fot6ptica" foi urn dos raros produtores a ter 

relativa independencia financeira teve, entre outros objetivos, produzir documentarios 

sabre o Brasil para serem vendidos as televisoes estrangeiras. Era professor da ECA e 

seus filmes nunca foram rentaveis. Uma das dificuldades esta no fato de terem de 30 a 40 

minutos o que dificulta seu enquadramento: nem curtas, nem longas, quase media-

metragem. Alguns de seus alunos participaram de suas produ<;:oes. Farkas tambem 

investiu em documentarios sabre personagens brasileiros. 

Enfim, essas buscas de uma identidade nacional, de se conformar na tela o Brasil 

real com seus personagens "verdadeiros", tern sido exaustivamente estudadas, avaliadas, 

discutidas, analisadas par criticos, cineastas e pesquisadores do cinema nacional. Mas, em 

que se pesem as diferen<;:as de enfoques e abordagens dos filmes nessa trajet6ria, ha uma 

caracteristica que os une: a atua<;:iio do Estado. Como bern apontou Jose Mario Ortiz 

Ramos51 , que refaz o percurso desta rela<;:ao no periodo dos anos 50 a 70, o cinema 

brasileiro manteve uma postura quase monoc6rdica ao creditar a uma ayao do governo a 

sua possibilidade de existencia. Uma postura que ora significava embate ora significava 

participa<;:ao nos 6rgiios do governo. 

50 Thomaz Farkas, descendende de h(mgaros, filho de Desiderio Farkas, fundador da loja "Fotoptica" na 

decada de 20. Chegou ao Brasil com 5 anos de idade. Hoje, com 73 anos, faz parte hoje do conselho da 

Cinemateca, em SP, e do conselho da Bienal de Sao Paulo e e diretor-presidente da Fot6ptica. Em 1997 

foi organizada uma exposic;iio no MASP fotos que fez ao Iongo de 20 anos. Seu filho, Pedro Farkas, e urn 
dos melhores fot6grafos do cinema brasileiro. 

5! "Fortemente marcada pelo politico, a cultura brasileira nos anos 50-60 co/ou-se as lutas que 

atravessavam o todo social e o cinema entrou num corpo-a-corpo exemplar com a realidade. Assistiu-se 

assim, a um momenta de superposit;iio e entranhamento entre os processos estettco-cultural e politico 

social". RAMOS, Jose Mario Ortiz, in "Cinema Estado e Lutas Culturais - Anos 50160170", RJ (Paz e 

Tema), 1983. 
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Nao e circunstancial, portanto, que quase toda a atividade do poder publico nestes 

anos seja pautada pelo incentivo a memoria nacional - incluindo al biografias, festas 

populares, artes e artistas brasileiros - ja que a visao estatal de uma cultura brasileira 

quase sempre esteve anexada a historia do Pals, a seus simbolos, a seus herois. Par isso 

mesmo, nao e uma surpresa a proposta politico-administrativa e cultural da Embrafilme, 

destacada no texto "0 cinema em festivais e os caminhos do curta-metragem no Brasil, 

de Miriam Alencar, par Leandro Tocantis52 , que faz questao de revelar o que chamou 

de "uma especie de carta de principios para a produt;iio de curta-metragens", da 

Embrafilme: 

1. Tudo o que diz respeito a memoria nacional (registro cultural do passado, 

realidade socio-cultural em transforma~tao, homens que realizam ou fmjam a cultura 

brasileira, a modifica~tiio das estruturas ou o registro dos extratos culturais em agonia); 

2. Os problemas que afetam a transforma~tiio da natureza do Pals (harmonia 

ecologica, habita((ao rural e urbana, fauna e flora brasileira, etc); 

3. Os caminhos do desenho animado; 

4. Artes e artistas brasileiros; 

5. A ciencia e os cientistas brasileiros. 

Essa sistematiza~tiio e defendida como forma de "evitar a dispersao de recursos 

financeiros em temas que nao se enquadram no espirito da Lei nitmero 6.281, e nos 

verdadeiros objetivos culturais a atingir ... "53 Essa orienta'(iio, e clara, permeou toda a 

politica da Embrafilme, acrescida tambem, das velhas pniticas de compadrios que, 

infelizmente, marcam quase todas as institui~t5es governamentais brasileiras. Ora, se o 

governo foi o maior produtor do cinema brasileiro, como "escapar" de tal orienta~tao ? 

52 ALENCAR, Miriam, "A Objetiva<;ao Brasileira das Observa9tles", in "0 Cinema em Festivais e os 

Caminhos do Curta-metragem no Brasil", RJ (Arlenova), 1978. 

53 ALENCAR, Miriam, op. cit. p.30. 
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Antes mesmo da Embrafilme, na I Mostra do Filme Documental Brasileiro , de 25 

a 29 de novembro de 1974, em Recife, se discutiu, e muito, as concepyoes que cineastas 

e soci6logos tinham sobre as funyoes e objetivos desse cinema documental54 Flaherty, 

Cavalcanti e Grierson sao citados e enaltecidos e ha ainda espayo para o entao Diretor 

Regional da Rede Globe no Recife, Paulo Cesar Ferreira, discorrer sobre os !avos 

possiveis entre os filmes brasileiros e a rede Globe, lembrando o papel do "Giobo Shell 

Especial" 55 

Assim, expressoes como "salvaguardar a memoria visual do pais", "contraponto 

a enxurrada de enlatados norte-americanos que entorpecem e alienam a mente do 

publico brasileiro "56 e ainda "ajudar o brasileiro a tomar consciencia de si mesmo 

como ser original, e contribuir para a sua autenticidade"57, diagnosticam essa especie 

de "missao" que se esperava do curta-metragem documental brasileiro. 

E bern verdade que essas posiyoes eram assumidas muito mais pelos "soci61ogos" 

e afins, presentes. Ja os cineastas Silvio Back e Jean-Claude Bernardet caminham em 

outra direvi'io fazendo justamente a critica daqueles que esperam do curta uma especie de 

"tese sociol6gica" e deixam de lado o que de "cinema" existem neles. Jean-Claude chega 

54 In"! Mostra do Filme Documetal - I Simp6sio". Texto publicado em 1977 pelo MEC e Institoto 

Joaquim Nabuco de Pesquisas Socials, de Recife. 
55 0 Projeto "Shell", inciado em 71, abarcou, iuicialmente, os cineastas mais representatives do cinema 
nacional naquele momento. Tinha em seus quadros Joaquim Pedro, Walter Lima Jr., etc. Mas essa 
parceria nao durou muito tempo porque logo a TV optou pela forma¢o do seu proprio pessoal. Como 
vemos, esse sonho de trabalho conjunto com a TV nao e recente. Pelo contrano. Talvez, junto ils idas e 
vindas das leis de obrigatoriedade de exibi9iio dos curtas no cinema, essa tentativa de parceria com a 
televisiio seja, ate agora, uma das duas f6rmuJas a que o cinema nacional vern sempre recorrendo. 

Infelizmente, no caso da TV, sempre alternam-se pequenos periodos onde parece que finalmente esta sera 
urna boa alternativa para exibi9iio, com longos espa9os onde fica-se evidente que tal proposta e muito 
mais urn sonho idealizado por cineastas e produtores de cinema do que urna possibilidade viavel, 

acessivel e interessante para os que coutrolam as redes e cauais de TV. 
56 ARAlJJO, Guido, in "! Mostra do Filme ... ", op. cit. p. 31. 
57 Jose Arthur Rios, op. cit. na nota anterior. 
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mesmo a mencionar os metodos de Otavio Ianni, soci61ogo, que, ao analisar alguns filmes 

brasileiros, ignora a existencia de urn autor e trata os personagens como pessoas. 58 

0 papel do cinema documentario continua sendo, para boa parte dos participantes, 

o de revelar a realidade nacional, sobretudo em seus aspectos regionais e cotidianos. Diz 

Jose Arthur Rios, da Pontificia Universidade Cat61ica do Rio de Janeiro: " ... nesse sentido 

o jilme tem ajudado o brasileiro a tomar consciencia de si mesmo como ser original, 

tem contribuido, portanto, para sua autenticidade ... ". Para Guido Araujo, cineasta e 

critico, ao cinema estava reservado o papel de preservar a memoria visual do pais e 

registrar a riqueza cultural do nosso povo. Urn papel onde os documentarios tern 

participa9ao e responsabilidade especial. 

Quanto as dificuldades de se realizar tal missao, devido as condi9oes de produ9ao 

e exibi9ao, coube a Silvio Back, cineasta e critico do cinema do Parana, apontar os 

lirnites do mercado e o abandono institucional quase sempre agindo, preferencialmente, 

em favor dos esquemas ja estabelecidos de distribui9ao e exibi9ao, que eram controlados 

por interesses estrangeiros: 

" ... via de regra o documentarista do 35 mm e 16 mm, ao concluir seu 

(primeiro) jilme, quase sempre esta cavando a sepultura de sua propria 

ousadia. Ha todo um complexo econ6mico e de mercado que o espreita para 

cortar-lhe o caminho ao primeiro avam;o ou tentativa de enjrentar o 

dragao ... ". 

Esse contexto, segundo Silvio, fazia do curta-metragista personag_em do absurdo 

no limite da desistencia. 

58 Ou seja, Bernardet afirma que, como o soci6logo acredita ja conhecer a realidade tratada nos filmes 

estes. na verdade, sao dispensaveis. Esta percep9ao das realidades pre-estabelecidas sera uma das bases 

de arnilise de Jean-Claude quando, mais para frente, em seu livro "Cineastas e imagens do povo - Uma 

aventura documentaria no Brasil", op. cit. p. 9, o critico e cineasta se debrn9a sobre uma significativa 

safra de documentaries nacionais. Quase todos, curtas-metragens. 
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Tres anos depois, quando acontece a II Mostra e II Simp6sio do Filme 

Documental Brasileiro, tambem em Recife, e facil perceber que, apesar do Documento 

Final ter estabelecido certas metas para estimular a produyao e, principalmente, viabilizar 

a exibiyao, o quadro havia se alterado muito pouco. Ha poucas "novidades" apresentadas 

pelo governo, entre elas, a ampliayao das atividades do Departamento de Expansao 

Cinematogn\.fica, da Embrafilme, agora oferecendo cursos de formayao tecnica na area 

cinematografica e a produyao de livros como "Filme e Realidade", de Alberto Cavalcanti 

eo projeto de "Hist6ria do Cinema Nacional", entregue a coordenayao de Alex Viani. 

Mas alguns cineastas, especialmente Silvio Back e tambem Jean-Claude 

Bemardet, apontam que ha algo mais a ser revisto pelo cinema documentario brasileiro. 

Back lamenta que os documentaristas continuem filmando de uma forma apenas 

naturalistica e acha que essa discussao deveria ser tema para urn simp6sio especifico. 

Bernardet e ainda mais direto: 

" ... o documentcirio tende a ser construido dessa maneira: uma narrar;:iio 

que diz como siio as coisas e as imagens que ilustram e mostram aquila que o 

narrrador esta dizendo. Filmes que podem apresentar, digamos, uma festa em 

Juazeiro do Norte, enquanto o narrador fa/a do messianismo, fa/ada estrutura 

agraria, fa/a da passagem do Imperio para a Repitblica ... De certo modo, a 

imagem tende a se reduzir aquelas explicar;:oes fornecidas pelo narrador, que 

se coloca como uma especie de verdade, e a verdade e fornecida pela 

narrar;:iio ... "59 

59 in ''II Mostra e II Simp6sio do Filme Documental Brasileiro", Recife (MECIIJNPS), 1978. 
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Z.Z. As Jornadas da Bahia e a ABD 

A busca pela independencia de criar e exibir curtas, ao mesmo tempo que se exigia 

a participas;ao do Estado para o financiamento e exibiyao destes curtas, tern como marco 

a I Jomada Baiana de Curta Metragem, em Salvador, no ano de 197260 Neste evento 

aglutinaram-se varias foryas que durante os anos seguintes continuariam a lutar pela lei de 

obrigatoriedade de exibiyao dos curtas no cinema nacional e tambem a reivindicar urn 

espayo de exibiyao na TV brasileira. 

0 sucesso desta I Jomada ampliou-a geograficamente e, no ano seguinte, entre os 

dias 9 e 15 de setembro de 1973, em Salvador, de bahiana passou a ser II Jomada 

Nordestina de curta-metragem. Nesta II Jomada hit urn espayo especial denominado 

"Simp6sio sobre o Mercado do Filme de Curta-Metragem", centrado em tres temas: o 

mercado paralelo, a estruturayao nacional dos cineclubes e o filme em Super-8. As 

conclus5es destas discuss5es apontaram para o estimulo ao crescimento desse mercado 

de exibiyao de curta, atraves da criayao de mais cineclubes. Apesar de destacar essa 

necessidade, nao se encontrou uma definiyao sobre quais caracteristicas deveria ter esse 

mercado paralelo. Quanto a produyao de Super-8, as conclusoes nao foram muito 

animadoras, ressaltando-se a deficiencia tecnicas destes filmes, especialmente na 

montagem. 

E nesta II J omada que acontece a funda'(ao da Associa'(ao Brasileira de 

Documentaristas, ABD: 

"Estafondada a ABD- Associa9iio Brasileira de Documentaristas. Esta 

sera a entidade de ambito nacional que reunira todos os cineastas e entidades 

60 Promovida pelo Departamento Cultural da UFBa e Insituto Goethe de l3 a 16 de janeiro de 1972. E 
importante destacar o papel de Guido Araujo para a sua realiZll9iio e manuten~o ate hoje. Guido, que 

com~u em cinema participando de "Rio 40 graus" e "Rio Zona Norte", descobre no curta- metragem 

urn papel de resistencia a ditadura militar. As cita<;Oes referentes ils Jornadas foram retiradas do texto de 

Braulio Tavares, publicado em 1978: "0 curta metragem brasileiro e as Jomadas de Salvador". 
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brasileiras ligadas ao movimento dos jilmes documentarios, de curta e media 

meiragem, culturais e de arte. Pugnara a ABD pelo alcance de objetivos 

especijicos do interesse de seus membros e do cinema nacional; servira como 

ceniro polarizador da energia criadora de urn dos mais importantes setores da 

cinematografia brasileira, e atuara sempre em nome e a favor de urn cinema 

como veiculo cultural ... "61 

0 Rio de Janeiro foi designado sede operacional da entidade e Salvador apontada 

como sede simb6lica. 0 6rgao de classe contou com a adesao de 40 cineasta e sua 

plataforma minima de a.yao foi pautada pelas resolu.yoes da "Jomada" onde foi criada. 

Entre outras tarefas, a ABD se propunha a estudar o mercado do Cine-Jomal para 

estabelecer estrategias de invadi-lo e, tambem, buscar a participa.yao de pelo menos urn 

membra da entidade recem-criada no futuro Conselho Nacional de Cinema. 

As Jornadas seguintes, que aconteceram ja com a denomina.yao de "Jornada 

Brasileira", perrnitiram a estrutura.yao da ABD em entidade nacional dividida em se.yoes 

regionais. Uma mudan.ya de rumo definida pela perspectiva da conquista de reserva de 

mercado que acabou acontecendo legalmente em 1975, mas que teve enormes 

dificuldades de sair do papel para existir na realidade do circuito exibidor comercial. 

A II Jornada Nordestina tambem se debru.you especificamente sobre "Metodos de 

Documenta.yao Cinematografica". Para este grupo de trabalho, se o cinema documental 

dos anos 20 e 30 teve como papel revelar a miseria brasileira e o Cinema Novo ignorou 

de certa forma a fronteira entre o documental e a fic.yao, neste momenta, o que estava 

colocado para o documentario brasileiro, era a necessidade de forma.yao especifica de 

documentaristas e se perceber qual o papel das escolas de cinema nesta proposta. Apesar 

de se sugerir aos documentaristas que aprofundassem mais os temas abordados para se 

61 In "0 curta-metragem brasileiro e as Jornadas de Salvador 11
, op. cit. p.34. 
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romper a atitute de contempla<;ao e tambt\m a superficialidade com que estes temas eram 

tratados, nao se formalizou nenhuma conclusao. 

A Jomada seguinte marca, finalmente, a elei<;ao da primeira diretoria da ABD. 0 

presidente e Aloysia Raulino, curtametragista proveniente da primeira turma formada 

pela ECA/USP. Integravam a diretoria Thomaz Farkas e Sergio Muniz. Como a proposta 

era de revezamento, no ana seguinte a diretoria eleita era carioca. Oswaldo Caldeira 

passou a ser presidente tendo como companheiros de diretoria Sergio Sanz, Marcos 

Altberg e Manfredo Caldas. 

A trajet6ria da ABD e pontuada par atua<;5es que oscilaram entre periodos 

marcantes, com fases em que se desestruturou como entidade nacional, prevalecendo, 

nestes mementos, atua<;5es localizadas, principalmente no Rio de Janeiro, Sao Paulo, 

Pernambuco, Rio Grande do Sui e Parana. (No entanto, apesar desses periodos de 

divis5es intemas e periodos de menor atua<;ao, deve-se creditar a ABD muitos dos fatos 

significativos que aconteceram ao curta-metragem brasileiro, especialmente ate o inicio 

dos anos 9062). 

A ABD acreditou que o fortalecimentos das regionais daria maior consistencia ao 

movimento do curta-metragem. A ideia e que varias "ondas" de produ<;ao, espalhadas em 

varios pontos do Pais, acabariam por influir em uma politica nacional de cinema. Esse foi 

urn processo que teve como apice 1983, quando o Premia Estimulo passa a ser modelo 

para outras cidades e estados brasileiros. Aconteceu em Campinas, em Recife. Foi 

62 Mas, entre as propostas a que se atribuiu a ABD em 1973, pelo menos uma niio foi conquistada: 
estender a reserva de mercado do cinema para a TV. 0 fato e que a ABD conseguiu manter a sua atna9ijo 
a partir da segunda metade dos anos 80 apenas em Sao Paulo e Rio de Janeiro e, com menor repercnssao, 
no Parana e em Pernambuco. Ja no inicio dos aoos 90, com o desmantelamento cultural provocado por 

Collor e a criar;ao de outros espar;os de expressao ao curta, a serem referidos adiante, as ABDs perderam, 
ainda mais, peso politico. Em 97, buscaodo reciclar-se, a ABD retoma com maior vigor a ideia de 

entidade nacional e entrega sna direr;ao ils maos de Sergio Santeiro - cineasta que acompaohou 
praticamente toda a sua trajet6ria. Quanto ils regiouais, o fato e que apenas em Sao Paulo, Rio de Janeiro 
e, com menor peso, Parana e Pernambuco, a ABD consegue, ate este final dos anos 90, manter-se ativa 

ou, pelo menos, consegue reuuir cineastas. 
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tambem em 1983 que a ABD conseguiu estabelecer urn diillogo mais efetivo com a 

Embrafilme. Neste momento, Calil era o diretor de assuntos culturais da Embrafilme que 

antes dele chamava-se Diretoria de Operayoes Nao-Comerciais, Donac, onde se 

encaixava o curta-metragem. Com a mudanya da Donac para Diretoria de Assuntos 

Culturais, a ABD fez urn estudo sobre as receitas efetivas da Embra e logo descobriu que 

essa era, na verdade, movimentada pelo dinheiro produzido na atividade cinematognifica 

e nao do Estado, como se supunha63 

Esse fato, mais a constatayao que apenas 3% desse montante era destinado para a 

area - atendendo desde cineclubes ate publicayoes de livros - a entidade iniciou uma 

pressao no sentido de se conquistar uma carteira de filmes de curta e media-metragem. 

Essa carteira tinha como proposta produzir 80 filmes por ano, divididos em quatro 

trimestres, atraves de concursos. No ano seguinte, em urn encontro das ABDs em Recife, 

decidiu-se as normas e regras desse financiamento, entre elas, o sistema de quotas para 

que o dinheiro nao ficasse concentrado no eixo Sao Paulo-Rio de Janeiro. 

A politica de conquista de verba, nos moldes acima colocado, continuou. Em 

1987, segundo calculos da Embrafilme, 30% deveria ser destinado aos curtas e medias

metragens. No entanto, como veremos mais adiante, o projeto de formulayao da 

Fundayao do Cinema Brasileiro acaba alterando esse quadro. 

2.3. Os produtivos anos 70 

A !uta pela obrigatoriedade de exibiyao, a criayao da ABD e as multiplas mostras, 

festivais e variados eventos onde o curta-metragem era o centro das atenyoes, sao faces 

visiveis de uma situa<;:ao produtiva e, como se costuma dizer, de "grande efervecencia 

63 Confonne entrevista com Adilson Ruiz realizada para este trabalho. 
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cultural". A Escola de Comunicay1io e Artes, da USP, surgida em 67, forma a sua 

primeira turma de cineastas em 1970. Desta, alguns nomes como Aloysio Raulino, 

Eduardo Leone, Djalma Batista e outros, passam a fazer parte do mercado profissional 

atuando, principalmente, como tecnicos mas tambem criando seus pr6prios curriculos 

como cineastas. E, apesar do pessirnismo inicial de alguns professores64 quanto a 

contribuiv1io desses jovens cineastas para o cinema brasileiro, a ECA sera, nos anos 

seguintes, urn espa9o fertil tanto em termos de produv1io como o de formav1io para o 

mercado profissional do cinema brasileiro6s 

Enquanto isso, as jornadas e festivais continuam cumprindo seu papel, sendo 

referenda para as politicas de produv1io em relavao ao curta e tambem momento 

privilegiado para se ter contato com os filmes realizados. A censura da epoca tambem 

nao ignora esses espa9os. Ja na Ill Jornada o filme "Comunidade do Maciel - Ha uma 

gota de sangue em cada poema", de Tuna Espineira, sofreu censura do seu proprio 

patrocinador, o "Patrimonio Cultural e Artistico da Bahia" que alegou distorvoes ao 

projeto inicial proposto. Na Jornada seguinte a interferencia foi maior com a Censura 

Federal interditando quatro filmes: "Restos", de Joao Baptista de Andrade; "Veias 

Abertas", de Luiz Arnaldo Dias Campos; "Taruma", de Aloysio Raulino e "A Conversa", 

64 "Meus alunos nunca tiveram muita for9ll, nem muitas perspectivas. A Escola, apesar de dar condi9oes 

e possibilidades de trabalho, ainda ni!o conseguiu fazer com que os alunos sintam o que lhes e dado. 0 

trabalho em cinema e algurna coisa que nao se ensina. 0 sujeito tern que ter vontade de trabalhar. A 

maioria dos alunos vern da classe media e cheios de ideias. De imediato se chocam com uma realidade 

para eles dificil de entender e aceitar. Eles percebem que em termos de profissao de cinema, estamos na 

idade da pedra, e perdem o romantismo ja no primeiro ano. E nao encontram motiv~o para enfrentar a 

realidade. Ficam parados, estaticos. A escola, ate hoje, nao criou realmente nada de importante, partindo 

dos alunos. Ela se ressente muito do material humano, de for9ll de trabalho, de entnsiasmo. ("Filme 

Cultura", n' 17, entrevista de Maurice Capovilla publicada em novembro/dezembro de 1970. Nesta 

mesma entrevista, Maurice se diz satisfeito com dois curtas de Aloysio Raulino. Urn, documental, com 

produ9ilo da ECA- Rua 100. Nova York, outro, fie9ilo, "A Santa Ceia", com a colabora¢o da escola, 

para o longa-metragem "Vozes do Medo". 

65 0 Papel das Universidades no cinema brasileiro, especialmente para a produ¢o de curtas, e 

significativo. Atualmente, alem da ECA, a Universidade Federal Flmninense tern sido responsavel pelo 

surgimento de novas cineastas. Na verdade, a maior parte dos cineastas atuais saem da Universidade. As 
exce96es de consistencia vern basicamente do mercado publicitario ou da TV. 
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de Paulo Roberto Ribeiro, Francisco Maia, Jose Alberto e Pedro Braga Souto MaioL 

Do is outros filmes s6 puderam ser exibidos com cortes: "Pedro Piedra", de Chico 

Liberato e "Tomadas no lixo", de Albert Hemsi e Giselle Gubemikoff, sendo que 

"Tomadas" acabou nao sendo exibido porque seus realizadores nao permitiram o corte. 

Em Sao Paulo, a Escola de Comunicas;ao e Artes, como ja destacado, come9ava a 

colocar no mercado os seus primeiros formandos. A passagem pela Universidade -

espas;o de resistencia a ditadura - refors;ava nos jovens cineastas a ops;ao pelo cinema de 

contestas;ao ao regime e de valorizas;ao das causas populares e operarias. 

Sao tambem nestes anos 70, especialmente na primeira metade, que comes;am a 

pipocar as primeiras produtoras independentes de curta-metragem. V arios nomes 

destacam-se neste periodo: Bernardo Vorobow, Ademar Carvalhaes, e outros, mas, sem 

duvida, uma das experiencias mais ferteis destes tempos para o curta brasileiro foi o 

chamado "Cinema de Rua". 

0 "Cinema de Rua" nasce meio ao acaso, pelas maos de Joao Batista de Andrade. 

0 cineasta foi convidado por Vladimir Herzog e Fernando Pacheco Jordao, em 1972, 

para ser reporter especial do "Hora da Noticia", no canal 2. "Eu sempre dizia para eles 

que eu era um cineastafazendo televisiio e eles me dizendo que eu era um rep6rter"66 

Nesta epoca era comum uma operas;ao policial chamada "Tira da Cama'', quando a 

policia invadia barracos na favela, a noite, pedia documentos e prendia muita gente. Em 

uma dessas operas;oes, Batista resolve apenas filmar e nao faz nenhuma entrevista. No dia 

seguinte, volta ao local, ja sem nenhuma policia na favela e entrevista uns garotos que 

passam a visao de que foram invadidos pelos policiais e que muitos dos que haviam sido 

mostrados como marginais, trabalhavam. 

66 Joao Batista de Andrade, debate sobre "Cinema de Rua" in "1986-1996 ... ", op. cit. 27 
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A partir desse dia, segundo Batista67, viuios grupos de oposiyiio, associayoes de 

bairro, etc, passam a pedir copias destas reportagens para usarem em discussoes em 

sindicatos, clubes de miles e outras instituiyoes contnirias a ditadura. Estava descoberto 

urn filiio que logo em seguida resultaria em muitos filmes realizados com sobras de 

negativo. Reinaldo Volpato conta que, utilizando a estrutura do Globo Reporter, mais de 

10 filmes do cinema de rua foram produzidos com estas so bras que eram o resultado da 

introduyiio da cor na TV brasileira. 68 

0 "cinema de rua" tern caracteristicas especificas. Enquanto modelo, e visto por 

alguns cineastas, como proximo ao "udigrudi" brasileiro69 Seus temas eram extraidos da 

periferia da grande cidade: acidentes de trabalho, transportes, vendedor ambulante, falta 

de saneamento. Seus realizadores utilizavam basicamente o fim de semana, ja que, 

durante a semana, trabalhavam para sobreviver. A maioria dos filmes era feita em 48 

horas. Era urn cinema militante, realizado por quem tinha posiyoes claras em relac;;ao ao 

fim da ditadura e em relayiio a necessidade de se continuar fazendo filmes, com o que se 

tivesse em mao 70 Niio havia muita brecha para outras posiyoes71 

Fruto de urn embate com a ditadura, o "Cinema de Rua" vai se esgotando ainda 

no final dos anos 70. Ligado a urn processo de !uta pela democracia mas tambem ja 

67 Idem. nota anterior 

68 0 primeiro programa a cores da TV brasileira foi a nove Ia "0 Bern Amado", da Rede Globo, em 

1972. 

69 Wagner, in "1986-1996 ... ", op. cit. p. 27. Nao M referenda do nome completo. 

70 "0 que e que nos temos? Uma ciimara de corda, negative preto-e-branco, nao temos dinheiro para 

sonorizar, mas vamos Ia que o importante e fazer". (Carvalho, op. cit. nota anterior) 

71 "Quando eu comecei a fazer cinema, estavamos embaixo de unta ditadura. Era Medici e nada mais 

truculento, mais hediondo. Foi quando o golpe de 64 se transformou e se instalou urn processo muito 

raivoso da ditadura ... Voce era impulsionado a se defiuir politicamente antes mesmo de fazer os filmes. 

Ou voce estava il direita ou il esquerda. Nao se posicionar siguificava ficar no limbo cultural. E eu fui 

obrigado a deixar de !ado uma rela¢o que eu tinha com o cinema mais onirico ... era muito di:ficil para 

uma pessoa como eu, que tinha veleidades artisticas ... Mas niio havia alternativa ... " (RUIZ, Adilson, em 

entrevista a este trabalho) 
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cristalizado enquanto formato, enquanto forma de se filmar, passa a incomodar urn de 

seus maiores representantes: 

" ... E tanto era o incenso jogado em cima do Cinema de Rua que eu 

fiquei meio incomodado, meio paralisado ... eu niio defendia o Cinema de Rua 

em 1977. De jeito nenhum, niio defendia. Fiquei meio apagado em 1977 e 

ganhando aquela porrada de premios. Fiquei superincomodado com aquila za. 

0 pluralismo estava invadindo o cinema brasileiro. Era fatal que aquila tivesse 

que acabar. 1sso, enquanto movimento, tinha que acabar. Ai, cada um de nos 

que seguisse a sua carreira e que aprojundasse a sua ex:periencia, renegasse ou 

nao, mas que niio continuasse como movimento"72 

0 fato de se negar o "Cinema de Rua" nao tirou Joao Baptista e alguns dos que o 

acompanharam, das ruas. Na trilha do longa "Bracos cruzados. maquinas paradas". 

dirigido por Sergio Toledo e Roberto Gervitz em 1978, que teve mais de urn milhao de 

espectadores, faz "Greve"(1979), que acabou por divulgar a greve do ABC em urn 

momento em que a televisao ignorava totalmente o movimento73 Junto com Adilson 

Ruiz, Aloysio, Wagner e Reinaldo, Baptista vai ao ABC e faz o registro do primeiro 

grande movimento sindical p6s-68, da ditadura. 0 filme interfere no movimento. Lula, 

Devanir Ribeiro e outros dirigentes sindicais, ap6s assistirem uma projeyao do filme, 

disseram: "P6, que tamanho de movimento e esse que a gente fez!". 74 0 filme circulou 

em diversas associav5es, foi para Osasco, Rio, Brasilia e, quando projetado no sindicato 

n ANDRADE, Joao Batista, in "1986-1996 .... ", op. cit. p. 27. 

73 "Quando estourou a greve reso/vi jilmar ... Tenho a caber;a muito tomada pela politica. Enttio, quando 

estourou a greve fui filmar, mas niio s6 pela vontade de filmar, ntio. Eu tinha uma visiio de que a 

sociedade civil era importante no processo de democratiza9iio. Entiio, quando houve a greve, a 

imprensa n!io noticiava. A televisiio niio dava uma imagem da greve. A primeira coisa que pensei foi o 

seguinte: ?6, precisa filmar estas imagens e man dar para tudo quanta e Iugar. Porque o neg6cio ntio 

circulava de jeito nenhum. Acontecia no ABC, e quem ia la, via; quem niio fa, niio via". ANDRADE, 

Joao Batista, idem nota anterior. 

74 Idem nota anterior. 
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dos jomalistas de Sao Paulo, havia uma fila imensa para assisti-lo. Acabou incorporado 

ao movimento e foi utilizado it epoca da funda91io do PT. Outro curta que tambem teve 

grande repecussao no periodo foi "Greve de Marco" (1979), de Renato Tapaj6s. 

Com o inicio do movimento de abertura algo tambem muda entre os cineastas. 

Novos tempos, novos ventos, novos questionamentos. A ECA, cada vez mais, esta 

colocando no mercado muitos jovens cineastas. Uma nova gera9iio, vinda da universidade 

que agora traz outras propostas para o cinema e ao curta-metragem em especial pois, 

apesar de muitos conviverem com a gera9iio anterior, estao sintonizados com as 

mudan9as ocorridas na sociedade. Sao jovens de 20 anos que trazem, segundo CaliF5, a 

perplexidade fi:ente it cidade grande, que tern liberdade para mexer em vespeiros como a 

sexualidade, em que a morte pode ser colocada oniricamente e que tambem podem ousar 

na linguagem cinematografica procurando romper eixos, utilizando trilhas sonoras mais 

agressivas e que encontram no humor urn forte aliado para expressarem sua visao de 

mundo, ou melhor, sua perspectiva de transformar este mundo. Por tras dessas posturas, 

a concep9iio de cinema de autor e niio a de uma escola "constituida como preparar;iio de 

profissionais para uma industria cinematografica". 76 

Nesta linha de "au tori a", as referencias eram Fellini, Pasolini, Godard, Visconti e 

Glauber Rocha e os filmes, enquanto genero, ficavam em segundo plano. De novo 

segundo Calil, outra questao presente na ECA era a percep9iio do que estava em 

evidencia na sociedade, especialmente em seu proprio meio. Assim, se e verdade que os 

estudantes de cinema da Escola de Comunicay5es e Arte engajaram-se na !uta contra a 

ditadura, contra a desigualdade social, e possivel localizar na filmografia da escola 

propostas que, urn tanto a margem desta linha majoritaria, perrnitem antever muito do 

75 CAUL, Carlos Augusto in "1986-1996 ... ", op. cit. p.27 

76CALIL, Carlos Augusto. idem nota anterior. 
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que aconteceu em meados dos anos 80, especialmente a inversao de generos, dando ao 

curta de ficc;:ao uma relevancia insuspeitada nos anos 7077 

Z.'f. Outras experiencias dos anos 70 

Ao !ado da proposta do "Cinema de Rua", concentrada basicamente em Sao 

Paulo, outros projetos marcam os curtas produzidos nos anos 70. Nao se pode esquecer 

que somente o curta-metragem, neste instante, consegue romper todo o bloqueio 

estabelecido pela censura da epoca. Em busca de conseguir viabilizar suas produyoes 

alguns cineastas vao buscar nas culturas regionais as tematicas que lhes permitiriam, de 

alguma forma, contestar o regime. 

Neste memento a redescoberta do Nordeste rende filmes como "Viva Cariri" 

{1970) , de Geraldo Sarno e ainda "Jornal do Sertao", do mesmo diretor. Cinco anos 

depois, fie! a esta tematica, faz "Segunda-feira''. Outro destaque e Vladimir Carvalho 

que, ao !ado de Sarno e Eduardo Coutinho, compoe a triade dos melhores 

documentaristas brasileiros. Neste periodo, Vladimir realiza seis documentaries sendo os 

do is mais conhecidos "A Pedra da Rigueza" e "Romeiros da Guia". Este ultimo foi 

premiado no festival de Sestri Levante, na Italia. 

Outros filmes, com menos repercussao na epoca mas que revistos hoje permitem 

que se perceba como foram antecipadores de estrategias cinematograficas utilizadas 

posteriormente, sao realizados. Por exemplo, a proposta de Aloysio Raulino em "Jardim 

Nova Bahia", entregando a camera a urn menino imigrante nordestino, morador da 

periferia de Sao Paulo, o que foi adotado, outras vezes, por varies cineastas e ate mesmo 

assumido como "so!uyao" para filmes etnograficos. A proposta era que o filme fosse o 

ponto de vista do menino, seu olhar, sua sensibilidade. Ou tambem, Arthur Omar e seu 

77 Calil cita varios filmes como "Nitrato". de Alain Fresnot; "6nibus", de Sergio Bianchi e "Gare do 

Infinito", de Chico Botelho e Ella Durst como exemplos do que coloca. (idem nota anteior) 
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"Congo", de 1972. Esse filme foi urn choque ate mesmo para os cineastas e criticos da 

epoca. 78 E o primeiro curta de Omar e ja aqui ele mostra sua disposi~o de romper 

radicalmente com o discurso dos documentaries tradicionais, principalmente do cinema 

antropo16gico e etnografico. Sua proposta de rompimento de linguagem em "Congo" 

passa pela intensifica<;ao da percep.yao sensorial do espectador e da desqualifica<;ao de 

filmagens que privilegiam o seu proprio discurso e visao em detrimento ao objeto/sujeito 

filmado. 

Tambem neste periodo mais uma grande polemica acontece em torno de urn curta

metragem. 0 responsavel e "Di" de Glauber Rocha, que ja em 1959, com "0 Patio"79, 

mostrava que os aparentes limites do curta nao o impediriam de suas experiencias. 

Proibido pela familia do pintor, que garantia nao ter autorizado o cineasta, o curta e a 

filmagem do enterro do artista. Uma camera inquieta e urn off ir6nico a exaustao fazem 

do curta de Glauber uma critica feroz a uma estetica abra<;ada particularmente pelos os 

que mais questionavam o Glauber deste momento8 0 

Estas e outras proposta a que, infelizmente, nao se tern facil acesso, confirmam a 

profunda fecundidade dos anos 70 que, erroneamente, acabaram marcados por uma visao 

que encobre boa parte das ousadias ja presentes entre os cineastas, por conta, 

especialmente, dos documentaries "militantes". E verdade que muito desta produ.yao 

seguia esquematismos rigidos - como bern assinala Jean Claude Bernardet em "Cineastas 

e imagens do Povo" - mas, rever estes filmes, e descobrir urn momenta da hist6ria do 

78 Em entrevista, Jean-Claude Bernardet conta que inicialmente sua rea9iio foi de profunda pertwba9iio 

diante do filme. Assim mesmo considerou incorreta a exclusiio do curta de Omar do Festibal do JB que o 

desconsiderou por considerar o filme de baixa qualidade. 
79 Em "0 Patio". Glauber filma duas figuras humanas - feminina e masculina - deitadas sobre urn patio 

quadriculado em preto e branco. A ciimera faz uma especie de jogo ctramatico entre estas figuras e a 

paisagem. 0 resuJtado e absolutamente estranho para a filmografia da epoca. 
80 Sua rela9ao com a ditadura, os artigos em jornais com grafia que inclnia "y" , "W" e neologismos 

incorporando diversas palavras da lingua inglesa foram polenticamente questionados por intelectuais e 

artistas engajados na !uta pelo fim da ditadura. 
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cinema brasileiro onde se buscava, com grande empenho, a construc;ao de uma 

cinematografia propria, marcada por valores e visoes de uma cultura que logo se veria 

nao s6 transformada como, o que e pior, ignorada. Assim, se podemos falar em 

esgotamento de modelo - o que e real - nao considero acaso que os anos 90, como 

veremos em outro momento deste trabalho, beba na fonte volumosa da decada marcada 

pela ditadura desenvolvimentista fazendo, e claro, as decantac;oes necessarias. 
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3. A luta pela visibilidade I 

3.1. £. da lei 

Excetuando-se as duas primeiras decadas dos 100 anos do cmema, sua hist6ria 

tern se confundido com uma luta das cinematografias do mundo inteiro - de urn lado -

contra o cinema americana, hegemonica, de outro. Esse percurso tern obrigado govemos 

a estabelecer uma politica estatal em relat;:ao ao cinema caso optem realmente por 

desenvolver uma estrategia de sobrevivencia de sua produt;:ao em rela<;;ao aos filmes 

americanos. No Brasil nao foi diferente. Dois anos depois da Revolu<;;ao de 1930 surge a 

primeira lei que, entre outros artigos, cria a reserva de mercado para o curta-metragem. 

Sete anos depois, o INCE e toda a trajet6ria de Humberto Mauro, cujo espa<;;o prioritario 

de exibit;:ao era a escola. 

Essa politica ganha novos contornos com a cria<;;ao em 1966, do Institute 

Nacional de Cinema, atraves do Decreto-Lei numero 43, de 18.11.66, que substitui o 

Institute Nacional de Cinema Educative (INCE) e que instituia tambem a exibi<;;ao 

obrigat6ria de filmes nacionais de curta-metragem que tivessem o carimbo de 

"Classifica<;;ao Especial"81 , em sessoes de cinema onde o filme exibido superasse os 60 

minutos. Essa primeira vigencia da obrigatoriedade significou, em termos de produyao, 

por volta de 140 novos filmes curtos nos anos de 68 e 69. No entanto, como a lei s6 

obrigava a exibi<;;iio durante 28 dias no ano e o INC so concedia certificado de boa 

qualidade a 50 filmes, a produt;:ao excedente provocava uma queda violenta no preyo dos 

8! Esse "carimbo" dependia do filme ter seguido as diretrizes estabelecidas pelo Plano Setaria! do MEC. 

Neste periodo, o INC, segundo Alcina Teixeira de Mello in "0 Cinema em Festivais ... ", op. cit. p. 30, o 

acervo tinha cerca de 500 titulos sendo 8150 c6pias de curtas. Tambem havia estabelecido 25 convenios 

com Universidades com cnrso ou disciplina de cinema e urn convenio para produ,ao. Havia ainda no 

INC uma possibilidade de compra de documentarios produzidos de forma independente, atraves de 

concorrencia. Neste mesmo texto. Mello. entiio presidente da Embrafilme, faz questiio de demarcar os 

festivals e premia<;6es de cnrtas que o 6rgao estaria promovendo em 1974. 
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curtas. Alem disso, estes certificados tinham validade de 5 anos o que provocava a 

exibi9ao de filmes antigos. Por fim, o limite de 10 minutos tambem contribiu para filmes 

superficiais, alem da censura politica da epoca aproveitar o criterio de "falta de 

comunicabi1idade" para vetar filmes, inclusive filmes premiados em festivais. 

Ap6s uma tentativa frustada de se superar tantos equivocos (a resolu9iio n° 63), 

em 1973 o governo publica a resolu9ao n° 87 que aumenta para 35 dias a obrigatoriedade 

e institui urn premio de 50 sahirios minimos para os filmes que ganhassem novos 

certificados especiais ampliados agora para 80 certificados por ano. 

Dois anos depois, em 1975, novas mudan9as, nao s6 referentes ao curta, alteram 

significativamente as rela96es entre cinema brasileiro e governo. 0 INC e extinto atraves 

da Lei 6281 e surge a Embrafilme - uma empresa com atribui<;:oes especificas, inclusive a 

de representar o Brasil no exterior. A Embrafilme tinha tres fontes de recursos que 

vinham diretamente da atividade cinematognifica. Isso !he garantia uma certa autonomia 

em relaviio aos recursos oriundos do governo. P6de assim desenvolver urn leque amplo 

de atividades nao s6 junto ao longa, mas tambemjunto ao curta-metragem. 

Mais do que uma politica de governo, a Embrafilme e tambem resultado de uma 

estrategia onde os cineastas brasileiros tiveram papel decisivo. Tanto que a mesma lei que 

a cria estabelece, mais uma vez, a obrigatoriedade de exibi9ao do filme de curta

metragem junto a todas as sess5es de cinema que exibiam filmes estrangeiros. 

0 Brasil vivia o inicio do governo Geisel. Este, entre as reformas que promove em 

rela<;:ao ao cinema brasileiro, cria o Concine - Conselho de Cinema -, 6rgao 

regulamentador do mercado que demorou urn ano e meio para estabelecer as regras de 

exibi<;:ao do curta. E, quando o faz, determina que elas valem apenas para Rio de Janeiro, 

Sao Paulo e Brasilia. Logo este quadro e alterado e a obrigatoriedade de exibi<;:iio dos 

filmes curtos passa a valer para todos os municipios brasileiros que tivessem mais de 100 
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mil habitantes, o que representava, na epoca, 85% dos cinemas brasileiros, em termos de 

renda. 

Todas estas alterav5es niio sao fruto do acaso. A preocupayiio com a continuidade 

do cinema brasileiro e a !uta para se garantir o mercado ao curta nacional, balizou a maior 

parte dos encontros, mostras e jornadas que aconteceram durante toda a decada de 70. 

Em que se possa hoje apontar alguns equivocos que aconteciam nestes eventos o fato e 

que foram destas discuss5es, propostas e press5es, que saiu muito da politica do governo 

em relaviio ao filme curto. Foram encontros que nao se fecharam a polemica e a critica 

permitindo colocav5es bastante discutiveis como a de Paulo Emilio Salles Gomes que 

declarou na IV Jornada Brasileira em Salvador serem os cineastas brasileiros " ... mais 

interessantes, sensiveis e inteligentes do que os jilmes que jazem" ou de Bernardo 

Vorobow que na III Jornada acusava os cineastas e a ABD de nunca conseguirem 

colocar em pratica as discuss5es que faziam. 

A busca do publico, da conquista de uma legislaviio que realmente permitisse a 

exibiviio dos curtas, como se viu, atravessa a hist6ria do cinema brasileiro. Em vanos 

mementos comemora-se mais uma vit6ria que nada e alem do cumprimento daquilo que 

ja havia sido estabelecido, mas que precisou ser reavivado por uma nova lei ou 

regulamentaviio. Infelizmente, o otimismo de cada conquista de obrigatoriedade de 

exibiviio nunca conseguia durar muito ja que a realidade o devastava rapidamente. 

Portanto, o que sempre restou para se ter uma continuidade minima de exibiviio de curtas 

no Brasil foram mesmo os festivais, encontros e jornadas e eventos semelhantes - boa 

parte, frutos da persistente atuaviio da Associaviio Brasileira de Documentaristas, a ABD, 

niio por urn acaso chamada de documentarista: o termo e do tamanho exato de como se 

via, naquele memento, o presente e o futuro do curta-metragem nacional. 
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Imersa nessa certeza, a ABD manteve a tradi9ao de lutar pela produ9ao de curta e 

tambem pela exibi9ao. 

"Leis sempre existiram. Sempre existiu uma legisla~;iio para exibi~;iio de 

curta, cine-jomal, etc. Mas, uma legisla~;iio voltada para a atividade cultural, 

lan~;amento de novas cineastas, abertura de campos de trabalho, isso vern da 

ABD. Elajorjou esta politica. E simples: em 71, a ABD e logo em 75, a Lei do 

curta. Em 78, a ABD nacional. E ai: regulamenta~;iio, dinheiro para a 

produ~;iio, para remunerar o curta-metragem" 82 

No entanto, se a ABD foi capaz de f01jar a conquista da obrigatoriedade83 nao 

teve como conseguir sua manuten9ao pois os exibidores logo perceberam que a 

remunerayao dada aos curtas nao era desprezivel. 

"Eles contratavam alguem para filmar estatuas, dais ou tres cortes, 

colocavam mitsica de jundo e diziam que isso era urn filme de curta-metragem. 

E esse filme ficava em cartaz durante meses, ganhando os 5% da lei. Entiio, 

houve uma distor~;iio muito grande da Lei, em sua pratica". 84 

Neste periodo, destacam-se como produtores a cadeia de exibi9ao Hawai e Luis 

Severiano Ribeiro. Quem mais sofria com as capias produzidas pelos exibidores eram as 

cidades menores onde o mesmo curta servia a todos os cinemas da cidade alem de 

permanecerem em cartaz por tempo muito acima do estipulado pela lei. 

82 Entrevista de Adilson Ruiz a esta pesquisa. 

83 Urn dos espis6dios lernbrados por Guido Araujo ern "0 Filrne Curto", op. cit. p. 20, rnostra que os 

mol des da regularnenta<;ao tiverarn o como fat or decisivo a ABD. Ern agosto de 1977 foi criada pelo 

goveruo a Resolu<;ao 18 abrindo tantas exce<;5es it obrigatoriedade que, na pnitica, ela deixaria de existir. 

Nesta epoca, Guido Araujo descata o cornportarnento de Alcino Teixeira Melo, convidado a participar da 

Jornada da Bahia, ern setembro, onde foram colocadas todas as dificuldades qne viriarn caso se 

rnantivesse a Resolu<;ao 18. A postnra de Alcino, concordando corn a posi<;ao da ABD impediu que a 

Resolw;ao 18 fosse implantada e logo viria a Resolu<;ao 19 que corrigia as distor<;(ies apresentadas por 

sua antecessora. 
84 Idem nota anterior. 



52 

Esse descumprimento foi sempre apontado por cineastas e parte da impresa da 

epoca. Em artigo publicado no jornal "Movimento", edi~ao de 05/04/76, urn dos 

tabl6ides de oposi~ao ao governo federal com significativo destaque na epoca, Jean

Claude Bernardet destacava a importil.ncia do curta brasileiro e da conquista da 

obrigatoriedade de exibi9ao mas que esta continuava sendo descumprinda: "A lei de 

exibir;iio compuls6ria, obviamente, niio funciona; seu cumprimento niio e fiscalizado. Os 

distribuidores e exibidores compram capias a baixfssimo prer;o, as trocam entre si e 

nii0 dfi0 VaziiO G prodUt;CiO ... H85 

Em janeiro de 1978 os distribuidores estrangeiros conseguem urn mandato de 

seguran9a suspendendo a exibi9ao dos curtas. A justificativa era de que os filmes 

brasileros nao tinham qualidade. Essa liminar foi cassada em 16 de fevereiro no entanto, 

mais uma vez escancarava-se uma porta para nao se projetar os curtas nos cinemas. A 

ABD reage e, em mar9o deste ano de 78, 50% dos cinemas do Rio e de Sao Paulo erarn 

multados pelo nao cumprimento da lei. 

Uma nova tentativa para entrar em acordo com os exibidores acontece no inicio 

de 1980. A ABD chega a tentar urn acordo informal se comprometendo a abrir mao de 

parte de seus lucros se os exibidores se comprometessem a nao mais produzirem filmes. 

Nao deu certo e outra forma de boicote e acentuada: os melhores curtas frequentam as 

salas dos cinemas perifericos enquanto as produ96es dos exibidores sao exibidas nos 

espa9os nobres. Urn dado interessante confirma esse quadro. Apesar da Embrafilme, no 

inicio dos anos 80 deter 80% dos filmes de curta-metragem, s6 conseguia 48% do 

faturamento do mercado contra os 52% dos exibidores que detinham 20% dos curtas86 

Na tentativa de solucionar esse impasse a ABD propoe que a distribui9ao dos 

curtas passe a ser uma exclusividade da Embrafilme ou por uma estatal criada 

85 "0 Filme Curto", op. cit. p. 20. 

86 MARTINS, Paulo, in "1986-!996 ... ", op. cit. p. 27. 
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especialmente para esta fun<;:1io. A resolu<;:ao no 52 do Concine, de 30 de maio de 1980, 

procura intereferir neste quadro de total descumprimento da lei. Uma das mudan<;:as esta 

na concessao dos certificados que pretende-se mais seletiva ja que o acervo da 

Embrafilme, neste momento, acumula cerca de 800 curtas aprovados para exibi<;:ao. 

Assim, limita-se a concessao de certificado a 21 curtas por trimestre sendo que cada 

produtor poderia conquistar, no maximo, 3 certifiados por ano. 0 numero de c6pias de 

cada filme tambem passa a ser limitada a 10 para, logo depois, ser reduzida para 5, 

atraves da resolu<;:1io n° 61. Finalmente, define-se que urn curta podera ficar no maximo, 

duas semanas em cartaz no mesmo cinema. 

Estas mudan<;:as conseguiram frear urn pouco o boicote dos exibidores. No 

entanto, somente em 1984 e que vao ser definidas mudan<;:as que refletirao na amplia<;:1io 

real do espa<;:o nos cinemas para o curta-metragem brasileiro. Com a resolu<;:1io n° I 03 

institui-se, neste ano, urn juri com premios em dinheiro para os melhores filmes. Essa 

novidade permite que o filme de qualidade acabe tendo a oportunidade de ser premiado 

duas vezes, ampliando as chances de se recuperar os investimentos gastos e abrindo-se 

tambem, altemativa para novas produ<;:6es. 

Apesar dessa mudan<;:a, a tensao com os exibidores se mantem e se repete em 

outros momentos de novas legisla<;:6es trazendo a tona questionamentos de alguns curta

metragistas sobre a eficacia de uma obrigatoriedade legal compuls6ria. 87 Alem disso, em 

seu artigo ( citado ), Bemardet toea em outra ferida: o risco da burocratiza<;:ao fruto de 

uma legisla<;:ao que estabelecia o limite de 10 minutos para cada filme e que selecionava 

os curtas por sua importiincia para a cultura brasileira. 88 

87 Entrevista de Joel Pizzin.i: tudo que e obrigat6rio ja come9a equivocado. A conquista do mercado nao 

pode ser fruto de uma lei obrigat6ria. 

88 nEsta seler;iio e as concorrencias levaram a produyiio do curta~metragem pelos caminhos da 

burocracia. Produzem-se fUmes chatas que mostram pedras antigas, casarOes coloniais, igrejas 

barrocas e festas folcl6ricas. Esta area do curta-metragem perdeu quase que Iota/mente uma de suas 
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As criticas em relas;ao a obrigatoriedade, no entanto, nao podem esconder o seu 

significado naquele momento, especialmente quando da primeira regulamentas;ao89 0 

numero de filmes deste periodo confirmam esta colocas;ao. De 1978 a 1980 foram 808 

filmes curtos ganham certificado e em 1981, mais 20090 

Essa imensa produs;ao que teve continuidade nos anos 80, acabou mantendo a 

ABD nesta postura politica de se conquistar a obrigatoriedade, apesar de todos as 

dificuldades que ja se conhecia. Tanto que, depois de soterrada por seu total 

descumprimento, ela torna a voltar em 1987, novamente com a participas;ao decisiva da 

ABD. Apesar de estar garantida em novos moldes desde 1° de julho de 87, enfrenta outra 

vez forte resistencia da midia e dos exibidores. Mais urn periodo de !uta entre 

realizadores - especialmente via ABD - e exibidores, com a costumeira conivencia do 

governo, especialista em, aparentemente, estar "lavando as maos". 

Em Sao Paulo, a Associas;ao convocava seus s6cios a reagirem contra os boicotes 

aproveitando divulgas;ao de tais atos na propria imprensa91 e tambem promovendo 

encontros e debates articulados com a AP ACI (Associaviio Paulista de Cineasta), alem de 

programas de exibis;ao como o "Curta nas Telas", no MlS/SP, realizado de 25 a 28 de 

julho de 88, com produs;oes do Rio de Janeiro, Sao Paulo, Rio Grande do Sui e urn filme 

de Alagoas. Apesar do reconhecimento publico da qualidade dos curtas realizados neste 

periodo, nao houve mudans;a de comportamente por parte dos exibidores e a imprensa 

jun9Des btisicas: a pesquisa, a expertencia temtitica e de linguagem, bem como a introdu9iio de novas 

cineastas ... " 

89 ':A Lei do Curta passa a vigorar e se tem um verdadeiro boom de produ9iio no jim dos anos 70, ja 

em 35 mm, visando o mercado. lsso, talvez, tenha influenciado muita coisa que veto depots, nos anos 80. 

Esse cinema mats bem acabado, mats sojisticado, acho que comeyou com esse sonho, que parecia 
realidade em 1978, que erajina/mente ter um espa9o de tela garantido, freqiiente, com rela9iio como 

pilblico, com arrecada9iio para os jilmes, etc". Adilson Ruiz, em entrevista para este trabalho. 

90 DA-RIN, in "1986-1996 ... ", op. cit. p. 27. 

91 Reproduzindo materia publicada na !lustrada de 28/05/88, o INF 88010, da ABO, divulgava os cortes 

e ja infonnava que no Top Cine, uma das salas mutiladoras, bavia conseguido a retrata<;iio do gerente. 
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continuou mostrando como, sistematicamente, a lei era descumprida92 em nivel nacional. 

A ABD!Paraiba, por exemplo, envia a Sao Paulo xerox de materia jornalistica mostrando 

o que estava acontecendo e reivindica a exibivao dos curtas nos cinemas93 Em Sao 

Paulo, as ediv5es de 7, I 0 e 13 de junho de 1989 confirmavam que o Concine nao 

recolhia verba de curtas ha cinco meses94 Nesse momenta a ABD conta com 13 sev5es 

regionais atuantes e ja ha urn ano tentava, via contato com o governo federal, a urgente 

liberavao de recursos para a retomada da produvao argumentando que "0 jilme de curta 

e media metragem constitui par natureza urn cinema ecol6gico, de preservar;iio de bens 

culturais, e democratico, garantia da diversidade da produr;{w cultural do pais"95 

Nesta epoca, estava como presidente da ABD/SP, Roberto Moreira, e era vice

presidente do Concine, Roberto Farias, notificado extra-judicialmente em 5 de junho de 

89 pela ABD/SP, por este 6rgao nao estar realizando a arrecadayao destinada ao curta 

92 Antes disso, alguns artigos nao assinados posicionavam-se claramente contra a obrigatoriedade de 

exibi9iio. Por exemplo, "Cinemas Vazios", em junho de 87, da Folha de Sao Paulo: "Trata-se de uma 

irrita\'aO eXPerimentada por muitos: antes do filme principal, surge urn intermiruivel curta-metragem que 

nao se pretendia assistir e que nao raro se resume a urna sequencia de publicidade implicita. Exigidos por 

lei desde 1975, os "curtas" sao a expressiio, no campo cultural, da mesma ideologia que acabou por gerar 

urna reserva de mercado no setor tecnol6gico: sao, de fato, urna reserva de mercado 

cinematogr:ifica ... "Criticando a posivao do Concine que acabava com urna certa flexibilidade que a lei 

tinha ate entao, este artigo tern a qualidade de divulgar o resultado de urna pesquisa, rerencia ate hoje 

como garantia que o publico quer o curta no cinema: 72% dos entrevistados apoiavam a medida e 85% 

definiam-na como positiva para o desenvolvimento do cinema no Pais. Ao contrario do editorialista que 

discordou frontalmente do publico e rez uma previsiio sombria para o cinema nacioual como 

consequencia da obrigatoriedade, o vigor criativo dos curtas durante a vigencia da lei mostrava que, pelo 

menos dessa vez, o publico estava certo. 

93 "Cinemas paraibanos nao cumprem a lei de exibivao de eurta metragem" no "Caderno do Povo" de 07 

dejunho de 89. 

94 Na edi\'iio de 7 de junho, em urn box da materia intitulada "Concine nao recolhe verba de curtas hli 
cinco meses", o Ministro da Cultura, Jose Aparecido, anunciava urn convenio entre a Fundavao do 

Cinema Brasileiro e o Fundo de Financiamento da Televisao Educativa (Funteve) para a exibivao de 

filmes em mediae curta metragem nacionais nas TVs Educativas, aos sabados. A exibivao teria inicio a 

partir do dia 10 do mesmo roes, as 19h30 e ja estava definida ate 5 de agosto. 0 programa chamava-se 

"Telecine Brasil" e tinha urna hora de duravao e ja havia estreado urn ano antes no Rio de Janeiro 

conseguindo o segundo Iugar em audiencia. Apenas a TV Cultura de SP nao exibiria os filmes porque ja 

tinha uma serie diferente de curtas, programada. 

95 Docurnento enviado ao ministro da Cultura em Ol de novembro de 1988, resultado do "Conselho 

Nacional da Associa\'iiO Brasileira de Documentaristas", reunido em Brasilia de 29 de outubro a 1 de 

novembro deste ano. 
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desde janeiro de 88. 0 baque provocado pela niio atua9iio do Concine e razoitvel: uma 

produ9iio de 80 filmes em 1988 cai para uma previsiio de 15 titulos no ano seguinte, mas 

esta realidade niio se confirma totalmente como se pode constatar principalmente no 

Festival Intemacional de Curta, no MIS 96 

Percebe-se, entiio, que a repercussiio da conquista da legisla9iio que garantiu no 

final dos anos 80 a reserva de mercado, reverberou mais tempo do que a aplica9iio -

complicada - da propria lei. Cinco anos depois da extin9iio dos 6rgiios de Cultura, 

promovida por Col! or em 1990 - o que, indiretamente, enterrava a lei de obrigatoriedade 

- Amir Labaki, Diretor Tecnico do MIS, registrava no catitlogo do V Festival 

Internacional de Curta-Metragem os "bans ventos da primavera do curtd' que 

perrnitiam, ainda, ao evento, a exibi9iio de 82 filmes brasileiros de curta e media 

metragem. Essa situa9iio de produ9iio, no entanto, niio retira da lei de obrigatoriedade, o 

papel decisive - em termos de sobrevivencia do curta - que !he credita a maioria dos 

cineastas. "Toda a situat;Cio do curta parte de um principia fundamental e sagrado: a 

Lei de Obrigatoriedade de Mercado", enfatiza Emiliano Ribeiro, em 198897 Esta 

certeza, em que pese a continuidade mediana do ritmo de produ9iio, obriga o curta a 

enxergar uma nova realidade a sua frente e a se perguntar, em muitos mementos, que 

caminhos existem para que os filmes sejam vistos. Esta e, sem duvida, a questiio mais 

persistente - e, ainda, aparentemente sem saida - em que se debate niio s6 o curta, mas 

todo o cinema brasileiro. 

96 0 FIC, promovido pelo MIS, faz pane do panorama mundial de festivais de curta e traz para Sao 

Paulo, no mes de agosto, a prodw;ao vigorosa de paises como Inglaterra, Fran\'ll e America Latina. A 

iniciativa do FIC e outra mostras de curtas acabou reudendo ao MIS a alcunha de "templo do curta". Este 

tema sera retomado em outro momento deste trabalbo. 

97 "A importi\ncia da Reserva de Mercado", entrevista ao "Caderno de Criticd', RJ (Embrafilme), 1988. 
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3.Z. A Vistribuiqoo da E:mbrafilme e o Mercado Paralelo 

Ate aqui, esta sendo colocada a situayao de exibiyao do curta, sempre tendo como 

ponto de vista, os cineastas. Isso porque, a necessidade de "reimplante" sucessivo da lei, 

mostra claramente que as dificuldades da reserva de mercado sao reais e que o governo, 

mesmo que se possa encontrar as excessoes de sempre, nao se esforyou profundamente 

no cumprimento das leis. No entanto, ha urn hiato nessa atuayao que vale a pena ser 

ressaltado, especialmente porque desvenda uma situayao onde os realizadores aparecem 

tambem como co-autores, em alguns momentos, dessa dificuldade de viabilizar a reserva 

de mercado para o curta. Esse momento esta centrado na atuas;ao de Paulo Martins, na 

Embrafilme. 

A descoberta da estrutura do mercado distribuidor brasileiro se da, para Martins, 

logo que finaliza seu primeiro longa-metragem. Descobre entao que, se nao mergulhasse 

nos meandros e regras desse mercado, seu filme estava fadado a nunca ser exibido. Isto 

foi em 1970. Dono de uma produtora, a Lagedor ("aportuguesamento" de "L'age ... ,filme 

de Buiiel) percebeu tambem que a co-produs;ao de curtas seria urn caminho para manter

se no meio cinematografico e comes;a a agir com os curtas do mesmo modo que havia 

feito com seu longa. Fica, entao, conhecido nesta epoca, segundo sua avalias;ao, como 

aquele que conseguia inserir no mercado "filmes impossiveis". Essa conotas;ao a seu 

trabalho significou passar a ser procurado por realizadores de longas nao convencionais -

que ficaram conhecidos como "produyao marginal" ou, como chamou Glauber, 

"udigrudi" - e tambem por curtametragistas. Quando percebe o caminho das leis passa 

tambem a lutar pela amplias;ao da reserva de mercado, atraves de propostas de minutas. 

Seus maiores argumentos sao os numeros que revelavam o rendimento dos cinemas no 

interior e capitais. 



58 

0 trabalho de Paulo Martins acabou por desvendar urn sistema de distribui91io no 

minimo, estranho. Por exemplo, quem marcava os cinemas de Manaus, era Bauru. Era 

uma situa91io muito interessante porque nada, aparentemente, justificava Bauru agendar 

Manaus, ja que os donos de cinema da capital da Amazonia eram de !a. As disputas 

regionais tambem se refletiam no agendamento. Por exemplo, em Joao Pessoa havia 

cinemas agendados por Recife e outros por Campina Grande - cidade que sempre buscou 

espayos de poder em sua tentativa de ser capital da Paraiba. 

Enfim, era preciso compreender a distribui91io dos filmes como pedayos do polo 

do poder, fatiados de acordo com o peso economico e politico de cada circuito. Urn 

exemplo citado por Paulo Martins era o circuito do Vale do Paraiba, cuja matriz ficava 

em uma minuscula cidade mineira chamada Estrela D' Alva. Isso porque, nesta cidade, 

havia isensao de imposto o que acabou "carregando" a matriz do circuito para Ia. 

Essa situa<;;1io era nacional. No sui, atraves da Empresa Lajeana de Cinema, de 

Lajes, era possivel a insersao de filmes em boa parte do interior do Rio Grande do Sui, de 

Santa Catarina e parte expressiva do Parana. Paulo Martins passou a conhecer em 

detalhes esses mecanismos e a lidar com o que ele chama de "bonz5es": 

"Eram poucos bonzoes. No Rio de Janeiro tinha-se o circuito do 

Severiano Ribeiro, o da Arte Filmes, o da Pelmex e o da Baixada Fluminense. 

E este Rio representava niio so o Rio, mas uma parte de Bela Horizonte e uma 

parte significativa do nordeste. Entiio, atraves dessas pessoas, se atingia uma 

grande quantidade de cinemas, do Rio para cima" _98 

Ravia ainda os circuitos americanos como a Metro (que depois passou a se 

chamar CIC). No Rio Grande do Sui tinha-se o circuito de Mario Pintado, que dominava 

Rio Grande do Sui e Santa Catarina e tambem cinemas da Arte, em Porto Alegre. Em 

98 Entrevista de Paulo Martins, a pesquisadora. 
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Sao Paulo existia a Sui, a Hawai e o circuito do Serrador. Se fosse acertado com urn dos 

tres, segundo Martins, estava resolvido. Por ultimo, o circuito se completa com os 

enclaves mais regionais, como o de Bauru-Botucatu, o de Campina Grande, o Cordeiro, 

de Minas Gerais, o de Campos, em Santos e o da Bahia, em Salvador onde, alem dos de 

fora, havia urn circuito local. 

Isso mostra que, apesar do tamanho do Brasil, o numero dos que mandavam era 

pequeno e, segundo Martins, sempre foram contra o curta-metagem. Na sua avaliayao, a 

dependencia do cinema americano explica essa postura pois o curta-metragem tirava 

dinheiro da renda do cinema americano. Isto porque, para ele, do ponto de vista 

economico nao havia motivo para tal postura a nao ser a pressao americana ja que o curta 

chegou em alguns momentos, quando se vigorava a obrigatoriedade, a tirar 5% da renda 

do filme americano. Isso a partir do momento em que foi criado o Concine, ou seja, a 

partir de 1977. Este foi o periodo onde mais se produziu curta fora do eixo Rio-Sao 

Paulo, com produyao significativa do Rio Grande do Sui, Bahia e Minas. 

Paulo Martins estava na Embrafilme desde 1975, contratado para montar a 

Divisao de curta. Seu conhecimento do mercado acabou facilitando bastante o trabalho 

de distribui9ao. Em 77, esta Divisao ja havia se tornado Departamento e o proximo passo 

seria transforrmi-lo em Superintendencia do Curta-metragem. No entanto, sempre 

segundo Paulo Martins, neste momento come9a o que ele chama de "bombardeio", 

resultado de outra de suas propostas: percebendo que a reserva de mercado nao era 

garantia suficiente de visibilidade do curta, passa a trabalhar o mercado altemativo, 

tambem via Embrafilme. 

"Atuava-se em todas as areas porque havia em paula a questao da 

cultura nacional. Por exemplo, atendia-se muito o Clube dos Oficiais, de 

Brasilia, semanalmente. Fui tambem, bastante combatido porque eu ntio 
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emprestava filme. S6 com a autorizariio do produtor e mesmo assim se o 

esprestimo tinha conotariio filantr6pica". 99 

Essa politica deu tao certo que logo passou a ser adotada para o media-metragem 

- praticamente nao ha mercado para o media, nem alternativo, nem oficial - e iniciava-se a 

mesma proposta para o longa. No entanto, nao houve tempo para se confirmar se esta 

proposta realmente traria frutos mais consistentes para o cinema brasileiro. Depois de 

procurar adequar a exibivii.o do curta no mercado oficial, sempre considerando o longa a 

ser exibido e deja ter pronto urn instrumento de Lei prevendo a obrigatoriedade do curta 

e do longa na TV, Paulo Martins teve que deixar a Embrafilme. Urn ano depois, 90 filmes 

que fazia parte do acervo da Embrafilme tinbam sido descontratados e incorporados ao 

acervo de distribuiyao da Lagedor. Mas, como empresa particular, nao tinba o mesmo 

poder politico de quando fazia parte do governo. Logo, como se sabe, os 5% viraram 4% 

e limitou-se a 15 minutos o tempo maximo do curta destinado as telas grandes. Alem 

disso, instalou-se a politica da Embrafilme pagar o curta assim que aprovado, enquanto o 

que era arrecadado na exibi9ao ia diretamente para o Concine. "Assim, o produtor e o 

diretor do curta passaram a niio se preocupar mais com a exibiriio dos filmes, com 

raras excessoes. Desvinculou-se o produto cultural do faturamento. Ai, veio Co/lor e 

colocou a pti de cal jinaf'. l oo 

Mas nem s6 a Embrafilme buscou o espayo alternativo. Na verdade, a vereda 

trilhada em busca da exibivao comercial tambem nao foi o unico veio escolhido pelos 

pr6prios curta-metragistas para mostrarem suas produ96es ao publico. Tambem para os 

realizadores e todos os envolvidos com o curta nacional o mercado alternativo sempre foi 

urn espao;:o a ser ocupado e, nos F estivais e encontros, parte significativa das propostas a 

serem implementadas, esta ligado ao como se preencher as varias alternativas de exibiyao. 

99 Paulo Martins, entrevista citada p. 55 

!OO Paulo Martins, entrevista citada p. 55 
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Uma das guinadas destacaveis em relavao a este mercado, mats especificamente em 

relavao aos Cineclubes, acontece na II Jomada da Bahia. 

A sugestao neste encontro foi a de que se abandonasse a luta por urn cinema de 

"arte esteticista e universal" e se empenhasse na defesa concreta do cinema brasileiro. 

Essa orientayao acabou desembocando, nos anos seguintes, em uma distribuidora dos 

cineclubistas, a "Distribuidora Nacional de Filmes", cujo projeto foi elaborado na IX 

Jomada Nacional de Cineclubes, realizada em Campinas no final de 1974. A Dinafilme, 

para Paulo Martins, foi o resultado pratico do movimento cineclubista que ele coloca, 

guardada as devidas proporyoes, como antecessor da ABD. "Eles tinham ligar;:oes 

diversas e urn entusiasmo cultural e politico que hoje os curta-metragistas niio tern. 

Eram desbravadores. Em Cataguases, por exemplo, projetava-se jilme no Saliio 

Paroquial eo padrejamaisfoi saber o que se passava /iz"l01 

Depois da Dinafilme, outra fonte de distribuiyao foi a CDI, uma cooperativa de 

cineastas independentes fundada em 1979 como entidade civil sem fins lucrativos. 

Durante muitos anos a CDI se beneficiou da "lei do curta" que, se nao era cumprida 

integralmente pelos exibidores, especialmente (no caso da CDI) em relayao aos prazos de 

pagamento as destribuidoras, ainda assim garantiu esse espa<;:o de sobrevivencia a 

cooperativa que no inicio da obrigatoriedade chegou a ter urn acervo de 100 filmes curtos 

para inserir no no mercado. 102 

Mas com as medidas tomadas no inicio do govemo Collor, fechando Embrafilme, 

Concine e tudo o que se relacionava a cinema brasileiro, a avalia<;:ao da CDI era a de 

101 Paulo Martins, entrevista citada na nota anterior. Em rela<;iio ao movimento cineclubista, ele indicon 

Felipe Macedo como a pessoa mais adeqnada para falar desse movimento. No entanto, apesar dos 
esfor<;as, nao foi possivellocaliza-lo. Tambem niio se conseguin, infelizmente, outras informa<;iies, nem 
documentos que tratem deste movimento. Outra experiencia que ele colocou como fundamental em 

rela<;iio a produ<;iio e distribui<;iio de curtas neste periodo foi a Corsina, uma cooperativa de realizadores 
no Rio de Janeiro. DeJa faziam parte Sergio Pel, Sergio Rezende e Paulo Verissimo. A Embrafilme 

chegou a assinar convenio com a Corsina, interrompido com a saida de Paulo Martins. 
102 SEVA, Augusto, in "1986-1996 ... ", op. cit p. 27. 
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encerramento imediato de suas atividades. E, s6 nao fechou imediatamente porque havia 

apresentado projetos de produyao de filmes e ganho dois, de uma vez s6. 103 No entanto, 

praticamente todo o trabalho de distribuiyao parou e o acervo da entidade foi ficando 

antigo pois fora constituido com os filmes dos anos 70 e 80. Ou seja, urn acervo baseado 

em curta-metragem e documentarios politicos, de resistencia ao govemo militar que, com 

o fim da censura e as novas perspectivas que se abrem para o curta a partir de 86, ganha 

apenas urn carater hist6rico, de mem6ria.I04 

3.3. A Participa(;iio em rest iva is. no exterior 

Se intemamente a visibilidade dos curtas ganha mawres possibilidades com a 

manutenyao das Jomadas e Festivais e com a ampliayao dos cineclubes e utilizayao de 

associayoes, alem da timida obrigatoriedade conquistada em 75, tambem urn novo espayo 

comeya a ser descoberto: os festivais no exterior. Urn dos primeiros a incluir os curtas 

brasileiros e o Festival de Oberhausen, na Alemanha, que premiou "Teremos Infiincia" 

(1974), de Aloysio Raulino. Neste periodo, segundo Guido Araujo, ja existia "um clima 

de simpatia e interesse pela prodw;:iio latina-americana" lOS 

Em 1979, dois documentarios representam o Brasil em Oberhausen: "Pinto vern 

ai"(1979), que narra a volta de urn politico exilado a cidade onde havia sido prefeito, 

ultimo filme de Olney Sao Paulo e "Leucemia"(l978), de Noilton Nunes, que conta a 

hist6ria de urn casal de operarios exilados em Portugal cujo filho tern leucemia. Como 

nao tern condiyoes de criar o filho ali, o casal solicita a irma de urn deputado cassado que 

!eve o menino para o Brasil, para ser criado pelos avos. Neste mesmo ano, Arthur Omar 

filma "Voces" que acaba sendo selecionado para o festival de "Cannes". 0 filme e mais 

I03 CASTRO, Isa idem nota anterior. 

104 "Hoje o acervo da CDJ ficou antigo. Hoje e um acervo bom para se fazer retrospectiva, para se 

conversar sabre historia do cinema". CASTRO, Isa idem nota 103. 
!OS ARAUJO, Guido, in op. cit p. 31 
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uma experiencia de Omar que usa uma luz estrobosc6pica para atingir o espectador, com 

a intenviio, segundo o diretor, de, atraves de flashs muito nipidos, acabar causando urn 

ataque epiletico em quem assiste ao curta. 

Em 1986, Luiz Alberto Pereira ganha o Grande Prernio do Juri de Oberhausen, 

com "Operacao Brasil", urn documentario1°6 Dois anos depois, tambem foram 

selecionados para Oberhausen os filmes "Cidadao Jatoba", de Maria Luiza Aboim (RJ); 

"Queremos as ondas no ar!", de Francisco Cesar Filho e Tata Amaral (SP); "Avante 

Camaradas", de Micheline Bondi (RJ); "Meninas de urn outro tempo", de Maria Ines 

Villaes(SP); "Meninos de Rua", de Marlene Franva e "Carlota Amorosidade", de Adilson 

Ruiz (SP). Tambem foram escolhidos para a mostra paralela de "Filmes para a 

Juventude", do mesmo Festival, "Antes do Galo Cantar", de Bruno de Andre; "A! em das 

Estrelas", de Roberto Moreira; "Hip6critas", de Leticia Imbassahy e Marcos Pando e 

"Raca na Praca", de Luiz Alberto Pereira. 

Logo, outras rotas no exterior seriam utilizadas pelos curtas nacionais. Festival de 

Aveiro, em Portugal, o de Rotterdan, o de Fribourg, o de Clermont-Ferrant, o de 

Havana, o de Caracas, o Sundance, o de Berlim, passaram a sistematicamente selecionar 

filmes brasileiros e a prerniar. A repercussao do sucesso dos filmes brasileiros no exterior 

atingiu, principalmente a imprensa brasileira, em especial o Urso de Prata para "llha das 

Flores", de Jorge Furtado. Para alguns cineastas essa postura da midia foi decisiva para o 

que se convencionou chamar de "primavera do curta" cujo marco inicial acontece em 

Gramado, 1986, e que se estendeu ate praticamente 96, quando o cinema Iongo brasileiro 

comeva a "roubar" espavo na impresa, antes exclusivamente destinado ao curta. E sobre 

este boom, em 86, que recebeu a alcunha de "primavera do curta" , de que se falara a 

segu1r. 

106 Infelizmente, nao foi passive! o acesso a este filroe, apesar de ter entrevistado seu autor. 
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4. A partir da "Primavera do Curta" 

lf.l. Antecedentes 

No fim dos anos 70 e inicio dos 80, outros sabores e coloridos marcavarn a 

politica brasileira. A violencia da ditadura perdia fOlego, a abertura politica ja se ensaiava 

e o movimento operario do ABC descobria que a atuayao no Parlarnento era urn trajeto 

necessaria para a sua propria sobrevivencia. Enquanto isso, a militiincia cultural perdia 

tarnbem uma de suas maiores referencias - a !uta contra a ditadura - e comeyava a 

repensar seus proprios caminhos. 

Para alguns, este foi urn momento de crise. Uma crise que, segundo Roberto 

Elisio dos Santos, era uma crise de identidade pois o fracasso do projeto populista dos 

anos 60 - que buscava uma estetica nacional-popular - somado a terra arrasada 

provocada pela ayao da censura e da repressao, impelia a intelectualidade brasileira a 

iniciar os anos 80 fazendo uma reflexao em busca de saidas para os erros cometidos. No 

cinema, ainda de acordo com Elisio Santos, esse periodo significou uma abertura de 

caminhos que procurava superar uma crise de criatividade gravissima conhecida como 

"vazio cultural", diante da qual, a procura de identidade nos anos 80 era uma reayao 

extremamente positiva. 107 

A analise de Elisio dos Santos considera que e esta busca de identidade que 

permitiu que o cinema brasileiro descobrisse "a impossibilidade de dar uma visiio geral a 

realidade brasileira (complexa e multijacetada) e, par outro !ado, a procura de 

particularidades que caracterizam os diversos matizes dessa realidade". Ou seja, o fim 

de formulas globalizantes. Neste caminho, o curta-metragem tern o seu papel definido. 

107 SANTOS, Roberto Elisio, "Cinema Brasileiro: 0 Personagem, a Realidade, o Mite", in 

"Comunica¢o e Artes", SP (ECA!USP), 1986. 
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Ou, como disse Nilson Villas Boas, o curta-metragem nacional comet;a a espelhar a 

diversidade da cultura brasileira em toda a sua multiplicidade ". 108 

E evidente que esse discurso quase "sociol6gico" nao era sistematizado 

continuamente pelos cineastas. As condiy5es de produyao, mais, talvez, do que um 

projeto tematico e estetico, determinaram muito do que foi produzido. E quando se fala 

em condiy5es de produyao e no sentido de desvendar a participa<(iio do Estado e as novas 

altemativas que foram necessarias com o afastamento cada vez mais intenso dessa 

participayao. Somado a esse fato, temos, e claro, o contexto hist6rico onde a assimila'(ao 

do discurso neo-liberal pela classe intelectual brasileira e evidente. Ou seja, muitos 

cineastas creditam it participayao da iniciativa privada na produ'(ao cinematognmca 

como a "ponte" urgente a ser construida se o objetivo fosse mesmo chegar-se ao 

"Primeiro Mundo". Vemos, entao, cineastas como Amaldo Jabor mudando radicalmente 

de posiyao (e, tambem, fazendo muito menos cinema). 

Assim, se o final dos anos 70 foi ocupado principalmente pelos curtas de 

denuncia, de militancia politica, de registro do renascimento do movimento openirio e 

permitiu muito pouco espa<;:o para o curta ficcional, a decada seguinte acabou 

apresentando uma inversao dessa realidade. E, mais que isso, como apontou Francisco 

Cesar Filho, "o que a gente tem visto hoje em dia e que o proprio curta documentario se 

reciclou. Hoje em dia ele esta muito mais complexo, enquanto estrutura, enquanto 

proposta, esta muito menos esquematico do que ele era"J09 0 cineasta lembra que a 

velha estrategia da voz em off, as entrevistas, a estrutura de personagens divididos em 

passivos e ativos, foram sendo, criativarnente, substituidas. 

108 "Urna questiio Cultural", entrevista a "Revista do Cinema Brasileiro", especial sobre curta-metragem 

nacional publicada pela USP em 1997. 

109 In "Caderno de Critica", op. cit. p. 53, reflexiio sobre o periodo citado. 
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Ainda segundo Francisco Cesar Filhollo, a imensa prodw;ao de curta-metragem 

nos anos 70 permitiu que a decada seguinte atingisse urn novo patamar em nivel estetico, 

tecnico e artistico. 

"A gente percebe que a area do curta-metragem, nesses ultimos anos, se 

profissionalizou num ritmo muito intenso ... Todo o aparato necessaria no plano 

de prodw;lio de um curta-metragem e bastante sofisticado, o resultado e muito 

eficiente tambem. Silo raros os curta-metragens que juram um dia o plano de 

prodw;lio". 

Segundo dados da ABD, da qual Cesar Filho era presidente na epoca em que deu 

essa entrevista (1988), em Sao Paulo se produzia cerca de 70 curtas, anualmente, no final 

dos anos 80. Urn dado que ele destaca como relevante sao as condiv5es de produvao 

dessa safra: os curtas, apesar de ainda utilizarem verbas do Estado, estao conseguindo 

outras fontes de recursolli 

Como outros cineastas, Cesar Filho vai ressaltar mudanvas esteticas e tematicas da 

nova safra quando comparada aos filmes produzidos 10 anos antes: "0 curta-metragem 

que se jaz hoje no Brasil e tremendamente diferente, a gente pode ate dizer que ele e o 

oposto ao que era ha 10 anos, em varios aspectos.Os porques disso estlio em aberto, 

pedindo uma analise". Segundo o cineasta, urn dos motivos consensuais entre os 

realizadores para esta diferenva e o papel determinante da obrigatoriedade de exibi9ao 

que repercurte, inclusive, no limite de 15 rninutos de durayiio para o curta, o que, para 

ele, e uma das causas da maior produvao de curtas de ficvao. E este curta ficcional, que 

vive a realidade da concisao e tern como aliado o desenvolvimento tecnol6gico, para 

11 O Idem nota anterior. 

Ill 0 que nao o impediu de lembrar que em 20 anos de "Premio Estimulo" forarn realizados 110 cnrtas o 

que permitiu a estn\ia de 70 realizadores. 
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Joao Carlos Massarolo112, acabou se traduzindo em filmes marcados pela produy1io 

barata e vigor criativo. A opyao da narrativa, por sua vez, exigiu, para este autor, novas 

matrizes dramaticas que o aproxima ao conto e a cronica, estruturas Jiteritrias que na 

modernidade deixaram de considerar o mundo como urn todo, praticamente 

abandonando a narrativa linear e fragmentado-a numa estrutura invertebrada. 113 

Outro dado trazido pela obrigatoriedade e o investimento em se conquistar maior 

qualidade tecnica. Diretor de produyao de "0 Dia em que Dorival encarou a guarda", 

Henrique de Freitas Lima114 credita a convivencia obrigat6ria como longa estrangeiro a 

inevitalidade desta busca. Por ultimo, e precise destacar que a possibilidade de exibiyao 

deu ao curta urn status mais seguro em relayao as suas pr6prias possibilidades enquanto 

co-autor da constm;;ao da propria linguagem cinematogritfica. Assim, logo se reforya 

uma visao do curta-metragem como sendo urn local de experimentay1io: 

"0 que acontecia antigamente e que o curta-metragem era um momenta 

na vida de uma pessoa, o primeiro degrau de alguem que queria entrar em 

112"0s curtas nos anos 80" in "Cinema no Rio Grande do Sui", Porto Alegre,Caderno Ponto & Virgula, 

D
0 8. 

113 A estrutnra basica de urn conto tern, segrmdo Irene A. Machado, uma situa<;iio inicial; motivo (o que 
provocou o conflito); motiva<;oes (situa<;6es que mais se modificam ao contar uma hist6ria); tempo (as 
a<;oes niio se desenvolvem dentro de urn tempo) e conclusiio. Esta estrutnra vai sendo modificada 
dependendo da categoria a qnal o conto se enquadra. Por exemplo, no conto popular, as pessoas, os 
Iugares e as situa<;oes niio se restringem a representar os tipos reais. Ao contrario, M uma tendencia para 
solu<;oes magicas, de sonho e de fantasia. Niio M tambem epoca on Iugar definidos. Ja no conto 
maravilhoso a situa<;iio inicial apresenta urn her6i ou heroina e o conflito nonnalmente e representado 
por urn viliio. A solu<;iio, quase sempre vern de algum objeto e e, geralmente, uma conquista do her6i qne 
supera a si mesmo e a seus "defeitos'' para conseguir essa vit6ria Quanta a crOnica, os acontecimentos 

valorizam o dia-a-dia, o epis6dico, o pitoresco, os personagens niio silo aprofundados e tambem niio M 
longas discussoes de ideias. 0 que marca a cronica e sua narrativa breve e 0 final surpreendente. (In 

"Literatnra e Reda<;iio - Os Generos Litecirios e a Tradi<;iio Oral"). Ja o conto moderno rompe com tais 
estruturas, perde o ponto de vista fixo que e caracteristico do como tradicional e passa ate a duvidar do 
poder de representa<;iio da palavra reduzindo-a, muitas vezes, a uma minuscula parte de uma realidade 
bern !ocalizada. (In "Teoria do Couto", de Nadia Battella Gotlib). 
114 '}l gente acha que uma boa hist6ria tern que ser acompanhada por urn tratamento de qualidade 

condigno, um bam tratamento tecnico. Par que isso ? Porque o mercado que acolhe esses curtas, a 

reserva de mercado, nos coloca imediatamente diante das produ96es estrangeiras, das produ90es 

americanas. Niio hQ a minima chance do pUblico se identijicar, de alguma maneira, se ele ver uma 

diferem;a brutal entre o longa que ele vat assistir depois e o curta". In "Cademo de Critica" 
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cinema. E, como primeiro degrau, ele era abandonado tao logo a pessoa 

conseguisse subir o segundo ou o terceiro degrau".115 

"E uma coisa inegavel: cerca de 80 % dos realizadores ativos desse pais 

continuam fazendo curta por opr;:iio, outros o utilizam como um caminho para 

fazer o tonga, ou indo e voltando, como e o nosso caso. Esse contingente todo e 

criativo, e forte, e important e. e esta fazendo curta-metragem. Entiio, se fez um 

espar;:o de experimentar;:iio, e a nivel narrativo tambem, muito grande", 116 

Toda estas amilises em rela<;ao a produ<;ao acabaram se confirmando nos anos 

seguintes, mesmo que em graus diferenciados. No entanto, se Cesar Filho estava correto 

em sua amilise sobre a produ<;ao, o tempo veio afundar suas outras esperan<;as em rela<;ao 

a exibi<;ao. Na entrevista citada acima, ao avaliar as consequencias da exibi<;ao 

compuls6ria do curta nos cinemas, credita a esta exibi<;ao uma forya que nao se 

confirmaria. Para ele, entre as perspectivas provocadas pela lei estaria a capacidade do 

curta conseguir ocupar o circuito altemativo que, neste momento, valeria a pena ser 

revitalizado - o que acha que vai acontecer num curto espa<;o de tempo - e esta 

ocupa<;ao de espa<;o daria ao curta o papel de, finalmente, estar formando publico para o 

cinema brasileiro. Aponta tambem o projeto "Telecine Brasil", da Funda<;ao do Cinema 

Brasileiro, considerando como extremamente positiva a parceria com a TV. Como se 

sabe, ate agora tais caminhos nao revelaram a consistencia que pareciam ter nesse 

momento. 

Outro dado interessante tern relayao com a linguagem. Para Cesar Filho essa nova 

safra de curtas e realizada por pessoas afinadas com a linguagem da televisao. "Voce nota 

115 Emiliano Ribeiro in "A impmtincia de garantir ... ", in "Caderno de Critica", op. citada p. 53 

116 Henrique de Freitas Limas, in "A Vontade de Contar uma hist6ria", in "Caderno de Critica", op. 

citada na nota anterior. 
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no caldeiriio estetico a influencia da televisiio, da publicidade ". Por ultimo, o cineasta 

acredita no video-home como mais uma possibilidade de exibiyao. 117 

Essas entrevistas foram concedidas em agosto de 88. Ja eram, portanto, urn 

balanyo parcial da produyao dos anos 80. Para Cesar Filho, a contribuiyao do espayo e 

produyao conquistados pelo curta neste periodo eram fatores decisivos para a renovayao 

do longa-metragem nos anos 90, inclusive por permitir a forma<;:ao de novos cineastas118 

0 fato e que ao questionarem a eficacia do discurso totalizante dos 

documentarios, especialmente a produyao majoritana da decada de 70, os cineastas 

ligados ao curta nos anos 80 procuraram altemativas para seus filmes que, se em vanos 

momentos concentraram-se demasiadamente em urn universo muito individual, em outros 

conseguiram dar conta da realidade, sustentadas por novidades que causavam estranheza, 

mas eram bem-vindas. Urn desses filmes e "Os Chapeleiros" (1983), de Adrian Cooper. 

Mais Iongo que os curtas habituais, esse filme, inicialmente, parece nao diferir em nada 

dos documentarios tradicionais. Ali estao o famoso "off' e as imagens tradicionais 

relacionadas ao operariado: a entrada na fabrica, a saida, almo<;:o, descanso ... No entanto, 

essas imagens do cotidiano nao seguem a linearidade temporal previsivel e a montagem 

toma-se urn grande trunfo para a singularidade deste filme. Alem disso, a trilha sonora -

trabalhada com cantos populares, ruidos das maquinas e barulhos de fabricas - contribuiu 

117 Considerando a circulac;ao de "Cuna os gauchos" e ''Cuna com as estrelas", ele tinha raziio. Uma 
pena que tenha raziio para tao poucos titulos. 

118 De certa forma, Cesar Filho e profetico nesta entrevista, ao enfatizar que o cinema brasileiro da 
decada que se iniciaria seria feito por uma gerac;i!o de cineastas vindos do cuna. Para ele, cineastas que 

acumulararn bagagem tecnica. formal e profissional suficientes para renovarem o cinema Iongo 
brasileiro. Urn dos espac;os que garantiram a continuidade desta produ<;iio, foi o "Premia Estimulo", em 
Sao Paulo. Quando a ABD promoveu, de 6 a 11 de setembro de 1988, a a mostra no MIS de "Vinte Anos 
de Premia Estimulo" esta contribuic;ao fica evidente: 46 filmes produzidos em 14 edic;oes, ate aquele 
momenta, de urn total de 110 projetos aprovados. 0 "Estimulo" tambem permitiu a estreia de novos 
talentos. Em 1987, dos 10 projetos aprovados, 5 eram de estreantes. Segundo documento da ABD, 

apresentando os "Vinte Anos", ao Premia Estimulo coube o papel de proporcionar o arnadurecimento e a 
sofisticac;i!o do cuna e ainda "propiciou a forma<;iio de urn mercado de trabalho para os tecnicos de 
cinema e a conquista de dezenas de premios em festivais de cinema para essa produc;ao". 
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para que "Os Chapeleiros" significasse se nao urn rompimento, no minimo uma 

diferenciavao em relavao aos documentaries tradicionais. 

Ja em 1985, em urn ensaio chamado "Os Jovens Paulistas"119, Jean-Claude 

Bemardet apontava mudanyas caracteristicas dessa nova geravao de cineastas. Neste 

texto, Jean-Claude nos traz uma reflexao sobre longas e curtas aparentemente dispares, 

mas que carregam alguns travos em comum caracterizando urn outro olhar sobre a 

realidade e, consequentemente, uma nova abordagem cinematografica. Estao nestes 

filmes a auto-ironia, a fragmentayao das informayoes - impondo ao espectador a 

necessidade de alinhava-las para entender o que se esta passando na tela - e, ainda, urn 

duplo e, ate triplo discurso, onde o que e mostrado objetivamente parece sempre 

possibilitar outras leituras. Sao filmes onde a tematica principal sao acrescidos varios 

subtemas que, muitas vezes, revelam-se mais fortes e interessantes do que deveria ser a 

situavao de maior destaque. 

Dos filmes que Bemardet aponta destaca-se aqui "Mato eles?", de Sergio Bianchi. 

Esse quase media-metragem aborda a situayao de uma reserva de indios no Parana e o 

assassinate de Creta, uma das lideranyas desta comunidade indigena. Para tanto, traz em 

suas opyoes de estrutura narrativa, urn manancial de novas possibilidades ao 

documentario tradicional o que fez, deste filme, fecunda fonte da qual beberiam alguns 

dos novos cineastas dos anos seguintes. Hi em "Mato Eles ?" uma articulayao muito 

harmonica de urn duplo e, as vezes, triplo discurso: as entrevistas formais de uma boa 

reportagem - inclusive fazendo montagem paralela reveladoras de personagens reais em 

situayoes duvidosas- 120; o off do diretor conduzindo o enredo e a voz dos indios 

119 Em "0 Desajio do cinema -A Politica do Estado e a Politica dos Autores", pela Jorge Zahar Editor, 

que traz ainda o texto "Do Golpe Militar il Abertura: A Resposta do Cinema de Autor", de Ismail Xavier 

e "Cinema e Estado: Urn Drama em Tres Atos", de Miguel Pereira. 

120 E exemplar o primeiro plano no rosto do diretor da Fnnai ao ser desmentido. 
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questionando diretor e equtpe de filmagem, nao aceitando fazer o papel de vitimas 

passivas das boas intenyoes de Bianchi e companhia. 

E urn filme que nao se propoe transformar a realidade mas sim desconfortar o 

espectador tanto quanto viveu esse desconforto. Ali esta a "sua" (de ambos) paralisia: 

sentado no cinema diante de uma realidade que mal o toea no dia-a-dia, como manter o 

discurso bern intencionado da "causa indigena" ? 0 titulo do curta ja e urn prim or de 

ironia e Bianchi a exacerba com o monologo final onde fica claro que a classe 

universitaria e culta so resta "fazer teses", pois e incapaz de ir alem disso. Depois de 

estabelecer uma certa cumplicidade com o publico, atraves de letreiros que colocam 

altemativas absurdas para alguns questionamentos que vao aparecendo durante o filme, o 

diretor ri de si mesmo, ao mesmo tempo que deixa a plateia desnorteada, vivendo a 

falencia de quaisquer vestigios de bom-mocismo. 

Esse filme de Bianchi revela tambem que a descrenya a atuayao de urn cinema 

militante provocava, como na politica partidaria, uma auto-critica corrosiva, marcada 

pela auto-ironia, cinismo e pela impossibilidade de se substituir a ideia do cinema como 

urn dos elementos transformador da realidade por alguma funyao social consistente. Toda 

a criatividade e lucidez de "Mato Eles ?" nao consegue esconder que o questionamento a 

urn determinado modo de se fazer curta-metragem vai muito alem da linguagem 

cinematogril.fica: o engajamento dos intelectuais esvaia-se em meio a todos os 

desmantelamentos da esquerda, incluindo ai, concepyoes sobre o papel transformador da 

arte. Alem disso, a TV abrayava o genero documentil.rio garantindo-se em programas 

CUJO maior prototipo e o "Globo Reporter", roubando uma estrategia cara ao 

documentario tradicional, abravada por tantos anos pelo curta-metragem nacional. 

Impunha-se, entao, urn novo caminho ao curta. Urn caminho ja tateado outras 

vezes mas que descortinava-se naquele momento garantido pelo vacuo provocado pela 
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articulayao de diversos fatores politicos e sociais. Garantido tambem pela aquisi9ao de 

novos olhares estreantes que configuravam outra gera9ao de cineastas saida da 

universidade. E que conseguia realizar seus filmes curtos com parte da produ9ao 

garantida pelos premios estatais - o que ja nao estava acontecendo com os longas121 

Uma fase cujas op96es esteticas e tematicas reverberam ainda nas produ96es atuais e que 

nem sempre e vista com bons olhos pelos cineastas e pesquisadores. 122 Uma fase que 

alguns reduzem, pelos excessos cometidos, a curtas de "estorinhas bern contadas" 

resultado, em parte, ate mesmo pela imaturidade destes jovens cineastas formados, cada 

vez mais, pela Universidadel23 Jovens cineastas que tambem perceberam que as 

caracteristicas do filme curto poderiam jogar a seu favor, dando-lhe autonomia e 

descaracterizando-o, acentuadamente, da situayao de filmes "previas" dos longas. Uma 

121 " ... Nfio hQ dinheiro para o cinema brasileiro, nao existe previslio para a liberaqiio da dotaylio 

orr;:amentizria da FCB. nem para a contratar;:fio dos 40 longas prometidos por Ghignone ate setembro de 

1988 (ate agora apenas 17 foram contra/ados e nenhum estiz em produr;:fio). Fa/tam titulos no mercado, 

e os exibidores, cada vez mats, se enchem de raziio para nfio cumprir a lei dos 140 dias ... "(Boletim n° 15 

da APTCIRS. Edi9ao de outubro de 88). 
122 "Eu acho que o curta-metragem estti ficando um pouco convencional demais. Eu acho que a gente 

acaba tendo fUmes muito hem comportados, redondinhos do ponto de vista de roteiro. bern dirigidos, 

double stereo ... Filmes segundo a convem;ao da indUstria, muito hem produzidosm hem pensados, 

profissionais, mas que niio passam, muitas vezes, de uma pequena anedota, de uma historinha hem 

contada e niio vai a/em disso. Vocefrui aquela hist6ria naquele momenta que voce estti vendo, dali a ]5 

minutos voce esqueceu ... "(V3nia Debss). 

"Eu acho que ningwim aguenta mats ver aquela lenga-lenga ... (Fernando Bonassi, em entrevista). 

"Particularmente considero essa produr;flo muito restrita a obras jiccionais. Pouquissimas vezes temos 

chance de acessar documenttirios, coisa que era feita sistematicamente nas decadas de 70 ate o inicio 

dos anos 80. 0 que nos deixa muitas vezes com a sensar;:fio de uma produr;:fio mats voltada para o 

mercado. Nflo se tem grande preocupar;iio, com poucas excer;Oes, de se Jazer o registro puro e 

simplesmente do jato, pots como recentemente o cineasta Eduardo Coutinho disse, durante a realizarao 

da III Mostra 1ntemacional do Filme Etnogrizjico no ano passado: o que nfio for registrado no exato 

momenta jamais sera feito. Parece-me que todos querem inovar trazendo abordagens mais criativas, o 
que sem dUvida tem ocorrido de forma brilhante, mas creio que ainda jicamas nos devendo, no 

visionamento das telas de cinema, uma ctimera mais lenta, menos corrida, buscando a riqueza do 

deta1he, falando multo mats dessa coisa complexa que e o Brasil". (Wanda Ribeiro, em entrevista a 
pesquisadora). 
123 Em entrevista, Jean-Claude analisa que, como professor de roteiro, uma das suas maiores dificuldades 

e justamente a pouca maturidade de seus alunos que costumam ingressar na Uuiversidade com 17, 18 

anos e conclui-la com 22, 23 anos. Para o cineasta e professor, nesta faixa etaria estes jovens sao ainda 

adolescentes dado a sua origem social. Isto faz com que projetem nos filmes suas angUstias e visao de 

mundo e tenham, devido a isto, dificuldade de trabalhar a dramaturgia, a narativa de seus filmes. 
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fase que redescobriu a cidade, onde o espayo urbano deixa de ser uma cenitrio do acaso e 

passa a ser o personagem determinante e gerador dos filmes. Urn dos melhores exemplos 

deste periodo e "Divers5es Solitarias", de Wilsom Barros, de 15 minutos, Premio 

Estimulo de 1982. 

Esse curta e urn dos primeiros a mostrar a alienayao e a solidao provocadas pela 

cidade grande, atingindo urn jovem que, aparentemente, teria tudo para ter a sua turma. 

Alem disso, revela como toda a parafernruia eletr6nica, que comeyava a ganhar espayo no 

cotidiano da classe media, acaba contribuindo para este isolarnente ao mesmo tempo que 

o mascara. 0 curta comeya com urn jovem se arrumando para sair. 0 enquadrarnento 

enfatiza o cenario onde roupas espalhadas e objetos inuteis confumam a conquista da tao 

sonhada liberdade, caracterista ao jovem estudante que sai da casa dos pais com a ilusao 

da autonomia. Patins nos pes, walkman e eis que ele inicia o seu passeio. Pelas ruas 

lotadas de Sao Paulo, nenhum encontro. Mas ha o telefone e a comunicayao parece 

acontecer. De tempo em tempo, uma paradinha no telefone e a solidao e, aparentemente, 

vencida. 0 espectador s6 ouve o que ele fala e, aos poucos, comeya a se perguntar se o 

filme e apenas urn pretexto para mostrar as ruas de Sao Paulo que ganha, cada vez mais, 

ares de personagem principal com os enquadramentos valorizando trechos-simbolos da 

cidade como o viaduto do cha e o minhocao. No entanto, tudo e desmontado ao final 

quando, com a camera acentuando a tragicidade da revelayao, o publico descobre que o 

rapaz telefonava para si mesmo: a paranoia urbana estava caracterizada e esta seria uma 

fonte em que muitos curtas beberiam nos anos seguintes. 

Esta descoberta do espayo urbano e, sem duvida, uma das clareiras abertas pelos 

cineastas na persistente !uta pela sobrevivencia do curta. Assumindo-se como produto 

urbano, o curta, neste momento, finalmente encontra o "seu" publico, mesmo sabendo-o 

reduzido. Urn percurso que pode fazer de forma quase solitaria ja que a Embrafilme, 
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desde que foi concebida, apostou em uma politica de resultado para os longas brasileiros, 

ou seja, uma politica de mercado. Quanto ao curta, esteve it margem dessa concepyao, o 

que o deixou livre, sem pressao, pois a Embrafilme parecia nao prestar muita aten~ao 

nele. Pede, entao, fazer o seu percurso que, mesmo tumultuado, !he perrnitiu acumular 

certos touros como, por exemplo, sua repercussao no exterior. Alem disso, suas 

condi~oes de produ~ao, se sao dificeis, nao ficaram impossiveis, como no caso dos 

longas. "E muito facil voce propor a uma pessoa que durante dais au tres dias se 

disponha a fotogrcifar um curta-metragem"124 : o seu timing de reprodutibilidade, de 

feitura, de viabiliza~ao, e mais simples que o de urn longa, por mais "minimalista" que 

este ultimo seja. 

Com esses fatores a seu favor, a balan~a pendeu para a continuidade porque havia, 

funcionando como esteio, a vontade de filmar. Uma carta de 24 de novembro de 1984, 

enviada a Tancredo Neves, que tomaria posse no dia 15 de mar~o do ano seguinte, 

assinada pelas entidades cinematogritficas mais representativas do Pais125 naquele 

momento, coloca o Brasil como o terceiro produtor de filmes no mundo ocidental: 

"Juntamente com as Estados Unidos e Italia, o Brasil (80 a 100 longas

metragens par ana) lidera em quantidade e qualidade a produr;iio 

cinematogrcifica mundial, segundos dados da Federar;iio Internacional dos 

Produtores de Filmes. Uma rica tematica humana e social, uma realidade 

cultural diversificada, espalhada par uma vasta extensiio territorial, onde se 

concentra uma popular;iio de 130 milhoes de habitantes, o cinema brasileiro 

124RAULINO, Aloysio, in "1986-!996 ... ", op. cit. p.27. 

125 Ass. Bras. De Produtores Cinematognificas, Sindicato Nacional da Industria Cinematognifica, Ass. 

Bras. De Cineasts, Ass. Paulista de Cineastas, Sindicato da Ind. Cinematogratica do Est. De SP, Ass. 

Mineira de Produtores Cinematognificas, Federa9ao Nacional das Emp. Exibidoras Cinematognificas, 

Ass. Bras. De Documentaristas, Centro de Pesquisadores do Cinema Nacional, Cinemateca Brasileira, 

Cinemateca do Museu de Arte Moderna e Nelson Pereira dos Santos, presidente do JUri do 1° Festival de 

Cinema, Video e TV do Rio de Janeiro. 
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nasceu e se desenvolveu par um processo de gerar;iio espontdnea. Uma questiio 

de necessidade vital - o cinema como jorr;a de integrar;iio nacional...Ate dais 

anos atras, ista e, 1982, estdvamos produzinda 90 a 100 jilmes de Zanga-

metragem par ana, mats de 300 curtas-metragens de cardter informativa-

cultural e cerca de 3000 filmes publicitarios ... Todo esse quadro configura uma 

atividade escon6mica de uma industria que se instalou e se desenvolveu 

praticamente sem investimentas publicas, como acarreu e ocorre com tadas as 

industrias que se instalaram neste Pais, desde a de palitos de f6sjoros ate a 

automabilistica ... "126 

Como se sabe, Tancredo nao tomou posse. Os anos seguintes foram de muitas 

cartas e documentos endere<;:ados a ministros, secretaries de cultura e outras autoridades. 

Monoc6rdicas: "Considerando o quadra de total paralisar;iio do cinema brasileiro ... "127 

, se referindo a situas:ao do longa e a atua<;:ao do governo em termos de politica para o 

cinema brasileiro. Enquanto disso, o curta parecia seguir urn rumo paralelo, em uma 

escala ascendente que, apesar de nao ser exatamente semeadura definitiva de mercado, 

colocava-o em urn patamar, no rninimo, interessante. Urn escalada que tern urn marco: 

Gramado/86. 

lf.Z. 0 Porto Trip/ice em &ramada 

A chamada "primavera do curta" tern como ponte de partida o chamado "parte 

triplice" de Gramado, em 1986, quando "A Espera", de Mauricio Farias; "0 dia em que 

Dorival encarou a guarda", de Jorge Furtado e Jose Pedro Goulart e "Ma que, bambina", 

de Antonio Cecilio Neto, dividem o titulo de "melhor filme" de curta-metragem no 

126 A participa9ao do Estado pode ser melhor avaliada em "Estado e Cinema no Brasil", pesquisa de 

Auita Sirois, editada pela Anna Blume e Fapesp em 1998. 

127 Carta ao Ministro, escrita em novembro de 92. 
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FestivaL Configura-se, nessa premia;;ao, alem de uma evidente safra de qualidade 

dificultando a escolha do melhor filme, estrategias cinematognmcas que marcariam boa 

parte dos curtas-metragens nesta segunda metade dos anos 80: atores conhecidos da TV, 

tematica arnorosa em cemirio da classe media, abordagem social mas sob a 6tica do 

liberalismo classico e critica it cultura massificada, via o humor caricato. 

0 curta "A Espera", com Diogo Vilela e Malu Mader, baseado em "Fragmentos 

de urn discurso amoroso", de Roland Barthes, tern no mote do desencontro entre urn 

casal o filao para uma narrativa pontuada por urn humor !eve e sutil, em que o dialogo 

com o espectador e a atua;;ao de atores conhecidos do publico sao os seus grandes 

trunfos. 0 cenario e urn bar - espa;;o privilegiado de diversao da classe media urbana. 

0 filme mantem a figura do narrador - interpretado de forma extremamente 

competente e generosa por Marieta Severo - que cementa as cenas, antecipa situa;;oes, 

ajuda o espectador a ver alem do que esta acontecendo na tela, estabelecendo uma 

cumplicidade com quem o assiste, que nao se perde entre o que e o "real" no filme e o 

que e o "desejo" dos personagens. Sua presen;;a nao e percebida pelo personagem de 

Vilela, totalmente alheio ao que acontece it sua volta, preso apenas na sua angustiante 

espera. A camera e parceira perfeita para este dia.Jogo. Urn exemplo e quando o casal se 

abra;;a - imagina;;ao do personagem de Vilela, Andre - e e o travelling horizontal que 

demonstra ser o abra;;o apenas urn desejo e nao urn "fato" no filme. 

Nao hii, assim, qualquer necessidade de verossimilhanya com o real na estrutura 

do que e narrado, pois essa identifica;;ao sera feita pelo publico atraves da palavra e do 

perfil psicol6gico dos personagens, reconhecidos por suas rea;;oes para cada situa;;ao, 

muito provavelmente ja vividas pelo espectador. E urn cinema que conhece e confia na 

sagacidade do seu publico. Urn cinema que bebe, sem qualquer pudor, no teatro: nao por 
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acaso, a sequencia inicial do curta e com marionetes que mostram como as reas:oes no 

amor, afinal, ainda sao urn misterio para o homem. 

A "Espera" e urn filme de cumplicidade, de praticamente urn cenario, de camera 

fechada, pianos medias e primeiros pianos. Ha pouquissimos dialogos e quase todos, 

imaginaries. A "costura" entre as cenas e feita pelo narrador que tern o timing seguro, 

sabe o momenta que comes:a a cansar o espectador e, rapidamente, muda o foco, traz a 

tona o "interior" dos personagens. A trilha sonora tambem e eficaz pois sabe usar os 

cliches a seu favor: o tango, no final do filme, por exemplo, pontua e acentua a tristeza de 

Andre: arrasado, nao hit mais o que esperar pois Silvia, sua amada, nao viera mesmo. Em 

plano medio Marieta se despede da gars:onete, desce as escadas e passa por Andre que 

dorme na mesa. 

A cena se repete- e o elo e para esta repetis:ao e, mais uma vez, o enquadramento: 

o espectador percebe que Silvia viveu as mesmas ang(!stias do seu amado. Corte e volta

se ao exterior, s6 visto na segunda sequencia do curta. Primeiro plano em Silvia descendo 

as escadas em dires:ao a rna deserta. Ela passa em frente a uma porta por onde, logo em 

seguida, desce o personagem de Vilela. Os acordes doloridos de urn violino enchem a tela 

enquanto a camera afasta-se e, finalmente, o publico descobre que os dois estiveram !ado 

a !ado, separados apenas por paredes e toda a confusao deve-se as duas portas identicas 

dos dois bares, coladas urn ao outro. Que pena ... 

Ja em "Ma que, Bambina ! ", configura-se o filme-piada assentado na denuncia das 

instituis:oes publicas mas onde estas denuncias, ao contrario dos discursos ideol6gicos de 

muitos curtas dos anos 70, sao sempre dependentes do nivel de informas:ao do 

espectador, pois personagens e situas:oes sao caricaturas do real. E atraves da ironia 

exacerbada, da 16gica do absurdo, que personagens e tramas acontecem. Em "Ma que, 

Bambina!", urn "documenti'trio" sobre Adoniram Barbosa, apenas urn grupo de japoneses 
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realmente consegue cantar uma musica do compositor. E se a musica popular e galgada 

ao patamar da cultura universitaria - pois ganha urn museu - este museu e mais uma 

possibilidade de ironia com seu acervo de objetos inuteis. 

"Ma que, bambina ! " tern ainda recursos que seriam exauridos nos anos seguintes, 

como a utilizas;ao da linguagem rapida da publicidade e tambem ops;oes de narrativa que 

ja haviam sido "anunciadas" em outros curtas do inicio da decada. Por exemplo, o off 

"denunciando" que o filme era obra da "quadrilha do Cecilio Neto" e comparavel ao off 

final de "Mato Eles ? ", de Sergio Bianchi, realizado em 83. Bianchi, depois de ter sido 

questionado por urn dos seus depoentes indios que lhe pergunta se estava ganhando 

dinheiro para fazer aquele filme, coloca urn dialogo onde s6 a voz do possivel realizador 

aparece, sugerindo as varias possibilidades que uma obra com esta tematica e abordagem 

proporciona: "6 meu, voce pode ir para a Europa, participar de Seminarios de 

sociologia au entiio ... "Ja no curta de Cecilio Neto a citas;ao final e urn tanto gratuita pois 

nao consegue atingir a densidade dramatica do filme de Bianchi, ate mesmo pela 

tematica, pois a violencia que gera este filme e real e abrangente enquanto que em "Ma 

que, Bambina", o descaso com a cultura popular acaba muito diluido pelo excesso de 

ironia e caricaturas. 

Ha urn outro caminho em "0 dia que Dorival encarou a guarda": a critica social, a 

!uta individual para a conquista de direitos classicos e a relas;ao de poder em quaisquer 

cosmo da sociedade apresentam-se agora em uma trama onde o espectador acompanha 

seu desenrolar "torcendo" pelo personagem. 0 roteiro tambem bebe nas citas;oes e nao se 

furta a metaforas quase 6bvias para cinefilos apostando no humor, mas nao urn humor 

apenas caricato. Os personagens sao humanos, possiveis, e nao estere6tipos. Estamos 

diante da fics;ao, mas e uma fics;ao permeada por uma visao de mundo critica, sem que 

isso signifique o didatismo tao caracteristico dos curtas mitilantes. Cabe ao cinema, 
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apenas, narrar, expressar. Nao e "aula", nem vai organizar nada. 0 que esta por tras dessa 

visao de mundo nao e uma reflexao sobre lutas de classes, conscientizar;:oes. Hit as 

afinnar;:oes dos valores classicos do liberalismo: igualdade, fraternidade e liberdade pois 

este e urn repert6rio a que a maior parte dos espectadores teve e tern acesso. Alem disso, 

este curta tern como destaque algo que quase sempre e sofiivel no cinema brasileiro - e 

os curta-metragem nao escapam disso - que e a consistencia do roteiro. 

Todo o movimento do filme concentra-se na !uta de urn homem- e sua vontade de 

tomar banho - contra a instituir;:ao e suas regras que, quase sempre, tornaram-se regras 

pela inercia e burocratizar;:ao do sistema. 0 preso, vivido expressivamente pelo ator Joao 

Acaiabe, nao mede nada para que sua vontade se satisfar;:a. Ele conhece o sistema, 

conhece a 16gica de quem trabalha na instituir;:ao. Para quebrar o clima pesado da situar;:ao 

vivida, o roteiro brinca com o espectador, exarcebando o que e colocado em cena. Assim, 

o "negao" preso e comparado ao King Kong enfurecido do cinema. Ao mesmo tempo 

que arranca risos do espectador, revela-lhe o preconceito: e dificil nao aceitar essa 

comparar;:ao como algo natural. Tambem os estere6tipos dos her6is cinematogritficos 

entram em cena em uma par6dia do faroeste, onde mocinho salva mocinha ap6s a entrada 

violenta do indio e ai o publico descobre que a cena existe atraves do gibi lido pelo cabo. 

Essa enfase ao detalhe e o cuidado para manter o born-humor de quem esta 

assistindo o que se desenrola na tela grande e urn dos maiores meritos desse curta. Uma 

cena-exemplo dessa necessidade de mostrar o mundo de cada urn, extra-grade, e o 

dialogo do sargento com a sua namorada, que lhe cobra ir a escola de samba, onde todos 

o esperam. F oge-se, mais uma vez, ao padrao tradicional de oposir;:ao entre her6i e vilao 

pois a medida que se humaniza a guarda e nao se ve outra qualidade no preso a nao ser a 

sua !uta para ir ao banho, mantem-se a torcida pelo preso mas, ao mesmo tempo, 
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entende-se que a guarda e alem do que o preso afirma: " ... sargento e merda para mim e 

a mesma coisa ... " 

A medida que se vai galgando a hierarquia da guarda, no entanto, ve-se que se 

chegani a situas;ao limite, dos dais !ados. 0 preso, agora, cospe no tenente que e 

chamado quando ve, placidamente, "Casablanca", na TV. Nem a revelas;ao do preso que, 

nitidamente sabe o que esta falando quando desmonta a regra e revela que esta s6 existe 

porque o carcereiro nao gosta dele, impede o que vira. Finalmente, a previsivel violencia 

da guarda contra o rebelde acontece, mas novamente o preso e vitorioso: sujo de sangue 

e preciso lava-to. Para amenizar a violencia e manter o clima de equilibria entre os 

personagens - conseqiientemente, persistindo-se a critica ao verdadeiro autor do mal, a 

instituis;ao prisao - a cena em que o preso apanha e intercalada com as do gorila, do 

faroeste e ate pela batucada. Afinal, Ia fora, arte e vida prosseguem. 

E na cena final que o filme termina o seu recado: tudo o que aconteceu tern urn 

sentido e a vontade preservada do preso - mesmo ao custo de ser ferido, violentado -

causa admiras;ao. Esse espirito indomavel, que faz prevalecer a sua vontade apesar de 

todas as adversidades, e alga inerente ao homem e ele se curva, admirado, diante disso. 

Neste sentido, a cena final, com o sargento - urn negro - entregando seu cigarro ao preso 

ensangiientado debaixo da agua do chuveiro, tern a mesma cumplicidade que se 

estabelece entre filme e publico. 0 que hit de mais humano no homem, venceu. 0 que o 

torna irmanado a outro homem, prevalece, apesar de tudo, de todas as violencias que este 

mesmo homem e capaz de criar. Agora, nao ha mais espas;o para par6dia, cenas de TV 

ou do cinema. 

* * * 
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A partir deste empate em Gramado, a imprensa brasileira parece ter depertado seu 

amor pelo curta nacional. Inicia-se urn periodo, corroborado pelas edi91ies seguintes do 

Festival, onde o destaque da produ9ao brasileira foram os curtas-metragens. Mas, alem 

dos F estivais, o curta tambem come9aria, cada vez mais, a ser visto como espa90 de 

expressao autoral, como espa9o capaz de conter uma proposta e de revelar de forma 

consistente visao de mundo autoral. Nesse caminho onde cineastas se revelam e se 

con.firmam auto res, "Infinita TropicaJia", "Ilha das Flores" , "Caramujo Flor" e "Rota 

ABC", ao !ado de iniciativas como o Festival Internacional de Curtas, mostras 

promovidas por institui91ies como o Sese e lan9amento de curtas em video, sao 

momentos emblematicos desses novos tempos do curta. 

lf_3_ Made in Brasil 

Concebido e produzido praticamente it margem do mercado, "Infinita Tropicalia'', 

de Adilson Ruiz, abre urn filiio que tantos anos depois niio foi ainda aproveitado em todas 

as suas possibilidades. Realizado como tese de mestrado, afirmando-se "te6rico-musical", 

o filme e urn projeto que combina refinada pesquisa de epoca com aguda sensibilidade de 

abordagem de urn tema, cujo titulo do filme ja revela a extensiio. A partir da combina9iio 

das musicas do disco "Tropicalia" com as etapas do ato de comer - analogia com a 

antropofagia, assumida pelos "Tropicalistas" - Ruiz consegue ser didittico para o 

espectador que nunca ouviu falar daquilo128 sem que essa op¢o de narrativa perca-se do 

estilo adotado pelo filme ou quebre seu ritmo e plasticidade. 

Destacando a importancia que o mundo visual teve como fonte para as musicas do 

"TropicaJia'', o filme se inicia com a visao dos parangoles de Helio Oiticica para, em 

seguida, apresentar os "Ingredientes" do movimento: urn caldeiriio cultural, mediado por 

128 0 que e extremamente significativo para urn Pais tao sem memoria e torna o filme fonte 

especialmente interessante para os jovens de hoje e pesquisadores do tema. 
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Arrigo Bamabe, urn depoimento hist6rico de Oiticica explicando a ongem do nome 

"Tropic:ilia" e a amarravao de Celso Favaretto, pesquisador que faz bern o seu papel de 

mostrar as fontes 16gicas do tropicalismo. A camera, nesse momento, tambem da o seu 

recado - em contraplonge faz o papel de dizer ao espectador que esta explicavao 

necessaria nao se sobrepoe a colagem anterior, nem as falas ja ditas. Essa estrutura -

colagernldepoimento- sempre ao som de alguma musica do disco- se mantem em todo o 

filme. 

A escolha dos entrevistados revela a vontade de mostrar, no minimo, as duas 

versoes da hist6ria - vide a inclusao de Tinhorao em contraponto a Decio Pignatari. Ha 

ainda a preocupa9ao de revelar a amplitude das fontes do Tropicalismo e, nesse sentido, 

as melhores cenas sao do dialogo entre "Gigi" e urn boneco, sucesso da TV na epoca, 

para apresentar "Coravao materna", musica de Vicente Celestino. 

Com os ingredientes colocados na boca do espectador e a vez da "mastigayao". 

Em cena, J ards Macale e urn trecho de "Os ultimos dias de Pauperia", de Torquato Neto, 

acompanhado por uma camera que gira, gira, gira, ampliando a sensavao de delirio e 

assumindo a tragicidade de Torquato. Em seguida, a fala de Julio Medaglia, revelando a 

interferencia do acaso, do aleat6rio, na musica dos tropicalistas, reforvada pelas irnagens 

do descobrimento do Brasil, urn acaso sem acaso. Na sequencia seguinte aparece pela 

primeira vez a voz de Ruiz, perguntando a Ze Celso "como e passive! ser antropofagico 

em 86? ". Essa e a primeira intervenvao explicita do diretor, o que causa urn certo 

estranhamento, especialmente porque a resposta de Ze Celso e urn bocado !ac6nica em 

seu "E passive/, sim ". Outra interferencia de Adilson e quando pergunta a Tom Ze "que 

hist6ria e essa de redenr;iio com o avanr;o industrial?". A resposta: o amor dos 

tropicalistas pela tecnologia localiza a tropic:ilia enquanto movimento de epoca, com urn 
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certo limite de tempo, onde a previsibilidade de seu firn e paupavel, desde a sua 

concepyao. 

Mas o arnor a tecnologia nao e urn arnor exclusivo - e nern aleat6rio. No caldeirao 

cultural/social do tropicalisrno, ha espa90 para a America Latina. Corn a banda "Sossega 

Leao'', uma versao rnais pop de "Soy loco por ti America", ern urna das seqiiencias rnais 

longas do filrne que salta desta para Jards Macale voltando ao tempo, ern rnais urna 

homenagem-reconhecirnento aqueles que foram tropicalistas antes mesmo do 

tropicalismo, ern suas ansiedades de rnergulhar o Brasil em urn espa90 maior, inseri-lo ern 

urn contexto de cultura alern do nosso territ6rio. Por isso, da boca de Macale sai que, nao 

por acaso, se esta gravando nas rnesrnas locavoes de "Terra ern Transe". A escolha de 

Macale, neste rnornento do filrne, surge como confirrnavao que, apesar de ser assurnido 

pela cultura oficial hoje, o tropicalisrno ainda tern em seus agentes, antiteses a tudo o que 

e massificado: " ... o Brasil continua em transe ... eu espero que as novas gera9i'Jes entrem 

em transe ... " 

"Infinita Tropicalia" mantern a op9ao pela altemancia de depoimentos e irnagens 

ate o fim. Visto hoje, confirma o documentano como fonte preciosa de registro mas 

passa ao largo da estrutura "off explicativo - imagem" que tanto marcou os 

documentarios dos anos 70. Realizado ern 86, no espayo universitario, por alguem que 

tambem se formou por Ia, esse filme confirma a Universidade como espayo privilegiado 

de criaviio/reflexao cinematografica unindo voca91io de pesquisa com construyao 

cinematografica. Na chamada decada perdida - os anos 80 - figura como uma sintese de 

tudo que a antecedeu e aponta para uma saida: "tupy or not tupy'', questiona o letreiro 

final, tendo ao fundo o som de "Aquarela do Brasil" e a paisagem "cartao postal" do Rio 

de Janeiro. Ja existe uma resposta para tal questao? 
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Esse papel, de se indagar cultural e socialrnente, e uma das fun9oes a que o curta, 

em boa parte, nao abriu mao. Apesar do espa9o garantido aos filmes em que temas 

amorosos prevalecem, ou aos curtas que beberam em uma certa violencia quase gratuita 

- o que descortina a sempre atra9ao que o submundo exerceu e exerce sobre cineastas 

(nao s6) brasileiros -, esta pesquisa credita aos curtas que buscaram heber na 

cinematografia brasileira , juntamente com esta preocupa9ii0 do fazer cinema brasileiro, o 

melhor desta safra entre 86 e 96. E claro que a abertura cada vez mais evidente ao mundo 

globalizado e tambem as reiteradas criticas e auto-criticas a que se debruvou o cinema 

brasileiro em tentativas continuas de sobrevivencia alem das politicas oficiais do Estado, 

impedem qualquer simplificavao dos caminhos escolhidos por uma produyao tao vasta. 0 

fato e que, neste momenta, final dos anos 80, com tudo prestes a ruir - via o enterro 

promovido por Collor - houve tempo para o curta brasileiro continuar em seu papel de 

garantir a existencia do cinema nacional. Urn dos responsaveis por esta fa9anha, sem 

duvida alguma, foi "llha das Flores", o curta que confirmaria urn enlace harmonioso entre 

midia & curta-metragem, acrescentando urn terceiro e importante parceiro: o publico. 

'f.lf. "1/ha das Flores" 

Em Gramado os novos filmes revelavam que as inova96es trazidas pelos curtas do 

inicio dos anos 80 eram nao s6 incorporadas, como radicalizadas. Ou, melhor ainda, os 

curtas dessa safra conseguiam conciliar inova96es esteticas com qualidade tecnica, sem 

perder de vista o publico a que se destinavam. Nessa perspectiva esta o curta-metragem 

que mais ganhou premios no Brasil e e hoje, provavelmente, urn dos mais conhecidos 
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pelo grande publico: "Ilha das Flores", de Jorge Furtado129, produo;:ao da "Casa de 

Cinema de Porto Alegre"l30 

A pluralidade carcteristica do genero nos anos 80 ganhava mats urn marco: 

combina-se nesse filme de Furtado o off do documentario tradicional com estrategias da 

publicidade - velocidade das imagens, colagens de informao;:oes aparentemente dispares, 

aparente super:ficialidade da abordagem. A! em disso, como bern situou Da Rin131, ha em 

"Ilha das Flores" urn dos eixos que demarcam a ruptura dos documentarios atuais em 

relao;:ao a construo;:ao tradicional da linguagem documental: a opo;:ao pela auto-reflexidade 

que, neste curta, para o pesquisador, estaria contida basicamente na par6dia ao 

documentario expositivo. Uma par6dia sustentada pelo texto que consegue ser 

informativo sem ser linear e pela soluo;:ao criativa de imagens. 

129 Em 1996, o festival de Clermont-Ferran, na Fran9a promoveu o evento "Urn seculo de curtas" e 

incluiu, entre os cern melhores curtas do seculo os brasileiros "Couro de Gato" e "Ilha das Flores". 

130 Produtora de audiovisual que em 1999 completou 12 anos de atividades. "A Casa", iuicialmente urna 

cooperativa de 13 realizadores, se manteve a partir de 92 com 6 cioeastas: Ana Luiza Azevedo, Carlos 

Gerbase, Giba Assis Brasil, Jorge Furtado, Luciana Tomasi e Nora Goulart. Produziu curtas e videos, 

mantendo-se ainda, via contratos com o Mercado Europeu - "Esta nao e a sua vida", para a TV inglesa; 

"Ventre Livre", para uma funda9ao norte-americana e "A Matadeira", para a TV alema - e trabalhos 

para a televisao e mercado publicitirio. Fez ainda as campanhas para o PT em 92, 94 e 96. Alem de 

produtora, a "Casa de Cinema de Porto Alegre" trabalha na preserva9ao e comercializa9iio do seu acervo 

que inclui filmes longos, curtas e videos. 

Vale lembrar que, antes da "Casa", os cineastas, produtores e tecuicos do Rio Grande do Sui haviam se 

orgauizado, desde 85, na "Associa9iio Profissional dos Tecuicos Cinematog:raticos do RS", visando urna 

a9ao conjunta no sentido de estimulo a urn cinema gaucho. Em 1991, em iuiciativa conjunta com a 

Secretaria Municipal de Porto Alegre, publicam urn catilogo com todos os filmes realizados entre 1980 e 

1990, inclusive em Super-8. 0 resultado e a cataloga9iio de 98 filmes que receberam 163 premios, 

mostrando a importiiocia do cinema gaucho para o cinema brasileiro. Na avalia9ao dos orgauizadores 

deste cat\Jogo, o cinema gaucho, "surgido como urn modesto coadjuvante nos primeiros festivals de 

Gramado na decada de 70", constitui-se referencia para o cinema brasileiro. 0 ano de 1991 tambem e 

mostrado como urn periodo cujo maior desafio seria encontrar saidas para a crise provocada pelo govemo 

Collar: "De uma media produtiva annal que manteve-se sempre em tomo de oito a nove filmes (entre 

curtas, medias e longas em todas as bitolas), a produ9iio gaucha apresentada neste ano a duras penas 

chegou a tres curta-metragens (dois em 35 mm e urn em 16 mm)". A Casa de Cinema tambem participa 

de prodw;iles para a Tv brasileira. Entrou em "Doris para maio res", "Programa Legal" e "0 Alieuista" e 

ainda ''lncidente em Antares". 

131 Op. citada 
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No entanto, apesar de considerar correta a analise de Da-Rin, nao e exatarnente 

por romper a linguagem tradicional do documentario que "llha", conquista o publico. E 

o "como" Furtado rompe: apoiando-se na convicyao que a par6dia e tradicionalmente 

fator de empatia com o publico brasileiro, quando sustentada por urn humor que tern 

como base valores acessiveis a identificayao do publico. Em "llha" esses valores sao ainda 

mais escancarados nas cenas finais. Cenas que, como mesmo ressalta Da-Rin, retomarn os 

esquemas do documentario tradicionaJl32 

0 filme tarnbem nao ignora a necessidade de urn eixo. Ha o ponto de partida e, 

melhor, este ponto de partida e banal, conhecido em todas as camadas sociais e cotidiano: 

o tomate. Ora, como ser vivo, o tomate nasce, vive e depois morre. Furtado abre o filme 

convidando o espectador a acompanhar esse percurso. Ao trata-lo tao "humanarnente" 

pode, entao, acoplar todas as informayoes que precisa, facilitado por uma teia de relayoes 

que todos sabem verdadeira. 

A maior sabedoria deste curta e justarnente este equilibria entre urn fio condutor 

16gico e o aproveitamento de todas as aberturas que esta estrutura permite. A riqueza de 

infomayao da ao filme uma densidade que vai se avolumando, se avolumando, sem que o 

publico fique exausto pelo excesso de asssociayoes. Ao contrario: com urn minimo de 

escolaridade e acesso a midia, as informayoes que o filme traz provocam novas 

associayoes internas. Quem, por exemplo, ja nao viu alguma cena do exterminio dos 

judeus? 0 que, com certeza, seria uma associayiio absurda, no filme encaixa-se 

naturalmente. Forma-se assim dais enredos paralelos - o percurso do tomate e o que e 

associado a este percurso. 

132 1'Mas nem por isso a sequencia final de Ilha das Flores deixa de se inscrever na mais pura tradit;tio 

do documentario: Iemos ali o argumento sabre o mundo, a imagem-documento, a fin ali dade social, o 

esquema particular-geral e ate mesmo o humanismo griersoniano". (Da-Rim, op. cit) 
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Se inicialmente o mote principal era seguir o tomate, logo o espectador embarca 

na proposta do filme: o eixo principal e deslocado e o que se ve na tela e uma sequencia 

sobre a propria ac;ao do homem, suas descobertas, suas tragedias. Outro trunfo do filme e 

a voz de Paulo Jose, que consegue manter o tom ir6nico todo o tempo, acentuando a 

par6dia ou diminuindo o ritmo para as colocac;5es dramaticas, e tambem a trilha que 

acompanha tais pontuac;5es. A sensibilidade de Furtado em relac;ao ao ritmo das cenas e 

impressionante: o filme nao cansa, mesmo nos momentos em que o volume de 

informac;5es parece revelar uma impaciencia em relac;ao a barbarie do homem. 

Desta estrutura tao simples, com cerca de 2/3 do filme em table top, poucas 

externas e nenhuma fala de personagens, Ilha das Flores mostra como ao curta

metragem, assim como a qualquer filme, e preciso sempre ter muito claro o que se quer 

dizer. Sem as cenas finais, quando o curta coloca para o publico que tudo aquilo que ele 

viu nasceu da realidade mais dura - que qualquer urn sabe que e responsabilidade do 

homem - o que foi mostrado anteriormente poderia ser apenas humor bem-feito, critico, 

criativo, mas sem uma proposta que o "amarrasse" ao espectador. A mesma 16gica de 

associac;ao que trouxe tantos sorrisos durante o filme - e urn e outro momento mais tenso 

- ganha, no final, outro tom, e o espectador reconhece-se como co-responsavel pelo o 

que passa na tela. A camera abre, a cena real da populac;ao recolhendo do lixo tomate 

podre, rejeitado por porcos, sob o olhar de outros homens, ao som do "Guarani", e muito 

mais intensa e desvendadora do que qualquer discurso sobre a indiferenc;a moral humana. 

Ao contrario de Mato Eles?, quando a aparente inevitabilidade da destruic;ao da 

cultura indigena se confirma na impossibilidade de interferencia pois, mesmo se 

conhecendo a realidade, esta e distante do cotidiano do homem comum, em "Ilha" a 

barbilrie esta acontecendo ali, sob os olhos de quem quiser ver. E aqui que, finalmente, o 

enquadramento de Ilha das Flores, como documentario, se confirrna. Sao as cenas finais, 
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o maior trunfo do filme. Sem este n6 na garganta do espectador, tudo que Furtado 

construiu teria se perdido. E, finalmente o publico se da conta que foi a realidade que 

gerou 0 filme e nao 0 inverso: nao ha qualquer visao de mundo, qualquer ideologia, 

qualquer analise, que justifique o que a tela escancara e a camera lenta enfatiza. (A nao 

ser as escolhas que, pelo menos oficialmente, a humanidade, em sua maioria, diz rejeitar). 

lf5. Curta em video 

A repercussao provocada pelos premiados de Gramado de 86 garantiram urn novo 

olhar ao cinema curto. A produyao que viria a se destacar nos anos seguintes s6 

confirmou que o caminho desta filmografia era vigoroso. De olho no grande publico de 

home video, a Sagres e a Abril editaram tres fitas: "Premiados de Gramado" (Abril); 

"Curta com as estrelas" e "Curta com os gauchos" (Sagres). Os filmes escolhidos para as 

fitas confirmavam o espayo ocupado pela "ficyao " no genero curto. 

Na fita "Curta com as Estrelas" uma das frases na capa informa: "0 melhor elenco 

da Teve reunido em cinco filmes premiados", destacando a importancia do sucesso de 

astros da TV como fator motivador de ibope para os filmes, uma situayao ja 

experimentada, por exemplo, pelo teatro. Abrindo com "A Espera", a fita segue com 

"Esconde-esconde", de Eliana Fonseca, uma especie de brincadeira com os cliches do 

filme de terror motivada por uma frase emblematica da personagem de Fernanda Torres, 

Magda: "tedio, tedio ... " diz133 E, para se acabar com este tedio, nada melhor do que 

transformar o espayo cotidiano do Jar em urn ceniirio perfeito para sustos e monstros -

como tantas vezes o cinema fez. 

!33 Este filme acaba muito prejudicado pela limitada atua9ao do ator Raul Barreto que nao consegue ser 

couvincente nas cenas de terror, com exce9ao da cena em que se deita na cama e facas imesnas come~ 

a subir rapidamente, provocando um susto no espectador. 
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A Magda de Fernanda Torres e caracterizada com maqmagem pesada, muito 

preto em volta dos olhos, garantindo-lhe o ar de "poderosa" em contraste com o jeans e 

tenis que enfatizam o ar quase bobao de Helio, o namorado. Esta preocupa<;:ao com a 

caracterizayao dos personagens, dos cuidados com o cemirio, com a ilumina<;:ao, esta 

presente em boa parte dos curtas deste periodo. A sequencia na escada, quando Helio 

sobe para procurar Magda e feita com varios pianos, dando vida a escada e trabalhando 

com a espectativa do publico. 0 filme e uma gostosa brincadeira com os chavoes do 

suspense. Brincadeira as vezes explicita, como o horror de Helio ao ser atacado por urn 

bicho meleca - ridiculo para o espectador e terrivel para o rapaz. Ao fundo, a trilha com 

batidas de corayao ... 

Na mesma fita da Sagres temos a dupla Andrea Beltrao e Luiz Fernando 

Guimaraes, a essa altura caras bastante conhecidas da TV, mostrando bastidores "da arte" 

em "A Garganta", direyao de Rodolfo Brandao. De olho em cifras, o empresario, 

Guimaraes, trata a sua estrela cantora, Beltrao, de forma desumana, acabando com o 

glamour que ronda as estrelas do nosso cenario musical. De novo recorre-se a cliches 

como "cinzeiros lotados", a cantora com problemas de saude que tern que gravar a 

qualquer custo, o empresario que nao tern a qualquer preocupa<;:ao estetica. Tudo muito 

conhecido do publico - e isso talvez fa<;:a a diferen<;:a, neste momento - e que se sustenta 

principalmente pela atuayao competente da dupla Andrea!Luiz Fernando. 

Esse trabalho de cita<;:oes e referencias facilmente identificadas pelo publico que, 

sabe-se, acompanha o cinema, e ainda mais utilizado em "A mulher fatal encontra o 

homem ideal", de Carla Camurati. Antecipando o que iria explorar em seu longa de 

estreia, "Carlota Joaguina, Princesa do Brasil", a cineasta e atriz cria seus personagens 

sem qualquer preocupa<;:ao que nao seja "arredondar" a proposta do filme. No caso, uma 

versao de "A Gata Borralheira". Ou seja, o espectador, para go star do curta, tern que 
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"embarcar" no projeto de Carla e nao ficar se perguntando se uma varredora de ruas diria 

frases como "Ah, como eu gostaria de ser uma mulher fatal" 134, e achar criativos os 

recursos da diretora de alternar cenas em branco&preto e usar fumacinha para mostrar os 

momentos em que a varredora transforma-se em princesa. 

0 ultimo filme desta fita e de Betse de Paula: "Por duvida das vias", on de Marieta 

Severo rouba a cena onde sua filha, Silvia Buarque, a personagem principal, faz a 

jornalista Vera Lucia, enredada pela absurda burocracia publica, em busca de dados para 

cumprir uma pauta tao absurda quanto. E urn curta que tern momentos de humor hilario, 

como as cenas com Marieta e a perseguio;:ao de Silvia ao boy Marcos Palmeira. Calcado 

na composio;:ao dos personagens, sempre acompanhados de muito perto pela camera, o 

filme alinha-se ilqueles que faz da naturalidade com que acontecem cenas e fatos 

absurdos, o seu ponto forte. 

0 ritmo e muito rilpido e o humor e extraido tambem dos detalhes: sem duvida, os 

melhores momentos sao quando a funciomiria de Marieta entra em cena. A atriz encama 

seu personagem sem desprezar qualquer possibilidade de humor, como quando anda 

apenas com uma das sandalias de salta alto pois no outro pe as unhas estao recem

pintadas ou quando faz a garota prometer que nao contan'! que foi ela a indicar o outro 

funcionario. Sem duvida, a situao;:ao mostrada fica caricata demais, especialmente as 

seqiiencias iniciais, com a dupla masculina dos funcionarios publicos, que nao convencem 

em sua apresentao;:ao robotizada ou a secretfuia interpretada por Louise Cardoso. 

Ja na fita da Abril "Os melhores curtas de Gramado", com Rubens Ewald Filho 

apresentando cada curta, temos "Nem Tudo que e sonho desmancha no ar", de Andre 

Sturn; "A mulher do atirador de Facas", de Nilson Villas Boas; "A Porta Aberta", de 

Aluizio Abranches; "Dov' e Meneguetti", de Beto Brant e "Trancado (Por dentro), de 

134 Carla Camurati, a epoca em que o curta foi lan<;ado, em urn programa de TV, disse com toda a 

tranqililidade que este filme tern "todas as bobagens que eu gosto". 
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Arthur Fontes. No primeiro, o cinema eo palco inicial para se realizar urn sonho. E neste 

escurinho que o personagem de Casssio Gabus Mendes, que faz neste filme sua estreia 

em cinema, encontra sua musa, uma atriz interpretada por Ana Maria Nascimento. 

Disposto a nao perder a chance que o cinema !he oferece e que s6 foi possivel pela paixao 

dos personagens pelo classico "Casablanca", Cassio sai atras da atriz quando a sessao 

termina. Os dois vao parar em urn bar onde ocorre urn assalto e acabam presos, sozinhos, 

no mesmo banheiro. Depois a policia chega, vao para a delegacia, etc, etc, para, no final, 

acontecer o happy and. Urn enredo que bebe, sem qualquer constrangimento, nos 

chav5es de hist6rias de amor onde urn fii acaba tendo a chance - pelo destino que se inicia 

no cenario ideal do cinema - deter o seu sonho realizado. 

Nada de muito surpreendente mas dentro dessa linha de abarcar "os encontros 

amorosos" como tematica, caracteristica de tantos curtas desta fase. 0 ponto de vista e 

quase sempre do personagem de Cassio Gabus e a camera confirma que neste caso o que 

mais o diretor quer e contar a sua hist6ria, com pianos que variam pouco e 

enquadramento medio em praticamente todo o filme. 0 roteiro tambem e previsivel e o 

diretor arrisca muito pouco. Enfim, urn curta que encaixa-se tranqiiilamente nas 

chamadas "historinhas bern contadas, mas ... " 

Vao tambem ao cinema os personagens Rildo Jose e Vera Lucia em "0 escurinho 

do cinema", de Nelson Nadotti, que credita ao ideario amoroso cinematografico a 

soluyao para aqueles que, apaixonados, encontram na sala de projeyao e nos beijos das 

telas o estimulo decisivo para assumirem seus amores. Esse e mais urn filme que 

sustenta-se no carisma dos atores - Louise Cardoso e Guilherme Karan, nos papeis de 

Vera Lucia e Rildo - e embarca em estrategias como personagens de gestos e 

comportamentos caricatos, utilizayao de cenas de filmes para se estabelecer o enredo e 

uma trilha sonora que pontua e enfatiza o que a tela mostra. A camera, grudada nos 
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rostos, acentua ainda mais o histrionismo dos atores. Diverte quem curte o humor que 

beira ao escatol6gico varias vezes, mas dessa seleyao de curtas e, provavelmente, o mais 

esquecivel deles, o que ja nao acontece com o filme que o antecede na fita, "A mulher do 

atirador de facas". 

Deixando de !ado os personagens facilmente identificados pelo publico de curtas, 

Nilson Villas Boas comb ina uma trama interessante com as presenyas fortes de Carla 

Camurati e Ney Latorraca neste filme que e o mais premiado135 entre os curtas dessa fita. 

Ao acompanhar a personagem de Carla, o espectador nao descobre rapidamente o que 

pode acontecer pois vai sendo conduzido por urn roteiro que privilegia o nao dito e os 

cenarios estranhos e sempre fascinantes do circo. Nao ha grandes pianos e os 

enquadramentos sao quase sempre fechados apenas nos personagens. Aqui, os cliches 

funcionam a favor do que acontece em cena: o cetim vermelho acentua a beleza de 

Camurati enquanto as facas reforyam o clima de erotismo que percorre toda a fita; a 

tesoura na loja em que Carla compra em cetim e enquadrada em primeiro plano e 

desperta suspeita no espectador e, na primeira cena em que aparece, Latorraca esta de 

costas para o publico e o que a camera enquadra mesmo sao suas facas acertando o alvo. 

Enquanto Carla Camurati acentua a determinayao feminina e sua interpretayao 

pauta-se mais pelo naturalismo, o personagem de Latorraca pouco fala e olha muito. E 

urn filme de clima e, por isso, nao ha grandes pianos, o que existe sao sugestoes. Por 

exemplo, a passagem de tempo entre o "treino" do casal e o espetacula se da atraves da 

cortina do palco do circo; o acrobata e observado apenas pela sua sombra projetada nesta 

mesma cortina e mesmo quando alguem de "carne e osso" ganha o primeiro plano - como 

acontece com o apresentador de espetaculos - a sua fala e extemporanea, com o ritmo e o 

135 Melhor clire<;iio, melhor musica e melhor atriz, em Gramado. 
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som soando como circenses mas, urn discurso cujas palavras teriam pouca probabilidade 

de acontecerem em urn circo de verdade. 

Sao estas so!uy5es quase intimistas que fazem deste curta urn dos melhores ja 

realizados no Brasil. Ao se debruyar sobre o mundo imaginario do circo, cuja aura 

manteve-se apesar da dura realidade dos ultimos anos, o diretor extrapola os personagens 

a ponto de nao precisar recorrer a qualquer 16gica para explicar o comportamento do 

casal. Urn jogo de esconde-esconde com o espectador que alcanva sua ousadia maxima 

na cena final, antol6gica. Depois de mostrar em plano medio os dois personagens em 

seus devidos postos de trabalho, a camera, em primeiro plano, mostra primeiro o rosto de 

Latorraca dando tempo suficiente para o publico ver uma lagrima que escorre. Corte. 

Agorae a vez de Camurati, sorridente e dizendo: - "Vern, vern ... " Tudo escurece na tela e 

este final aberto acabou sendo alvo de muitas polemicas e ate de urn outro curta, 

realizado em Sao Paulo, com recursos do Premio Estimulo. 

A presenya da surpresa final, da reviravolta de tramas e personagens, tambem vai 

acontecer em" A Porta Aberta" e "Trancado (Por dentro)". Neste cinema que buscou no 

chamado "cinemao" muito de suas referencias - seja de tematica, seja de abordagem - o 

suspense, como ja foi colocado, tambem conquistou seu espayo. Estes dois filmes 

cariocas sao exemplos bern interessantes do genero. No primeiro, o personagem 

Rodrigues vai ao campo em busca da tranqiiilidade abalada por uma crise nervosa, mas Ia 

acaba encontrando uma situayao que s6 !he aumenta a fragilidade dos nervos. Ha neste 

filme urn deslocamento do personagem principal que, no desfecho, passa a ser "Vera" e 

nao mais Rodrigues porque e ela, na verdade, quem encadeia a trama. Lamentavel, 

apenas, que a estreante Janaina Diniz acabe prejudicando o filme pois suas limitay5es 

tecnicas nao perrnitem que a surpresa final seja tao perturbadora como deveria. 
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0 interessante neste filme e que desde OS pianos iniciais 0 espectador e preparado 

para assistir a urn filme onde o suspense dara o tom. Na primeira sequencia, passos sobre 

uma rua molhada alternam-se com o enquadramento em primeiro plano de sapos. Em 

seguida, uma camera subjetiva mostra o personagem ja de corpo inteiro, apertando uma 

campainha. A trilha sonora, ate este momento, recorre aos acordes padroes do suspense 

acentuado pelo zoom no rosto do personagem Rodrigues, que vai revelando-se cada vez 

mais tenso com as hist6rias contadas por Vera. Uma voz acaba por refor9ar a narrativa 

da garota, a musica sobe e a camera repete tres vezes o movimento aterrorizado de 

Rodrigues. 

A partir deste momento, o curta muda o tom. Urn ca9ador, vivido por Jose 

Wilker, pergunta quem era o rapaz que saira correndo assim que ele chegava. 

Sonsamente a garota diz que niio sabe, mas que ele era estranho ... Assim, come9a a dar 

outra versiio do que acontecera ali. S6 neste momento o personagem de Vera assume ser 

o eixo da hist6ria e o diretor consegue fazer esse deslocamento acentuando o carater de 

"era uma vez .. " da nova hist6ria que ela inventa enquanto a camera afasta-se 

lentamente ... 

0 ultimo curta desta fita, "Trancado por dentro", de Artur Fontes, tambem aposta 

no suspense e mesmo convivendo com a limita9iio dramatica de Luciana V endramini, o 

curta e muito bern realizado e conta com as excelentes atua96es de Paulo Grancindo e 

Marcos Palmeira e com a presen9a sempre iluminada de Fernanda Montenegro, apesar de 

sua rapida participagiio. 

Tenso e violento, o filme de Fontes tern a grande qualidade de cnar urn 

personagem que pode ser encontrado em farnilias de qualquer classe social. Mesmo que 

este curta acabe optando por urn recurso muito explorado - as cenas de imagina9ii0, 

como nos velhos contos de fada, onde tudo niio passa de urn sonho, ou pesadelo - a 
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condi<;:ao de paralisia total do personagem da consistencia as reviravoltas do enredo que 

procuram surpreender o espectador ate os minutes finais, quando finalmente o que ainda 

poderia ter deixado alguma duvida fica claramente revelado136 

0 clima de suspense do curta de Fontes "puxa" o publico, que nao consegue se 

desinteressar de uma 16gica que tern tudo a ver com a estrutura dos filmes de mesmo 

genero do cinema Iongo. E por isso que curtas como esses, de tramas lineares e 

completas, onde os personagens sao, mesmo que limitadamente, caracterizados, 

acabaram ganhando a alcunha de "longuinhas"l37 Eo caso de "Dov' e Meneguetti", filme 

de estreia de Beta Brant138 Divertido, ousado e tecnicamente muito bern resolvido, o 

filme de Brant e urn dos melhores representantes dessa linha onde a fantasia e, na 

verdade, o esteio do curta. 

Brant constr6i o seu filme no classico bin6mio her6i x vilao onde o her6i e urn ser 

quase mito16gico das cr6nicas policiais brasileiras e, claro, 0 vilao e a policia. v anos 

tra<;:os do malandro brasileiro caracterizam o Meneguetti, com o vantagem que este 

incorpora elementos do humor alto e generoso dos italianos. 0 filme tern reconstitui((ao 

de epoca, e falado em sua maior parte em italiano e apresenta, com muita seguran<;:a, toda 

a agilidade de uma dimera que filma em cima de telhado com a mesma leveza que abarca 

as cenas no chao, mostrando a origem profissional do diretor- o mundo publicitario. 

Merecidamente Luiz Ramalho, o Meneguetti, ganhou o premia de melhor ator em 

Gramado. Seus gestos classicos do sedutor italiano que manda beijos e e galante, nao 

importando a sua situa((ao de perigo, sao tao envolventes, que acompanhar suas 

136 0 filme ganhou o premia de "Melhor fotografia" em Gramado. 

137 "0 curta-metragem perdeu urn pouco sua fum;iio experimental porque ele passou a ser, em muios 

casos, urn cinema de formula que e 0 cinema de miuiaturi"ll91i0 do longa metragem. Quer dizer: voce usa 

as mesmas estrategias de urn longa, nurn curta. Houve urna ge,..a:o que se utilizou muito disso. Da 

estrutura publicilliria, da luz publicilliria. Sao os "longuinhas", como a gente brincava". (Joel Pizziui, em 

entrevista a esta pesquisadora). 

138 Informayao de Rubens Ewald Filho, na fita. Na verdade, Brant ja havia realizado o curta "Aurora", 

conforme informa9iio em sua ficha de inscriyao como s6cio da ABD/SP, assinada pelo cineasta. 
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peripecias e muito facil, apesar da dificuldade da lingua. 0 filme amarra-se na sua 

atua9ao, nos enquadramentos e na op~ao do diretor em trabalhar praticamente todo o 

filme usando pianos medios e primeiro plano, evitando o plano geral. Esta op~o amplia a 

empatia do personagem e confere ao filme o tom da fabula, pois mesmo com a 

caracteriza~ao de epoca, prevalece o clima de fantasia. Ha duas cenas antol6gicas para o 

cinema: os "pulos" finais no telhado, quando Meneguetti parece estar brincando em uma 

rede elastica, e o ultimo plano quando, em cima do telhado, o ladrao "apaga" a lua com o 

seu chapeu 139 : lirismo, humor e piscadela para o publico. 

Por ultimo, vamos a terceira fita desta safra: "Curta OS gauchos". Confirma-se 

assim, a importancia do cinema gaucho para o curta brasileiro. Estao nela, "IIha das 

Flores", "Barbosa", "Obcenidades", "0 Dia em que Dorival encarou a Guarda" e 

"Passageiros". E urn breve paine! desta produ~ao vinda do sui que iria, nos anos 

seguintes, confirmar talentos e continuar figurando entre os melhores curtas realizados 

nos ultimos anos. 

Em "Obcenidades" , baseado em urn conto de Ignacio Loyola Brandao, uma 

mulher, mae e esposa entediada, proxima dos 45 anos, passa a receber cartas. A primeira 

cena foca a TV. A personagem e apresentada atraves de off- que ora e de seus pr6prios 

pensamentos, ora e de urn narrador. No cenario, os emblemas da sua solidao: o rel6gio, a 

janela imensa e de vidro, a TV ligada. Em contraste com sua monotonia, os cortes sao 

rapidos, as cenas fugazes e o off vai se tornando mais e mais poderoso enquanto o clima 

do curta vai mudando, ganhando toques de suspense, ate que se revela que a personagem 

e a autora das cartas, tornando patetico e triste tudo o que foi visto ate entao. 

"Obcenidades", como boa parte da produ~ao gaucha, firma-se em urn roteiro 

consistente e na montagem de cortes rapidos, com a camera colada no personagem. Ha 

139 Este plano final acabou recebendo o premio de melhor plano do Festival Gramado/89. 
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pouca mudanya de cenario e as extemas, quando muito, sao registradas em plano medio, 

refor9ando o clima quase claustrof6bico da personagem, encamada por !mara Reis. A 

atriz, em born momenta, da credulidade a anglistia da dona-de-casa de classe media cuja 

(mica saida e viver, consigo mesmo, suas pr6prias fantasias, imaginando-se observada 

atentamente por alguem que, para o espectador, acaba configurado pelo off Ja o filme 

seguinte, "Passageiros" e urn pretenso mergulho no submundo da cidade grande 

pontuado pel a musica asp era e irritante dos "Replicantes". 0 filme ganhou em 

Gramado/87 o premia de melhor montagem e melhor filme gaucho, mas o roteiro e muito 

previsivel tomando situa96es e personagens inconvincentes. Ao contrario de "Barbosa", 

o outro filme desta fita, da dupla Jorge Furtado e Joao Pedro Goulart. Pin9ando urn tema 

caro ao imaginario brasileiro, o filme parte de uma ideia chave ao humano: mudar o 

detalhe do passado que resultou em tragedia, no caso, a derrota da sele9lio brasileira, em 

1950, em plena Maracana, para o Uruguai, deixando escapar o que seria a primeira 

vit6ria do Brasil em Copa do Mundo. E uma hist6ria que os pais se incumbiram de passar 

a seus filhos - especialmente os meninos, amantes do futebol - e que tern na figura do 

goleiro Barbosa, o emblema da derrota. 

Tudo funciona muito bern neste filme que articula a fluidez da ficyao com a forya 

documental do rosto e relatos doloridos de Barbosa. A abertura enfatiza o clima da 

epoca: ao som de "Brasil, Brasil, Brasil..." aparece a figura de Antonio Fagundes, numa 

pequena sala escura, cenario fechado. E a partir de suas mem6rias que se vai preparando 

o espectador para a fabula que vira a seguir e essa e uma das grandes qualidades deste 

curta. Outra, e a sutileza com que usa a "maquina do tempo", urn recurso que tiraria a 

for9a de tantos filmes, tornando-os inconsistentes ou artificiais, mas que aqui acentua a 

tragicidade do fato, o envolvimento do personagem e convence inicialmente o espectador 
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de que e possivel mudar o rumo da historia, mesmo tendo Barbosa, ja avisado: - " ... niio 

se pode voltar ao passado ... " 

So que o personagem o desobedece e volta ao dia fatidico. Adulto, ve-se crian9a 

junto a seu pai, no Maracana. Neste encontro, a rela91io dificil entre os dois da maior 

densidade a tragedia que logo vira. E interessante como os cineastas ao mesmo tempo 

que fazem uma preciosa reconstitui9ao de epoca, praticamente fundindo reconstitui9ao 

com imagens da decada de 50, fazem questao de manter no personagem a camera 

modema de video e esta nao destoa do cenano. Ou seja, a for9a do personagem, sua 

determina9ao em mudar o que aconteceu e tao potente que pode invadir outro tempo e 

alterar rumos vividos. Ou, ainda, quando coloca em cena presente e passado, fundindo-os 

com tanta naturalidade, o espectador percebe que esta apenas acompanhando urn desejo 

que tambem tern. 

0 tom intimista, o cenario que, apesar de imenso nao esconde o detalhe do 

personagem e nem encobre qual e a motivayao maior de estarmos assistindo a esta 

tragedia brasileira, confirmam o talento da dire<;:ao e a importancia da montagem que 

soube dosar o ritmo de cada cena. No entanto, quando tudo parece caminhar para o 

desfecho que todos querem, urn guarda muda o rumo dos fatos e a historia acontece, com 

toda a intensidade que ja havia acontecido: " ... niio se pode voltar ao passado ... ", ja 

avisara Barbosa. 0 guarda impede a entrada de Fagundes e a tragedia de novo se 

anuncia. Neste sentido, o final do curta parece antecipado, gerando uma especie de anti

climax pois os closed em Fagundes e a camera lenta, enfatizam seu desespero e o 

mostram inevitaveL Assim, a cena final, em que repete que continua preso aquela 

memoria revela uma vila adicional: a TV, que continuou perpetuando para as novas 

gera<;:oes urn fato que, narrado com a emoyao de quem esteve Ia, poderia ter outras cores. 
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Estes lanc;:amentos dos curtas em video, pela iniciativa privada, nao continuaram, 

mas revelaram uma tendencia e buscaram urn eixo na tentativa de dar unidade a filmes 

nitidamente desiguais. Mostraram tambem onde se localizava, naquele momento, o 

espac;:o onde os curtas haviam ganhado forc;:a: Gramado, gauchos e "estrelas". E claro que 

o tempo acabou por deixar mais nitido quais dos filmes escolhidos para cada fita 

realmente se sobressaiam dentre uma produc;:ao tao vasta. Mas, o que e interessante neste 

projeto de colocar no mercado de home video tais filmes, e perceber que apesar de toda a 

movimentac;:ao que existia em volta do curta-metragem nacional naquele momento, esta 

parecia carregar tambem a irritante marca da hist6ria do cinema brasileiro: ser apenas 

mais urn ciclo ... 

lf.6. lnventividade e poesia: Caramujo-Pior 

Da larga produc;:ao do final dos anos 80, alguns curtas se destacaram por sua 

proposta de fazer da metragem urn espac;:o de criac;:ao, de experimentac;:ao. Urn destes 

curtas e Caramujo-Flor. de Joel Pizzini, uma aposta radical na junc;:ao do cinema e 

poesia. 0 filme nao foi incluido na fita de "Os melhores curtas de Gramado", talvez por 

se distanciar dessa 16gica de tramas estruturadas em "comec;:o/meio/fim" e buscar 

apresentar o poeta e sua obra para o publico fugindo da 6tica biogritfica convencional 

(nasceu em. .. suas obras ... morreu em ... , etc), estrategia assumida por muitos dos cineastas 

que realizam filmes sobre "personalidades". 

A margem do que se estava fazendo em boa parte do cinema curto, o filme de 

Pizzini sobre o poeta mato-grossense, Manoel de Barros, "busca reproduzir em imagens 

o itinerirrio criativo do poeta" 14° Com fotografia delicada de Pedro Farkas, que 

140 Jose Carlos Avellar em "0 Estado de Sao Paulo", de 26/01/91 
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consegue acentuar o clima onirico e inventive deste filme, "Caramujo-Flor" nao se 

preocupa em ter uma estrutura linear, clara para o espectador. Ao contnirio: cada cena, 

cada plano, sao fragmentos poeticos com imagem e som se entrela~ando para darem 

conta de urn imagimirio permeado tanto pelo urbano como pelo sempre supreendente 

pantanal de Mato Grosso. 

A dire~ao de Pizzini enfatiza o detalhe, a minucia e procura surpreender o 

espectador nas seguidas releituras desse mesmo detalhe quando a camera amplia o 

cemirio e o insere em urn novo contexto. Uma "casa", de madeira, vira uma "casinha", 

quando o rosto de Rubens Correa nos revela o exato tamanho desse objeto. Como a 

poesia, a camera nos supreende pelo seu imenso potencial de segredos: muitos objetos 

cabem em cada objeto. Neste cemirio, o homem e parte, mas uma parte que s6 e essencial 

quando relacionada a todos os minimos - viventes ou nao - que estao em sua volta. 

Apesar de nao premiado em Gramado (em urn ano em que Ilha das Flores acabou 

concentrando, merecidamente, quase todas as aten~ao ), o filme de Pizzini ganhou em 

Brasilia os premios de "melhor dire~ao" e "melhor fotografia", alem do "Premio Especial 

da Universidade de Brasilia". 

Estreando em cinema com esse filme, Joel Pizzini acredita que o curta-metragem 

deve se prestar a filmes ligados a memoria, a documenta~ao hist6rica, mas sempre dentro 

de uma !6gica de experimenta~ao. 

"Seria um cinema a jundo perdido. Como niio lui possibilidade de 

retorno financeiro pais niio existe mercado, niio ha um circuito garantido pais 

s6 alguns filmes conseguem, esporadicamente, serem mostrados em jestivais, 

no exterior, na televisiio, o curta deveria serum espa9o de inven9iio. "141 

141 Joel Pizzini, entrevista para esta pesqnisa. 
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J ornalista de formayao, Pizzini iniciou seu interesse por cinema no genera 

documental e ai comeyou a perceber que havia espayo para a ficviio nos filmes de 

investigayao hist6rica. 

"Senti necessidade de lanr;ar miio de outras formas de abordagem que 

niio josse s6 o cinema-verdade. Passei a me interessar pela pesquisa de 

linguagem, atraves da poesia. Depois eu fui percebendo que estava tentando 

urn dialogo com as artes afins ao cinema. Comecei com urn filme sabre poesia, 

depois sabre pintura, e outro tambem sabre pintura e agora meu projeto de 

tonga e urn filme sabre cinema".142 

0 itinerario de Pizzini pode ate ser vista apenas como cofirmaviio de urn talento 

que escolheu urn caminho diferenciado e especifico em meio a tantos outros que o curta 

permite percorrer. No entanto, "Caramujo-flor" abre novo leque de possibilidades a 

metragem curta e traz para o espectador uma concepyao de cinema que vai alem da 

bidimensionalidade da tela, quando concebe o filme como capaz de trazer a intensidade 

de leituras que a poesia de Manoel de Barros - urn assumido inventor/tradudor de 

palavras-coisas-lugares - provoca. Ao estabelecer este elo - cinema & poesia - sem 

permitir que uma arte se sobreponha a outra - ao contrario, elas se fundem -, o curta de 

Pizzini da novo credito a imagem na tela e transpoe a fragmentaviio, tao cara a este fim 

de seculo, sem, no en tanto, perder a junyao com a totalidade. 

E ai, o que parecia improvavel vai sendo montado, ganhando sentido, como 

aquele dificil quebra-cabe<;:a que antes de estar totalmente encaixado nao passa de 

pequenos pedayos de papelao colorido, de ante-visao de urn mundo bela, sonhado, mas 

ainda ausente de urn dado essencial ao humano: a sua capacidade de existir atraves de 

142 Os filmes citados por Pizzini sao "Caramnjo-Fior", "0 Pintar", sabre There Camargo e "Enigma de 

um dia", sabre urn quadro de De Chirico. Seu projeto de longa e sabre "Limite", sua pesqnisa de 

doutorado. 
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novos simbolos e icones de uma cultura particular, gestada em meio as mais diversas 

fontes de conhecimento. Como enfatiza os versos do poeta destacados no ultimo 

momenta do curta: : "A gente e rascunho de passaro. Niio acabou de fazer". 

Na montagem do universo do poeta, Pizzini recorre as mudanc;:as bruscas de 

cemirio, de personagens, alterna pianos da natureza em preto & branco - como o mar -

com os enquadramentos coloridos de simbolos absolutamente urbanos - como a escada 

rolante de urn metro. Os cortes sao secos, os personagens contracenam com bichos caros 

a poetica de Barros, como os calangos, lesmas, carac6is. A camera ora atravessa esses 

personagens ora e subjetiva - olho do olho. A musica do Pantanal ganha mais forc;:a com a 

presenc;:a de Tete Spindola e Almir Satter na retomada do enlace entre o aparentemente 

arcaico e o aparentemente futurista. 

Em uma das seqiiencias mais radicals do curta em sua opc;:ao pela reinven.;ao dos 

significados das coisas e do homem, a camera salta de urn closed na barriga gravida de 

Tete nua, passeia por seus seios e boca enquanto ela canta para, depois de urn corte 

nipido, revelar urn novo plano onde Ney Matogrosso observa uma pedreira e a cil.mera, 

agil, ja se cola as pedras e descobre urn sapo tendo ao fundo, como trilha sonora, 

percussao em lata marcando agora os passos do personagem-homem. 0 final desta 

sequencia absorve urn novo simbolo - a agua,gestadora de sons, como o ruido 

monoc6rdico de seus pingos, ou apenas cumprindo sua fun.;ao de ser cenario para mais 

uma incursao do homem fazedor de poesia: uma harpa, em meio a agua, e acionada e 0 

seu som enche a tela ampliando a luminosidade magica do que esta sendo descoberto 

pelo espectador. 
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lf.1. Um "templo" para o curta 

Nao se pode encerrar esses anos 80 sem lembrar que estarnos, entao, em pleno 

aue em volta dos filmes curtos. Urn barulho alimentado por iniciativas daqueles que 

percebiam no genero a possibilidade de manter vivo o cinema brasileiro em urn momenta 

de grande crise de produ<;ao dos longas. Em Sao Paulo, o l\IIIS come<;a a se voltar para o 

curta promovendo eventos que colocariam o Museu como local privilegiado de exibi<;ao 

da metragem. 

"Paralelo as mostras de longa-metragens, come9amos a abrir um 

espa9o para o curta metragem. No inicio a sa/a niio enchia e era um dia s6 

mas, na terceira edi9iio a sa/a estava lotada. Este projeto, realizado junto com 

a ABDISP, foi chamado de Curtas Ineditos e passou a ser semanal "_143 

Essas mostras, alem de perrnitirem aos jovens cineastas colocarem seus filmes em 

urn espa<;o oficial, com som de qualidade e, o mais importante, para urn publico 

significativo, forarn tambem definindo para a dire<;ao do l\IIIS na epoca, qual "bandeira" 

valeria a pena de ser abra<;ada. Assim, segundo Zita Carvalhosa, que come<;ou a trabalhar 

no l\IIIS em 87, em plena crise do cinema brasileiro o curta-metragem passa a ser urn foco 

de resistencia para os realizadores atraindo, inclusive, diretores de longa-metragem, sem 

deixar de abrigar os novos cineastas, principalmente em Sao Paulo, gra<;as ao Premio 

Estimulo. 

Tambem no SESC Vila Nova houve espa<;o para o curta. Em agosto de 88 o 

SESC promoveu, junto com a ABD/SP, a exibis;ao de 30 curtas-metragens em urn 

programa charnado "Urn Panorama do Curta-Metragem Brasileiro". Suajustificativa: 

"0 filme de curta-metragem brasileiro tem desempenhado, ao Iongo das 

decadas, importante papel de natureza cultural. Com o grande estimulo a 

143 Zita Carvalhosa, em entrevista a pesquisadora. 
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prodw;:i'io deste jormato de cinema ocorrido nos ultimos anos, experimentou-se 

uma grande sofisticar;:i'io de linguagem, uma abertura cada vez maior ao nivel 

de tematica, e a revelar;:iio de varios realizadores de talento. 0 resultado disso 

silo as inumeras premiar;:oes nacionais e internacionais e a conquista do 

publico e da critica". 

Nessa mostra do SESC os filmes foram separados em seis referencias tematicas: 

"Musicalidades", "Salve quem Puder", "Os Donos da Terra", "Paisagem Paulistana", 

"Irreverencias" e "A !dade da Terra". Os titulos de cada tema revelam a dificuldade de 

contornar esses filmes de inforrnayoes tao variadas, 144 mas tal dificuldade em nada 

impediu a "casa cheia" dessa iniciativa do Sese. 

Esta fidelidade do publico ao curta, perrnitiu mais iniciativas de exibiyao. 0 MIS 

aposta em urn balao de ensaio mais amplo em 89 com a mostra "80 curtas nos anos 80", 

gerrne para o futuro Festival Internacional de Curtas que passa a existir no ano seguinte. 

"Fizemos um levantamento junto aos criticos, dos filmes dos anos 80 

que tinham sido mais importantes no desenvolvimento da linguagem do cinema 

brasileiro. Isso aconteceu em agosto e a mostra acabou sendo sucesso de midia 

e de publico. No ano seguinte decidimos que para consolidar um espar;:o para o 

curta iriamos criar um evento anual que mostrasse a produr;:iio brasileira 

dialogando com a produr;:iio internacional do mesmo periodo. Por isso essa 

mostra niio poderia ser competitiva".145 

144 A rela9ao completa dos filmes exibidos e: "Uakti - Oficina Instrumental", "A Estrela Dalva", 
11Frankstein Punk'\ "Tim Maia"~ "Pfutico em Sao Paulo", "ItaUnas, desastre ecol6gico", "Renovo", 

"Sperantia, quae sera tamen", "Ponto Final", "0 que move ?", "Guarani", "Ser KrahO", "Terra de 

Sapaim", "Xingu/Luta (epilogo)", "Afunda9iJ.O do Brasil", "Ondas", "Antes do galo cantar", "Poerna: 

cidade", "Quaiquer um", "The Masp Movie- 0 filme do Masp", "Joilson marcou", "A est6ria de Clara 

Crocodile", uo Grotao 11
, "Fuzarca no Paraiso'', "Cotidiano", "Criac;ao'\ "Pequena Hist6ria do Mundo", 

Tzubra Tzuma", 11Planeta Terrane "ProlegOmenos". 

145 Zita Carvalhosa, entrevista para este trabalho. 
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Surge assim o Festival Intemacional de Curta-metragem, no MISe, depois de dez 

ediy6es, seu valor para o curta brasileiro dificilmente pode ser contestado. Vitrine da 

produyao nacional, o Festival comeyou mais dirigido aos cineastas, mas acabou 

conquistando urn publico maior e diferenciado. Alem disso, basta ter acesso aos 

catitlogos das ediy6es para se perceber urn esforyo dos seus produtores no sentido de 

demarcar a cada ano, eventos e filmes ligados ao curta, confirmando a repercussao da 

metragem no cinema como urn todo146 

Outra contribui<;ao do Festival Intemacional foi, sem duvida, o cuidado em 

convidar Curadores Intemacionais para acompanhar o evento o que abriu portas para o 

curta brasileiro ser mostrado fora do Brasil, agora de forma mais sistematica e, por sua 

qualidade, conquistar pnemios em Clermont-Ferrant, Oberhausem, Vila do Conde, 

Hamburgo e outros F estivais. Premia<;6es que repercutiam aqui no Brasil, colocando 

filmes e cineastas em uma posi<;ao mais confortavel junto a midia, a epoca em que o 

cinema brasileiro tinha seu espayo reduzidissimo nas telas e, portanto, na imprensa. 

Referindo-se ao Festival Intemacional de Curtas do MIS/SP, o cineasta PX-

Silveira147 disse o seguinte: 

"A mostra do MIS e o principal evento brasileiro na area do curta. 

Uma jane/a importantissima, um momenta de encontro, algo sem similar no 

Brasil e que tem seu fUturo comprometido pela solur;iio de continuidade das 

ar;oes govemamentais. 0 proprio jato de niio haver uma seler;iio previa torna-o 

um caldeiriio de surpresas. E ec!etico como e a propria essencia do curta. Um 

curta chato a gente aguenta, mas um filme chato, niio. Ao curta tudo e 

146 Por exemplo, o "Efeito Curta", da 7' edi9iio do Festival. Neste programa foram passados filmes de 

longa-metragem que se "beneficiaram", de alguma forma, do sucesso do curta-metragem. Por exemplo, o 

ja citado longa "Felicidade e ... " onde quatro realizadores consagrados em curtas - Jorge Furtado, Antonio 

Cecilia Neto, Jose Roberto Torero e Jose Pedro Goulart - dirigiram quatro espis6dios que comp6em o 

longa. 
147 Entrevista a pesquisadora. 
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perdoado. Urn mal curta nao e o fim do mundo. Dai a liberdade que ele 

inspira. Essa liberdade e vital para cunhar uma linguagem diferente. Boa ou 

ruim. Parodiando Oswald e a contribui!;ao de todos os curtas que jara (e jaz) o 

cinema nacional". 

'+.8. Vocumentario nunca mais? 

Nos ultimos 10-12 anos o curta-metragem brasileiro conquistou urn espa9o 

inedito junto ao publico. Urn espa9o cujo pica foi a chamada "primavera do curta". Urn 

espa90 definido por multiples fatores que acabaram por alterar significativamente a 

produ9ao dos filmes de curta-metragem neste periodo. Anos em que o perseguir continuo 

ao publico - pelo qual sempre passou o cinema nacional - se manteve, mas agora com 

outras repercussoes, especialmente o reconhecimento da qualidade dos filmes curtos 

produzidos que passam a ser curriculum de peso para futures projetos de longa. 148 E, urn 

periodo onde a produ9ao dos curtas-metragens ficcionais superou em muito, vale 

lembrar, a produ9ao dos documentaries - tradi9ao da metragem no Pais. Alem disso, a 

possibilidade de transite entre fic9ao e documentario, que o Cinema Novo ja havia 

experimentado e, antes ainda, que Humberto Mauro, por exemplo, realizou em parte de 

seus filmes, tomou-se uma estrada substacialmente mais vezes percorrida. 

Femao Ramos, em artigo no "Dassie Cinema Brasileiro", 149 sauda a fertil 

produ9ao do curta brasileiro desta segunda metade da decada de 80, especialmente os 

filmes de Sao Paulo e Rio Grande do Sui que, para ele, viabilizaram a realiza9ao do 

cinema no Brasil: 

148 Ver, mais adiante, capitulo sobre a gera9ao de cineastas que hoje estao realizando seus primeiros 

1ongas cuja trajet6ria, quase sempre, e iniciada com urn filme curto que obtem repercussao junto ao 
publico e midia. Em Sao Paulo, quase sempre filmes produzidos via "Premio Estimulo". 
149 "A Dialetica do Comer e da Comida e outros Babados". in "Dossie Cinema Brasileiro", Revista USP, 

n' 19, 1993. 
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"0 curta-metragem, como produr;iio de cinema passive!, adquire uma 

dimensiio e um dinamismo ate entiio desconhecidos na cinematografia 

brasileira. Com ejeito, trata-se de um nivel de elaborar;iio e acabamento que, 

em diversos casas, destoa, de maneira positiva, da produr;iio de longas-

metragens do mesmo periodo". 

Para F erniio, muito desta qualidade e possivel pelo resgate de urn elemento que, 

segundo o autor, "andava em baixa no cinema brasileiro: a fantasia"- E tambem, 

aponta a reutiliza<;:iio dos elementos da cinematografia classica como marca recorrente it 

safra de curtas-metragens dos ultimos 10-12 anos. Uma reutiliza<;:iio que passa pela 

par6dia, auto-ironia e ate mesmo o simples deboche, e que revela uma cinematografia 

calcada pela "atrar;iio par discursos, narrativas ja elaboradas, ja cristalizadas como tal, 

que siio entiio manipuladas e trabalhadasi50". 

Aquilo que Ferniio Ramos chamou de "recuperaram ajantasia"l51 e conseqtiencia 

da substitui<;:iio de uma 16gica que havia sido desfeita em viuios niveis: politico-social, 

porque o Pais e o mundo trilhavam agora novos rumos com a ascensiio da onda 

neoliberal; de formas;ao, porque boa parte dos jovens cineastas agora passa pelas 

Universidades, com todas as implicav6es que este caminho significa; e, de publico, 

porque fica muito claro que o cinema brasileiro havia perdido o espectador das 

pornochanchadas e de Mazzaroppi, entre outros motivos, por este espectador estar 

acuado pelo custo de se ir no cinema e por ter eleito Rambo e outros "her6is" da 

pancadaria, como foco preferido de seu gosto cinematografico. Sem falar, e claro, do 

papel da TV e do mercado de home video - no qual o curta tentou mas niio conseguiu 

consolidar qualquer acesso consistente - que praticamente passaram a ser as unicas 

alternativas, para grande parte da populas;ao, de acesso its produs;oes audiovisuals. 

!50 Ferniio Ramos. idem. 
!51 Em "Dossie do Cinema Brasileiro", Revista USP, n° 19. 
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0 fato e que olhar o percurso do curta-metragem a partir dos anos 80 significa 

perceber modelos e escolhas nao muito faceis de serem agrupadas. 0 que se pode falar e 

de blocos de filmes e cineastas, sem que isso represente movimentos - como foi, por 

exemplo, o Cinema Novo - ou opyao de trabalho de urn grupo - como foi o "Cinema de 

Rua''. No entanto, algumas padronizav6es genericas sao possiveis. 

" ... A estrutura de verba estatal marcou, de certa mane ira, um standart 

de produr;iio. Mas hoje, se pensarmos nos 83 jilmes produzidos para o Ultimo 

Festival de Curtas, quantos tiveram subsidio estatal, quantos se baseavam 

nessa velha estrutura de produr;iio? Muitos poucos. E, de todas as maneiras, a 

diferenr;a estetica entre os que se basearam nesse modelo e os que niio, e muito 

pequena ... " 152 

Esse "bom-comportamento" da safra do final dos anos 80 acabou provocando, 

para alguns cineastas, a retomada do genero que havia sido tao duramente desprezado: o 

documentario153 Esse retorno pode ser visto por muitos iingulos, entre eles o 

questionamento da excessiva preocupayao com a qualidade tecnica dos curtas dos anos 

80 que, nesta visao, acabou por deixar os filmes no patamar "bem-feitinho, mas vazio", 

ou seja, cinema com hist6rias banais mas com amplos recursos tecnicos: 

"Eu acho que essa produr;iio que ganha mats corpo a partir de 90, e um 

pouco uma rear;iio do que se joi jeito no jim dos anos 80, que foi um curta que 

fez muito sucesso, ficou conhecido no mundo inteiro, que eram em geral filmes 

muito bem jeitos, muito bem acabados, muitos filmes engrar;ados, comedias, 

filmes muito mais para diversiio ... e eu vejo agora, nos anos 90, a retomada do 

documentario. Niio do documentario em si, mas desse olhar do documentario 

152 CARVALHOSA, Zita, no evento "Cnrta em Debate", de 1994. In "1986-1996 ... ", op. cit. p. 27. 

153 
11Existe um certo interesse de se voltar para o documentt.irio tradicional porque as pessoas tambem 

ficaram meio exaustas de contar estorinha ... entlio, esttio querendo se voltar mais para a realidade, para 

o proprio Pais ... " (Vania Debbs, entrevista citada). 
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no curta-metragem brasileiro. Eu acho que essefilme mais 'clean', mais bonito, 

leve ... eu acho que as pessoas tern ate preconceito e estiio evitando fazer esse 

tipo de filme ".154 

S6 que este retorno ao documentario tern, no convivio com os filmes ficcionais, 

algo de que !he serve: e sem qualquer temor que incorpora muito das estrategias do curta 

de fic<;:ao, procurando abolir o off ou toma-lo par6dico e tambem ser fonte de "auto-

reflexividade" - como colocou Da-Rin. 155 Alem disso, ha algo que foi conquistado nos 

anos 80 e que e urn patamar comum a esta filmografia: a certeza de quem e seu publico e 

a certeza de que ja nao ha imposi<;:ao ou exclusividade de caminhos politicamente 

corretos para o cinema. 0 cineasta volta a querer fazer cinema, enquanto os projetos 

engajados partidariamente vao ser tratados por quem esta em partidos politicos, em 

entidades sindicais ou em institui<;:oes populares, salvo algumas excess5es156 Sao 

projetos que ja contam com a camara agil do video e e esta quem monopoliza os espa<;:os 

antes tao preciosos para cineastas politicamente engajados. 

Esta retomada do filme documental, no entanto, nao significa o fim da op<;:ao par 

tematicas marcadas pelos transtornos individuals - como os impasses amorosos e 

ang(Jstias existenciais que figuram em boa parte tambem dos filmes curtos deste periodo. 

Essas op<;:5es narrativas nao s6 se mantem, como permanecem majoritarias; no entanto, 

o vigor criativo dos novos documentarios em curta-metragem consegue garantir espa<;:o 

ao genera. Urn exemplo deste novo ffilego e a cria<;:ao, em Sao Paulo, do festival "E tudo 

Verdade", exclusivo para filmes documentarios, longos e curtos, do Brasil e do exterior. 

154 Andrea Seligman, em entrevista a pesquisadora. 

155"Espelho Partido- Tradi9ao e Transforma9ao do Docmnentario Cinematogratico", op. cit. p. 23. 

156 Urn exemplo e "Vala Comum" que nasce como projeto individual, segundo entrevista com seu autor, 

Joao Godoy. mas acaba por ganhar amplo espa90 de divulga9iio em locais como Comunidades de Base, 

sindicatos, associa96es profissionais. Tal fato deve-se, principalmente, it temittica do filme, sabre o qual 

se falarit adiante. 
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"0 que ni'io for registrado no momenta, jamais serafeito", disse Eduardo Coutinho, urn 

dos documentaristas importantes do Brasil. E parte dos curta-metragistas percebeu isso. 

Enfim, o que se pode colocar neste momento e que a morte anunciada dos curtas-

metragens documentarios nao se confirmou157 Se e verdade que a overdose dos anos 70 

perrnitiu urn clamor expandido aos quatro ventos de que o filme curto nao beberia nunca 

mais nessa fonte, nao e menos verdade que muito se aproveitou, enquanto linguagem e 

enquanto tematica, dos ferteis anos documentais. Essa convivencia urn pouco mais 

equilibrada entre generos perfaz urn novo quadro para o curta dos anos 90. Acrescente-se 

a esse dado uma mudanya fundamental em relayao ao cinema brasileiro: a retomada da 

produyao dos longas-metragens a partir de 93, 94. Como ainda nao conseguiu a garantia 

de exibiyao no circuito comercial, o curta, descobre, portanto, que nao reinara mais, com 

tanta exclusividade, como aconteceu nos anos anteriores. Mais que isso: cineastas que se 

destacaram a partir de 86 como curta-metragistas estao neste momento trabalhando em 

suas estreias no formato Iongo. Assim, novas interrogayoes sao colocadas para o curta e 

os envolvidos nesta metragem dispoem-se a encontrar respostas. 

Urn dos melhores momentos para esta reflexao158 foi a iniciativa da Prefeitura de 

Sao Paulo que reuniu, em setembro de 94159, alguns dos personagens mais 

representativos da hist6ria do curta e exibiu 100 filmes, pinyados entre a imensa produyao 

157 Por exemplo, :rvfENDES. David Franc;a, "Documentilrio nunca mais", in "Cademo de Critica". RJ 

(Embrafilme), 1988. 

158 Evento ja citado neste trabalho, atraves de coloca9iles de cineastas e/ou criticos, sobre os assuntos 

abordados. 
!59 "Curta em Debate foi realizado por pura paixiio. Foram cern jilmes e vinte conferencistas se 

apresentando no palco do Centro Cultural Silo Paulo durante seis dias. Augusto Seva fez o convite 

(assessor de cinema da Sec. Municipal de Cultura a epoca) pora uma simples mostra de vinte jilmes. 

Dinheiro niio havia mas vieram o Guido Armijo (da Bahia), o Joiio Batista de Andrade (de Barra do 

Gart;a), Silvio Da Rin (do Rio), ji/mes do Para, do Ceara, de Pernambuco, do Rio Grande do Sui, 

Minas, Mato Grosso ... e jilmes e convidados de Sao Paulo. Foi uma epopeia localizar o acervo perdido 

do Festival JB ... " (Leopoldo Amaral, em 20/09/94). 
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brasileira, em urn criteria que reuniu qualidade com possibilidade ja que, muitos curtas 

estavam sem condiyoes de exibiyao ou, simplesmente, nao foram localizados. 

Apesar da abrangencia tematica deste encontro, que incluiu hist6ria do curta e 

perspectivas futuras, nao houve espayo para uma avaliayao da prodw;:ao, a nao ser 

atraves de colocayoes genericas sabre a ausencia, naquele momenta, de filmes mais 

transgressores, mais experimentais. Essa limitayao, porem, nao impediu que urn rico 

debate se estabelecesse e seu acesso ao publico foi passive! gra9as a iniciativa da 

produ91io do Festival Internacional que lanyou urn CD-ROM em 97 com este material, 

alem de sinopse de filmes e outros eventos relacionados a hist6ria recente do curta-

metragem brasileiro. 

Mas, voltando a questao sabre a qual este trabalho se debru9ou neste item -

documentario nunca mais? - o que se quer destacar e que em redor e par tras desta 

pergunta ressurge alga que ficou aparentemente subterraneo nos anos 80. Ou seja, na 

retomada documental esta embutida tambem a ideia de pais, de cultura brasileira, de 

cinema brasileiro. E, em aparente paradoxa, ve-se que a perspectiva da globaliza91io e a 

vivencia e cantata com o cinema de outros paises desperta essa necessidade de tambem 

existir, afinal, urn cinema brasileiro. 

E clara que e uma somat6ria de fatores que forma esta situayao. Urn outro 

contexto politico - mesmo que nao tenha o vigor sonhado; a abertura dos jovens 

cineastas e publico a redescoberta do cinema brasileiro160; nova lei do audiovisual; 

projetos de incentive a produyaO e forrnayaO de p6Jos cinematograficos, SO para citar 

alguns, combinaram-se para, pelo o que se indica, a retomada da produyao nacional de 

160 Como o "I 00 anos de Humberto Mauro"; cineastas como Joel Pizzini debruvando-se em tese-filme 

sobre "Limite": a Funarte produzindo fitas em video com obras de Nelsom Pereira dos Santos, Joaqnim 

de Andrade e curtas classicos como "Amanda"; a TV Cultura mantendo Zoom, enfim, vfuias iniciativas 

que trazem a tona uma prodw;i!o antes absolutamente restrita as Cinematecas e Funda90eS. 
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cinema no Brasil. E, e neste memento que o Pais ressurge em primeiro plano para os 

realizadores - com vigor e interrogayoes. 

E uma discussiio que envolve todos que estiio ligados ao cinema no Brasil e a 

midia impressa tambem participa contribuindo para que o tema apare9a mais 

amplamente: "0 Brasil nunca chegou a ter uma industria cinematografica sedimentada 

como a dos EUA. No entanto, o cinema nacional, com seus altos e baixos, cumpriu por 

vezes essa fonr;:ao de espelho ficcional, no qual urn pais se olha e pode rejazer seus 

caminhos e melhorar", escreveu o critico Luiz Zanin Oricchio.161 0 critico esta se 

referindo aos filmes longos mas, como ja destacado tantas vezes nesta disserta91io, a 

trajet6ria do curta brasileiro nao se furta a essa funvao. Estamos em urn pais urbanizado, 

culturaimente dominado pela produviio televisiva, mantendo urn ample espavo entre as 

camadas sociais, vivendo a violencia cotidiana dos grandes centres, perpetuando uma 

miseria que teima ern crescer nos varios cantos de sua geografia. Perceber 

cinematograficamente este paine! e uma das vertentes a que se abravou o curta dos anos 

90. 

161 Em "0 Estado de Sao Paulo", edi9ii:o de 1/7/99. 0 artigo e uma resposta a materia publicada pela 

revista Veja que tinha como eixo divulgar que o cinema brasileiro nunca tinha feito tantos "filmes ruins e 

caros", denunciando financiamentos considerados pela revista, como exacerbados. Entre as bases para tal 
critica, Veja compara os cnstos de produ9ii:o de alguns filmes financiados pelo Estado com a 

rentabilidade, numa balan9a exageradamente pendente para o alto cnsto e baixissimo retorno financeiro. 
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5. Fazer cinema com um pais 

"De uma certa maneira, atraves do curta·metragem conheci o Brasil inteiro, 

entre seus dramas, angUstias, amores, humores ". Paulo Bastos 

5.1. Contornos 

A trajet6ria do cinema brasileiro deixa muito clara que em muitos momentos deste 

percurso o cinema foi assumido pelo Estado como estrategia de unificayiio da cultura 

brasileira. Mostra tambem como muitos cineastas embarcaram nessa canoa que sempre 

teve seus furos. Nesse quadro foi reservado ao curta, quase sempre, a tarefa de "registrar 

o Brasil", a ponto de se ver confundido genera e formato, ou seja, documentario e curta

metragem. Urn papel que impulsionou os curta-metragistas a experiencias que permitiram 

a essa produ.yiio encontrar urn "Pais". Tal principia, durante muitos anos, foi muito mais 

forte do que o investimento em estrategias que garantissem publico - em que pese todo o 

movimento no sentido de se conquistar espayo no circuito comercial. 

Mas, a partir de meados dos anos 70 a TV, atraves dos satelites, acaba 

"roubando" do cinema brasileiro a responsabilidade fundamental de unificar o pais pela 

imagem e lingua162, como sonhavam Raquette Pinto, Humberto Mauro e parte da 

intelectualidade brasileira desde os anos 30. Tal mudan<;a, somada a diminuiyiio crescente 

das salas de exibiyiio no Brasil e ao descaso do governo em fiscalizar a reserva de 

mercado no circuito comercial, empurrou a maior parte dos cineastas brasileiros ao 

grande fossa da discussiio sabre qual, afinal, seria a identidade do cinema brasileiro ou, 

ate mesmo, se tal identidade era necessaria e relevante para se fazer filmes. 

Alem disso, enquanto ao longa cabia encontrar urn publico que !he garantisse a 

sobrevivencia, o curta prosseguia em sua relativa autonomia, mantendo a !uta pela 

162 Fonte: "A morte e as mortes do cinema brasileiro- E outras hist6rias de arrepiar", de Jose Iruicio de 
Melo Souza, in "Dossie do Cinema Brasileiro", Revista USP, n° 4, set/out/nov/93. 
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conquista definitiva da reserva de mercado enquanto ia encontrando em circuitos 

alternatives e em propostas como o "Cinema de Rua" urn espa~o, mesmo que limitado, 

para continuar a sua tarefa de "dar conta de urn Pais". Uma tarefa que gerou urn volume 

significative de filmes nos anos 70 e que recebe os anos 80, ja nos primeiros respiros da 

abertura politica, com uma serie de questionamentos sobre a tematica desses filmes e suas 

op~oes de linguagem. 

Novamente, vale dizer: nao que as hist6rias de longas e curtas nesse periodo 

possam ser totalmente isoladas. Se o filme curto abra~ou firmemente as causas operanas, 

as lutas sindicais, as denuncias politicas e sociais, o fato e que a industrializa~ao e o 

mundo urbano da baixa classe media compuseram urn cenano para o cinema brasileiro 

como urn todo, em urn momento que Ismail Xavier chamou de "naturaiismo da 

abertura" 163 

Tal momento, no entanto, teve outras situa~oes pois novos cineastas come~am a 

surgir, trazendo consigo algumas marcas diferenciadas de forma~ao que irao repercutir 

muito mais nos filmes curtos porque, como jovens cineastas, esse sera o acesso possivel 

ao cinema ja que o filme Iongo nao e urn espa~o aberto: esta tornado pelos cineastas que 

atuavam desde os anos 60.164 

Este percurso e a escassez de produ~ao dos filmes longos, como se viu, colocou o 

curta, desde 86, no patamar de "o cinema brasileiro". Uma situa~ao nao muito 

confortavel em termos de retorno financeiro - pois com todas as qualidades que tenha, 

dificilmente urn filme curto faz mais do que se pagar - mas sedutora, quando se percebe 

que os curtas sao hoje, depois de mais de 12 anos, vistos sob nova 6tica e foram, para 

163 In "0 desafio do Cinema- A politica do Estado e a Po/itica dos Autores", RJ (Jorge Zahar Editor), 

1985. 
164 A rela9ao do cinema brasileiro com o Estado esti, entre outros, no texto citado na nota anterior. 
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alguns cineastas, o "curriculum" necessario para garantia de urn espa.;:o na retomada do 

cinema Iongo brasileiro, a partir de 93165. 

Esta gera.;:ao que conquistou seu espa<;:o na hist6ria do cinema brasileiro, inicia os 

anos 90 olhando com muita criticidade a sua propria produ.;:ao166, mantendo uma postura 

de nao colocar na conquista de publico urn valor maior do que a sua proposta de fazer 

cinema. Busca tambem a convivencia com a "velha guarda", em uma rela.;:ao de 

admira.;:ao e troca de experiencias. Procura ainda olhar ao que se havia produzido 

anteriormente, nao com a reverencia que congela o mito em urn Iugar alto e distante, mas 

sim indo de encontro it filmografia brasileira, buscando-lhe as qualidades, procurando 

assistir a muitos filmes, sem perder de vista o momento em que estao inseridos. 

Hit uma frase de Glauber Rocha, citada por Berenice Mendes em urn texto 

enviado para este trabalhol67, que diz: 

" ... Se se constr6i uma industria e uma arte no Brasil, devido a 

importdncia que o cinema tem no mundo modemo - e tera cada vez mais no 

futuro, divulgado pela TV e criado atraw!s de tecnicas modemas - essa sera 

nossa forma direta de atuar dentro do processo de /uta contra o 

subdesenvolvimento. Mas nao sera apenas com um jilme que vamos conseguir 

isso. E uma cinematografta, eo dominio de um mercado". 

Esta cita.;:ao traz palavras que parecem deslocadas do nosso tempo, como 

subdesenvolvimento, por exemplo. Mas Glauber fala de "dominio de um mercado", urn 

165 As listas que dao conta da nova safra de filmes longos brasileiros incluem os nomes de Eliane Caffe, 
Beto Brant, Tata Amaral, Eduardo Caron, Mirella Martinelli, Fernando Bonassi, Cecilio Neto e outros da 

"geraQ3.o do curta". 
166 "Durante muito tempo se acreditou que o luxo da produt;do, um elenco de atores conhecidos e 

trarnas singe/as. fossem urn rnodelo para o sucesso. Urn modelo tiio valorizado que boa parte do proprio 

cinema de curta-metragem naufragou nessa estrategia lament6vel". Fernando Bonassi em "0 Estado de 

Sao Paulo", edi10ao de 17 de mar10o de 96. 

167 "Cinema, Cultura e Futuro", publicado em "Nicolau". A autora enviou para esta pesquisa, urna 

reprodu\'ilo do texto enviado a revista sem a data exata da publica\'ilo. 
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tema que e sempre atual pois o curta brasileiro continua fora das telas e o longa comeya, 

so agora, a recuperar algum espayo nos cinemas das grandes cidades, com apoio 

significative da midia. Mas a dificuldade desse acesso ao mercado nao e desprezivel: 

" ... Todo mundo quer ir para o mercado, mas a gente sabe que o 

mercado tambem niio nos quer. Niio e tiio jacil assim. A TV tambem niio nos 

quer. Todo mundo jala: Ah, tem que ir para a TV. Entiio, a gente tem que ver 

como chegar nisso. 0 mercado niio esta tiio disposto. Muitos amigos meus 

ganharam a Lei Mendom;a e dam;aram com ela ... "168 

Mercado e identidade nacional. Com quem o cinema deve se relacionar? Sao 

excludentes? 

Guilherme de Almeida Pradol69 colocou em 1993 a necessidade de uma reflexao 

cinematogn!fica urgente e sem preconceitos, ja que o Brasil nao tern nesses anos 90, para 

ele, uma "cara", e o que existe e uma vergonha do proprio pais: "Fazer cinema sem 

dinheiro e passive!, 0 que e bem mais dificil e jazer cinema sem um pais. Ja niio temos 

mais um pais clara e definivel, niio sabemos mais o que somas, qual a nossa "cara". 

Ou ainda: 

"0 Brasil dos anos 70 e o inicio dos 80 ainda conservava um pouco da 

ingenuidade que permitia a exist{mcia das chanchadas. Agora acho que somas 

um dos paises menos ingenuos e mais descrentes do mundo. Temos que voltar a 

acreditar em alguma coisa e assim talvez recuperemos um pouco de 

ingenuidade. Acho que, afinal, 'acreditar' ja pressupoe uma ingenuidade. Mas 

como voltar a acreditar no Brasil ? " 

E certo que tais posiy6es nao podem ser confundidas com a saudayao a urn 

cinema que teve em sua trajetoria urn marco como o "Cinema Novo" e toda a sua 

168 In "1986-1996 ... ". op. cit. p. 27. 

169 nnossie ... ~~, op. cit p. IOL 
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proposta de ver nos filmes urn modo de intervenyao e transformayao da realidade 

brasileira. 0 que parece inicialmente estar sendo colocado e urn mesmo periodo de 

perplexidade ja vivido nao so por cineastas brasileiros mas, talvez, por todos que 

produzem arte nesse Pais. Ha pistas. Uma delas, de Texeira Coelho170: 

"Descobriu-se que o 'tudo vale', nem sempre vale muito - ou virou um 

'vale-tudo' sem sentido. Nem todos, e verdade, jalam diretamente na identidade 

enquanto conceito te6rico-ideol6gico 'duro'. Os termos, agora, sao, digamos, 

mais modestos, cotidianos, 'modemos': jala-se em 'nossa cara' au em 

'reencontrar nosso publico' ou em 'reatar a ligat;iio com o povo' ou em 'niio 

aceitar o r6tulo de cultura latina-americana". 

Teixeira, em seu artigo, vai tambem resgatar o "vilao" estatal contrapondo-o a urn 

discurso que permeou inclusive o meio cinematognmco onde se diz que a "culpa" do 

fracasso do nosso cinema cabia, exclusivamente, a este cinema. Para ele, e preciso 

registrar com clareza como o Estado, via Embrafilme, priorizou sempre o incentivo a 

produ9ao deixando de !ado tanto a distribuiyao como o consumo. E, mesmo este 

estimulo a produyao, foi marcado por politicas, no minimo, descontinuas. 

A esta visao, digamos, mais sociol6gica, acrescentam-se outras, talvez menos 

amarradas ideologicamente mas que vao, em somat6ria, compondo urn quadro mais 

nitido sobre como pode ser vista esta produyao dos anos 90171: 

"Parece que todos querem inovar trazendo abordagens mais criativas, o 

que sem ditvida tem ocorrido de forma brilhante, mas creio que ainda jicamas 

nos devendo uma camera mais lenta, menos corrida, buscando a riqueza de 

170 Idem nota anterior. 

171 Este marco em tennos de decada e uma estrategia que este trabalho adota mais como referencia de 

pesquisa o que nilo significa, e claro, cortes absolutamente datados e sim, uma tendencia, fruto de urn 

processo que foi se construindo historicamente e nilo atrelado a data. Alias, nma referencia assumida 

principalmente pelos cineastas que foram entrevistados para esta disserta<;i!o. 
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detalhes e, acima de tudo, falando mais dessa coisa tiio complexa que e o 

Brasil. Afinal, o cinema tem esse papel tambem, de nos levar onde nossos pes 

niio pi:·;aram." 172 

Tambem argumentos caros a militiincia politica sao expressados. Ou seja, como 

uma especie de "eterno retorno", o que se pode perceber nas entrevistas realizadas e que 

se houve e foi importante a valoriza<;ao da fic.;ao onde "a fantasia", como disse Fernao 

Ramos173, foi o elemento redescoberto no auge da "primavera do curta", e sese fez uma 

aproxima<;lio da metragem com a literatura e tambem se investiu na constru<;ao de 

personagens mais complexos, em tematicas praticamente alheias ao curta ate este 

momenta, o fato e que, alem do curta-metragem ter ficado muito mais caro - o que ja 

esta reduzindo a sua produ.;lio e fazendo muitos produtores pensarem bastante em cada 

projeto174 -, alguns cineastas colocam de forma clara a sua posi<;lio em relaylio a governo 

e politicas publicas. No entanto, isso nlio significa repeti<;lio de discurso dos anos da 

ditadura."Fazer cinema num Pais de 3° mundo ... niio dil para pegar uma grana dessas e 

ficar simplesmente testando linguagem ... verba publica deve ter um minima de retorno 

publico ... ", diz Joao Godoy, diretor de "Vala Comum", documentario cuja maior for<;a 

esta numa estrategia que remete a produ<;lio dos anos 70: nao desperdi<;ar a oportunidade 

de registrar um momenta hist6rico que nao se repetiria. 

De 16gica similar e tambem o depoimento de Eliana Caffe, cineasta que s6 teve a 

dimenslio do quanta estava exposta, na primeira proje.;lio publica de "0 Nariz", sua 

estreia em cinema como diretora. 

172 Wanda Ribeiro. em entrevista. 

173 RAMOS, Ferni'io. in "DossiiL", op. cit. p. 101. 

174 "0 custo de produyiio de um curta no Brasil, hoje, esta muito alto. Hoje em dia, parafazer um curta

metragem eu tenho que gostar muito, gostar do diretor, ter a seguranqa que ele vai fazer o jilme no 

ort;amento deterrninado. Nao posso correr riscos mais. Aquele curta~metragem caseiro niio existe mais. 

Qualquer curta-metragem exige uma operat;do. E se voce errar a mlio voce perde dinheiro legal. 0 

ort;amento de um cuna barato hoje e de R$ 25 mil. Abaixo disso voce estd correndo risco. Ai tem que 

serum projeto aut ora!, muito especifico". (Zita Carvalhosa, entrevista a este trabalho). 
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"Na verdade, quando eu fiz este filme eu ntio tinha consciencia ... eu so 

perce b i o quanta o espectador e importante quando ele foi para a tela e eu vi a 

reac;:ao das pessoas. Nesse momento eu percebi que estava trabalhando com 

coisas muito serias, que o cinema e uma coisa que tem uma reverberar;:ao muito 

alem do que voce imagina quando esta fazendo. Este jato traz uma 

responsahilidade muito grande". 

Essa observac;ao catapulta com clareza obras e autores que se destacam entre os 

jovens realizadores deste periodo. Destaques amarrados a quando se busca significac;oes 

mais profundas a uma metragem que se caracteriza, antes de tudo, por canter armadilhas 

que podem conduzir esses jovens cineastas, facilmente, a incompletudes, a urn certo 

"desconjuntamento" e, especialmente, it utilizac;ao de formulas para resolver impasses de 

roteiros mal costurados. Ou, que recorrem a tais recursos na realizac;ao de seus filmes 

curtos, quando nao conseguem romper o limite da projec;ao pessoal ditada, muitas vezes, 

pelo nao amadurecimento emocional ou pela ausencia de vivencias mais complexas 

socialmente 

Assim, nao e it toa que ao !ado de cineastas que buscaram navegar sempre na mao 

de uma realizac;:ao autoral e que conquistaram urn espac;o de destaque ao garantirem 

lucidez e qualidade aos curtas, mesmo em algumas de suas obras consideradas "menores" 

como Arthur Omar, Geraldo Sarno, Jorge Furtado, Francisco Cesar Filho e outros, 

brilhem filmes como "Dov' e Meneguetti", "Caramujo-Flor", "Arabesco", "Caligrama", 

"Geraldo Voador", Juvenilia, A Escada. Filmes de jovens realizadores que tentaram 

sempre ir mais Ionge do que a media da produc;ao de curtas. 

A resssalva e necessaria porque o acesso it produc;ao mais recente dos curtas, por 

motivos 6bvios, ampliou a dificuldade de selecionar filmes do periodo entre os 

considerados pel a midia como significativos, ou ainda os reconhecidos em Festivals, para 
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no sentido de contornar urn breve paine! desta produvao, objetivo maior deste capitulo. 

De urn !ado, ha a pretensao de nao se estrangular uma das caracteristicas do filme curto 

que !he acrescenta maior importancia: ser o "filme com sotaque", na feliz expressao de 

Berenice Mendes175 E, por outro, parece impossivel deixar de !ado obras que confirmam 

talentos ja reconhecidos anteriormente como Jorge Furtado e Francisco Cesar Filho. 

Alem disso, subsiste a essa abordagem o mote inicial considerado essencial para estes 

anos, e que tern por tras uma antiga e cara questao do cinema brasileiro, que e articular 

uma alianva com o publico juntamente com urn perfil que a distinga enquanto uma 

cinematografia propria. 

"Eu acho que o curta teve uma importdncia muito grande ate urn tempo 

atras e que, para alguns realizadores, isso ainda permanece, que e justamente 

fazer do curta urn retrato do Brasil. E fazer isso, mostrar as coisas do Pais 

atraw!s do curta-metragem, e formar urn publico atraw!s desse curta. Essa era 

a grande intenr;iio que todo mundo tinha, que eu tinha, atraves da Lei do 

Obrigatoriedade. Porque, na medida em que voce vai passando curtas 

brasileiros no cinema, filmes bans antes de filmes estrangeiros, voce, de 

alguma forma, esta formando urn certo pilblico, voce esta mostrando seu pais 

para o espectador, pelo menos essa e a nossa grande espectativa e por isso 

estamos tentando voltar a lei ... "176 

Tal colocavao confirma a nao aleatoriedade do que aconteceu ao curta e mostra 

que a reflexao sobre estes filmes, em urn certo sentido abravada mais continuamente 

pelos pr6prios cineastas, e pe9a fundamental para se observar a produvao desde o inicio 

175"Quando eu jazta parte do Grupo de Estudos do Concine (87, 88), que trabalhava na reformulat;iio 

da legislat;iio do curta, criei a expressiio, num documento para o entiio Ministro da Cultura (Aluisio 

Pimenta ou Celso Furtado, niio lembro bern) que dizia que o curta e o jilme com sotaque, na medida em 

que e principalmente atraves dele que podemos perceber a riqueza e a variedade da nossa hist6ria, 

cultura, natureza. etc. " (Berenice Mendes, em depoimento enviado por fax a esta peqnisadora). 

176 V:inia Debbs. em entrevista a pesquisadora. 
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dos anos 90. Nao por acaso, uma das previs5es de Francisco Cesar Filho, no final da 

decada anterior, parece tao "profetica": 

"Devido o seu baixo custo e a jacilidade de sua produr;:iio, o curta e 

capaz de estar colada aos acontecimentos hist6ricos. Em varios sentidos. Por 

um !ado Iemos jilmes como "Operar;:iio Brasil" sabre a agonia de Tancredo e 

por outro "E Pluribus Una" ajinado com o visual da publicidade e do video-

clip. Estes jilmes registram aspectos diferentes de uma mesma epoca, 

compondo um retrato da nossa diversidade cultural. 0 curta tambem e um 

espar,:o privilegiado para explorar a linguagem cinematograjica. E um jormato 

que dispensa a 'amarrar,:iio' narrativa que um tonga necessita. Cada curta pode 

construir sua propria linguagem, utilizanda de uma liberdade extremamente 

criativa. Este carater informal do curta, aliado ao volume de sua produr;:iio, 

tem revelado initmeros talentos novas. E uma perspectiva de renovar;:iio inedita 

na hist6ria do cinema brasileiro, e que necessariamente transjormara a 

produr,:iio dos longas". 177 

Essa multifacetada produs:ao, no entanto, seguiu determinadas diretrizes. Coladas 

ao momenta hist6rico, e verdade, mas compondo urn paine! de multiplas dires:oes 

tematicas on de e passive! pins:ar de uma produs:ao majoritariamente "standart", filmes 

que vao tecendo uma cinematografia consistente, permeada por alguns talentos que, 

realmente, fizeram diferens:a. No en tanto, em sintonia com uma estrategia que busca 

sempre manter uma "macro" visao da produs:ao, a reflexao a seguir foi cals:ada em cima 

de "tendencias" que criam alguns blocos para os filmes selecionados. 

177 Artigo de Francisco Cesar Filho e Roberto Moreira: "0 curta nas telas". (Documento cedido pela 

ABD/SP). 
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5.Z. Em solo urbano 

A volta ao que Andrea Seligman chamou de "olhar documentario", como sendo 

uma das tendencias caracteristica da produ<;ao dos anos 90, encontra uma referencia 

fundamental para os curtas do periodo: "Rota ABC", de Francisco Cesar Filho. 

Diferentemente de "IIha das Flores", urn filme que, de certa forma, re-inventou o genero 

"fic.;ao-documental", o curta "Rota ABC" nao se ap6ia na cumplicidade como publico, 

como faz tao bern o filme de Furtado, mas sim exige que o espectador te<;a o seu proprio 

fio 16gico para unir as cenas-fragmentos, os depoimentos sinteticos e as imagens

simbolos que funcionam como arcabou.,:o e volume deste curta. "Quando eu vi esse jilme 

eu disse: nossa, o que e isso ? Para mim ele e o grande jilme dos anos 90. 0 '1lha" me 

impressionou mas "Rota ABC"foi uma revolw;iio". 178 

A abertura de "Rota ABC" e uma sequencia de "Sao Paulo, S/ A'', longa-metragem 

dirigido por Luiz Sergio Person, em 1965, numa cita.;ao justificada por Cesar Filho, pela 

influencia que este filme tern sobre sua obra por abordar a cidade "pelo vies assim, 

existencial, angustiado, pessimista ... "179 Em "Rota" essa sequencia, ufanistai80, funciona 

como contraponto aos personagens principais do filme que sao garotos, fi1hos possiveis 

do operariado que viveu o auge do modelo de industrializa.;ao saudado inicialmente pelo 

filme de Person. Urn modelo que, na epoca em que e filmado "Rota ABC" ,ja estava em 

plena decadencia e que trouxe a paisagem dessa regiao muita fuma<;a, concreto, "tudo 

muitojeio", como diz Rafael, garoto de 10 anos, skatista, personagem do filme. 

Neste cenario, marcado por urn barulho constante de trem, o discurso dos 

depoentes enfatiza a falta de esperanya e de perspectiva que os rondam. Esse vazio de 

futuro e refon;;ado inicialmente na brincadeira solitana de Rafael e seu skate, filmada em 

178 Fernando Bonassi. em entrevista a pesquisadora. 

179 Francisco Cesar Filho, em entrevista a pesquisadora. 

18° Ufauismo que sera desmontado ao Iongo do filme de Person. 
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urn cenario deserto de uma fabrica fechada. E mesmo quando sao mostrados as 

aglomerados humanos ao !ado dos trilhos de trem, a sensayao dessa solidao constante 

continua: as homens, filmados a media distiincia e ate em primeiro plano, continuam 

menores, esmagados e sem individualidade que as distinga urn do outro, enquanto todo o 

espayo cenico revela a grandeza da obra humana que espreme essa multidao contra 

muros e paredes. 

No entanto, apesar do tom pesado, do derrotismo reforyado pela letra da banda 

"Garotos Padres" em uma sequencia urn tanto longa do filme, ha no curta de Cesar Filho 

urn enquadramento lirico que o permeia par inteiro. E uma poetica que valoriza a 

sobrevivencia humana na sua eterna teimosia em descobrir, nas piores condiv5es, uma 

vontade de continuar existindo. Se "Rota ABC" assume, pela palavra e pelo sam a 

decadencia de uma regiao que esmaga as sonhos de seus habitantes, muitas de suas 

imagens descamam outro discurso. Nas cenas finais, quando a camera rente ao chao 

enche a tela com o garoto descendo em seu carrinho de rolima, o efeito de vertigem, o 

prazer daquele rosto, a alegria implicita, sao muito mais fortes do que uma passive! 

metafora "despencando ladeira abaixo". Sao estes enquadramentos, as cortes rapid as e 

esse olhar que busca o humano no humano, que fazem de "Rota ABC", urn bela e 

instigante filme. 181 

5.3. Documentaries. por que nao? 

Temos assim, nos anos 90, a volta a linha documental que produziu outros filmes 

que se destacam entre as curtas produzidos. Urn deles, "Vala Comum", de Joao Godoy, 

retoma alguns basti5es que marcam o genera como o off tradicional, depoimentos em 

181 "Rota ABC" ganhou premio em Brasilia e premia especial de JUri em Oberhausen, na Alemanha. No 

vestibular da Escola de Comunica9oes e Artes, da USP, de 96, o iilroe foi assistido pelos candidatos a 
vaga no Curso de Cinema para que estes analisassero o curta, produzindo urn texto reflexivo sobre o 

mesmo. 
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locais fechados, urn posicionamento muito claro ao espectador sobre de que !ado o 

cineasta esta do ponto de vista politico, o recurso do table top com jornais de epoca, 

reconstituio;ao hist6rica com filmes tambem de epoca e, ainda, a voca<;ao documentaria de 

nao perder uma chance (mica oferecida pela hist6ria. Mas, ao mesmo tempo, revela como 

a linguagem cinematografica pode ficar secundaria quando a foro;a dramatica do filme 

esta na emoo;ao de quem filma e e filmado. Aqui, a linearidade do roteiro, e ate uma certa 

previsibilidade para quem ja conhece o assunto, sao superadas pela for<;a dos 

depoimentos que resgatam situao;oes muito nitidas para o espectador: e a mae que diz 

com simplicidade a alegria de ter reencontrado o corpo da filha; o filho que narra sua 

epopeia para que a hist6ria do pai tivesse outro desfecho; a outra mae que nao quer 

discutir muito o que o filho rez, apenas mostra os seus sentimentos feridos de mae: 

" .. Antes, era s6 um lamento que niio saia ... Agora eo normal, eo que acontece quando 

alguem perde alguem da familia ... ver a pessoa, enterrar a pessoa ... Eu comecei a viver 

isso s6 agora ... "182 

Por colocar na tela muito mrus esses sentimentos comuns e evitar amilises e 

reflexoes politicas, deixando essas narrativas para as cenas de resgates e para os letreiros 

iniciais e finais do filme, "Vala Comum", que gariliou o premio de melhor filme 16 mm no 

Festival de Brasilia de 94, tern a vantagem adicional de assumir urn tema urn tanto 

desprezado atualmente (como uma das conseqiiencias dos fracassos da esquerda no 

mundo e no Brasil), trazendo o curta-metragem (a rigor, urn media-metragem, nos seus 

31 minutes de durao;ao) para uma retomada urn pouco mais ampla do que simplesmente 

"voltar ao documentario". 

As solu<;oes encontradas pela montagem, que reveiam urn precioso cuidado de 

pesquisa expressado pelo encontro de imagens fortes, pungentes e ainda, a fala certa para 

182 Mae de Frederico Mayr, urn dos desaparecidos identificados na "vala comum" descoberta no 

cemiterio de Perus e aberta durante o governo de Luiza Erundina, prefeita de SP. 
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se enfatizar a distiincia entre os sentimentos dos personagens e daqueles que interferiram 

em seus destinos quando optaram pelo "sumi<;:o" dos corpos, nao deixam qualquer duvida 

sabre a arbitrariedade dessa hist6ria. Nao ha espa<;:o para justificativa dos vencedores. Em 

primeiro plano, a pa e o seu barulho ritmado marcam o inicio do filme. As cenas das 

festas de inaugura<;:ao da Dutra sao contrapostas as imagens da policia perseguindo, 

batendo, ensangiientando nas ruas ... Aos poucos, as hist6rias dos possiveis cadaveres a 

serem encontrados na vala vao ganhando cores, contornos, olhar dos parentes que os 

querem bern, nao os julgam. (Uma das cenas mais impressionantes do filme e a fala de 

uma mae ap6s a reconstitui<;:ao no computador, pela equipe de Badan Palhares, de 

Frederico, urn dos desaparecidos: - " .. .Eu vi ele vivo na tela, ele sorrindo ... e como se 

estivesse vivo ... ", diz ela). 183 

Nessa mesma linha de valoriza<;:ao do "humano" estao tambem "Criaturas que 

nasciam em segredo", de Chico Teixeira e "Socorro Nobre", de Walter Salles. 0 

primeiro, bastante premiado184, tern na escolha de trazer a tela urn universo muito 

escondido - o mundo dos anoes - uma de suas maiores qualidade. 0 filme come<;:a com 

uma atmosfera de sonho, onde atras de veus amarelos e alaranjados, uma figura - da qual 

s6 vemos os contornos - se veste. 0 enquadramento e fechado e a expectativa, neste 

momenta, e quase que a mesma com que se espera urn canto de fadas. Expectativa que 

logo se desfaz quando a camera revela que a figura atras dos tules e a de urn anao 

183 Recentemente, mais exatamente em setembro/98, uma escola do Vale do Pannba - "Drummond" , 

exibiu o filme para seus alunos adolescentes como parte de uma proposta de discussao hist6rica sobre o 

periodo da ditadura militar. Uma das alunas, filha de militar, ficou arrasada, inconformada com a 

atua<;iio do proprio pai. Esse fato revela a for<;a do filme e o cuidado que se deve ter ao exibi-lo. Mostra 

tambem o quanto os livros de hist6ria nao conseguem ainda dar conta deste periodo da vida brasileira e 

de como as imagens de "Vala Comum" sao poderosas no sentido de realmente trazerem a tona a proposta 

critica do filme. Esta parcialidade do curta, no entanto, nao pode encobrir a equivocada posi<;iio das 

esquerdas e nem toma-la her6ica. A maior qualidade deste filme, portanto, esta exatamente em vincular 

o achado da vala de Perus ao sofrimento dos sobreviventes, as suas necessidades nao de rever toda a 

hist6ria, e sim de conbece-la para chegarem aos c01pos dos parentes queridos. 

184 Melhor curta e melhor direc;ao em Gramado/95; melhor direc;iio, melhor montagem e melhor milsica 

em Brasilia/95; melhar curta, Premia APCA/95 e melhor milsica e premia Revelac;ao em Cuiaba/95 
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travestindo-se de bobo da corte. E se, na sequencia seguinte e mantido em cena o clima 

magico atraves do primeiro plano de pequenas marionetes que enchem a tela, o off de 

Paulo Jose, narrando a tragica hist6ria dos anoes vai desmontando este clima. Corte. 

Agora e a vez dos depoimentos. 0 primeiro e do garyom Joiio, sentado em urn 

canto do sofa - que parece imenso - cuja imagem se altema com fotos onde Joiio vai 

sendo apresentado como alguem que, de certa forma se deu bern e estil, em vanos 

momentos de sua vida, ao !ado de figuras publicas de destaque. Na sequencia deste 

depoirnento o retorno a hist6ria dos anoes, com o mesmo off de Paulo Jose. Esta 

estrutura - depoimentos e hist6ria, incluindo nestas cenas estudos cientificos sobre o 

nanismo - e mantida em praticamente todo o filme. A naturalidade e o despojamento dos 

cinco anoes que falam olhando diretamente para a camera sempre sentados, diio a quem 

assiste ao filme a certeza de que a anorrnalidade esta muito mais em quem olha do que em 

quem vive o nanismo. Niio que os relates sejam urn mar de rosas - incluem mae que 

escondeu a filha, a reayiio de pessoas "norrnais" tratando o aniio como uma especie de 

bibelo, a dificuldade do aniio niio poder pegar o seu proprio filho no colo, a altura da 

escada do onibus - mas eles trazem dificuldades que foram encaradas de frente e nao 

impediram estas pessoas de caminharem em busca da felicidade. Por exemplo, urn dos 

momentos mais liricos e emocionantes do filme e quando a mulher de Joiio diz que ele e o 

amor de sua vida - algo que chicoteia o preconceito e as sombras que encobrem a 

universo dos "diferentes". 

E tambem urn filme marcado pelos longos depoimentos e que, quando sai dessa 

estrategia, nem sempre consegue completar a sua proposta. Por exemplo, para fazer a 

re!ayiio hist6rica que explica o titulo do filme, o diretor insere pequenos trechos 

ilustrados por imagens de epoca que acabam quebrando a fluencia do curta e tomando 

este discurso urn tanto artificial. Mas e, sem duvida, urn dos mais humanos 
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documentiirios realizados nos ultimos tempos, sensivel e capaz de sensibilizar, dando 

projeyao a tendencia que ve no curta a completude de urn filme inteiro, suficiente para 

tratar urn tema tao delicado. 

Outro curta supreendente pela fluencia plastica e emocional e que envolve o 

espectador desde as primeiras cenas e "Socorro Nobre", de Walter Salles. Na abertura do 

filme uma mao salta urn cadeado e, em seguida, ve-se na tela urn velho homem brincando 

com dais cachorros. A camera balanya ao ritmo deste movimento. Corte. Logo o 

espectador e inforrnado, par "ofl'', sabre a obra de Franz Krajberg, urn dos personagens 

do filme. Letreiros explicam que ele perdeu toda a sua familia em 1940 para, em seguida, 

escutarmos a voz do proprio Krajberg: "eu quis esquecer tudo, fogir ... vou fogir Ionge 

dessa Europa, dessa guerra ... " Ele contempla o mar e a camera da a primeira imagem de 

seu rosto magro. 

0 filme de Walter Salles e dividido inicialmente em duas partes: o mundo de 

Krajeberg e sua obra e o mundo de Socorro, uma presidiaria. Estes dais mundos sao 

trabalhados como oposiv6es, mas oposiv6es que nao encobrem nem ajuizam urn 

personagem em detrimento do outro. Foram percursos de vida diferentes, contrarios. No 

aparente mundo livre e amplo de Krajberg, a prisao de suas lembranyas, de suas dares, da 

solidao; uma sensibilidade condicionada pelo isolamento - quebrada poucas vezes, como 

quando recebe cartas. No mundo cercado pelos muros da prisao, Socorro encontra a 

liberdade de sonhar, assume que a prisao a transforrnou e nao lamenta o passado, apenas 

constata que "nao tinha juizo". Sua mente nao esta presa ao que ja aconteceu: ao 

contrario, tern desejos e aposta no futuro. 

Esse e urn contraste que se descortina pelo filme. Ate mesmo nas figuras opostas 

fisicamente dos dais: o escultor e magro, fragil e Socorro e forte, rosto redondo com 

poucas marcas da idade. Mas tais opostos se encontraram, se admiraram, descobriram-se 
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sensiveis: " ... mas a carta que mais me marcou ... ", conta K.rajberg, que recebe cartas do 

mundo inteiro. 

" ... Meu paraiso e imaginario mas me ajucia muito ... estou presa ha 4 anos, mas 

vou ficar 21 anos presa ... " conta Socorro. E urn tempo tao Iongo que deixa de ser 

tempo. Nas cenas da cadeia, o rel6gio sem ponteiro, uma presa bebe agua, outra 

amamenta. E urn mundo onde os detalhes comp5em e dao a dimensao desse cemlrio 

fechado. E e neste mundo que e f01jada uma "nova" Socorro, que viu por tras da obra de 

K.rajberg, a que teve acesso pela reportagem de uma revista, alguem super -sensivel: 

" ... ele trabalha com uma coisa que todo mundo joga fora ... essa pessoa deve ser super

sensivel ... " A fala de Socorro e emudecida por cenas da penitencifuia. Frases escritas na 

parede nao deixam o espectador esquecer a violencia da prisao: "Meu Deus, me liberta 

desse Iugar horrivel". 

A partir dai o filme assume a altemancia dos dois cenfuios e deixa ainda mais 

visivel espayos e personagens em oposiyao. Na cadeia mulheres cantam, confessam a falta 

do filho ... Krajberg fala da sua revolta, escreve cartas, corre pela praia, fala que vive num 

paraiso, s6 que seu paraiso e diferente. Enquanto Socorro afirrna que tern certeza do seu 

recomeyo, que agora tera juizo, Krajberg lamenta: " .. jiz tudo para esquecer do passado, 

mas as vezes ele aparece ... " Parte da sua obra de arte e similar a "totens" - construidos 

com troncos retorcidos de queimadas - e denuncia a destruiyao de urn cenario que o 

emocionou: "a exuberdncia cia natureza brasileira me deslumbrou". Mas e uma arte que 

fica estatica, presa ao que foi, como que reproduzindo a sua prisao ao passado. Ja para 

Socorro, "A vido cia gente e uma obra de arte". E o possivel cliche que tal afirmayao 

poderia ter e desmontado pela verdade que existe em quem fala. 

0 filme termina com o encontro dos dois personagens, no dia em que Socorro 

Nobre deixa a prisao, em condicional. Esperada pela familia, ela abrava o escultor que 
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tambem a aguardarva sob as lentes do cineasta. A emoylio do encontro e da libertayao 

nao surgem como foram acenadas durante o filme, o que da a cena uma dimensao ainda 

mais tocante, pois que surpreende o espectador diante dos 21 anos de prisao para 

Socorro, previstos no inicio. Nesse momento, fica a sensayao para o publico que esta 

conquista da liberdade e decorrente daquela certeza e esperan9a de vida, avolumadas em 

Socorro numa dimensao muito alem do que se costuma encontrar em cotidianos livres. E 

urn final feliz - ops;ao de urn diretor que vislumbra saidas calcadas neste esfors;o de viver, 

onde o individuo pode e deve se sobrepor a adversidade. 

"Socorro Nobre", junto com "Vala Comum" e "Criaturas que nasc1am em 

segredo" pod em nao ter muitas renovas;oes esteticas e ate mesmo valerem-se de solus;oes 

formais ja bastante conhecidas, mas tern a capacidade de emocionar, algo que estava em 

falta no curta-metragem recente do cinema brasileiro. "Vala Comum, Criaturas e Socorro 

Nobre compartilham uma discrif;iio no tocante a aspectos formais. Sua humanidade, no 

entanto, faz deles documentarios que reeducam o olhar".185 

Outro filme recente, premiado como "document:irio" mas que tern afinidade como 

cinema experimental e "Caligrama". de Eliane Caffe. Depois do bern acabado "Arabesco". 

curta ficional, a diretora decidiu trabalhar com a realidade. 

"F azendo esse jilme eu percebi como a realidade e instigante, poderosa. 

No 'Arabesco' era tudo planejado, eu sabia como ia fazer do comer;o ao fim. 

Em 'Caligrama' eu niio tinha a menor ideia. Ele me trouxe um amadurecimento 

maior em relar;iio a propria linguagem, de como explorar o audiovisua/".186 

0 filme e urn documentario sobre indigentes, moradores de rua de Sao Paulo, 

onde nao cabem depoimentos dos personagens enfocados. Quando ha fala, elas sao 

fragmentos, conversas "roubadas" e nao estao separadas dos sons das ruas, o que toma 

185 Francisco Cesar Filho em "0 estado de Sao Paulo", edi9ao de 17 de man;o de 1986. 

186 Eliane Caffe, em entrevista a pesquisadora. 
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estas falas, muitas vezes, incompreensiveis. A estrategia e urn dos fiutos de uma 

impotencia confessada pela cineasta, quando entrou em contato com a dura realidade 

apresentada pelo filme: "Eu niio conseguia conviver com os indigentes, aquila era muito 

mais do que eu poderia expressar e o filme mostra essa tensiio constante". 187 A 

tentativa de dialogo com esta realidade acaba ocorrendo no proprio filme, onde sao 

construidos especies de "hai-kais", baseados em Becket. 

0 filme tern 29 minutos e inicia-se com uma longa sequencia onde mendigos e 

atores ( caracterizados) comem. Depois, vai as ruas, onde as cenas sao sempre filmadas 

em video para ganharem agilidade. A escolha do preto & branco revela a necessidade de 

acoplar ao projeto, pesquisa tambem estetica, com imagens que granulam, ficam quase 

abstratas, detalhes que nao se revelam. E uma proposta que traz a necessidade de ir alem 

do universe cinematografico ja dorninado e, neste sentido, "Caligrama" e urn filme 

inquietante. Mesmo sua incompletude e reveladora. Ao nao assurnir nenhum dos 

discursos conhecidos em relayiio a indigencia, Eliane revela sua impotencia mas tambem 

deixa o espectador nu: e dificil descobrir o que fazer pois nao ha escoras para se entender 

o que esta acontecendo na tela. 

Os rituais de gestos e forrnas dos personagens vao compondo urn paine! que fica 

cada vez mais denso em sua tragicidade. 

"Esta e uma obra niio plenamente realizada, mas essa niio realizar;iio e, 

em si, bastante motivadora. A sua concepr;iio visual, a sua integrar;iio do visual 

e do auditivo, a relar;iio que ela cria entre, digamos, mendigos de rua com a 

obra de Becket, eu acho que tem muita riqueza nesse jilme. E algumas solur;oes 

como o grande travelling que elajaz, silo solur;oes brilhantes para interpretar 

Becket no cinema ... Reconher;o que hit jalhas na estrutura, de harmonia de 

187 Idem nota anterior. 
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montagem ... mas ha outra jalha, que e o niio conseguir jalar com as pessoas 

que estiio na rua, que e uma jalha niio de incompetencia, mas sim de se 

assumir o 'o que eu jato se eu niio jalar o discurso instituido'? Nesse sentido o 

jilme e riquissimo ... Eu me senti muito questionado porque eu niio saberia 

responder a minha propria pergunta". 188 

5H. Personagens de Jo Mundo 

Essa inquietas;ao com o social, que moveu Eliane Caffe a fazer "Caligrama", 

permeia outros curtas que tern na relas;ao do homem com o espas;o urbana da grande 

cidade, uma referencia fundamental. Sao filmes como o bem-humorado "Viver a Vida" 

de Tata Amaral, urn filme com "swing" e de grande empatia com o publico, ou como 

"Geraldo Voador", de Bruno Vianna, que revisita uma tematica cara ao Cinema Novo. 

Nos do is filmes e o personagem principal que encadeia a trama e, par essa necessidade de 

fazer o mundo girar em volta deste, praticamente todos os outros personagens sao urn 

tanto estereotipados. Para Vania Debs, por exemplo, o filme de Tata Amaral e criativo, 

interessante, mas ela faz "serias ressalvas aos personagens femininos" 189 . 0 curta mostra 

urn dia na vida de urn "boy esperto", urn personagem construido nos detalhes como 

"engraxar" com cuspe o seu tenis, manter o andar balanceado, buscar sempre ter 

vantagem em tudo, inclusive financeira, dar "aquela" enganada na patroa para faturar urn 

extra. Mas o final guarda uma moral, como nas antigas fabulas: toda essa esperteza vai 

para o espas;o quando o boy e assaltado par dois garotos que !he roubam todas as 

"conquistas" financeiras do dia e tambem seus objetos de valor, como o tenis da moda. 

E urn filme !eve, tern ritmo de uma cronica que acontece ao som dos hits "Sou 

Boy", "Manuel" e de muitas buzinas. A cidade e urn palco privilegiado para a conduta do 

!88 Jean-Claude Bemardet, em entrevista it pesquisadora. 

189 Secretitrias caricatas, fazendo a unha, mascando chickete, etc. 
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personagem, urn espa,.:o que domina, dando a sensa9iio para o espectador que o "boy" 

jamais vai se "apertar" ate que ha a reviravolta no desfecho. A camera esta aberta 

mostrando o reino do "boy" e o segue algumas vezes colada - como nas cenas do 6nibus 

ou nos dialogos com a "chefe". "Viver a Vida" como toda boa cr6nica, tira for,.:a de seu 

personagem e como mantem, desde a ironia do titulo, uma sintonia muito nitida com os 

adolescentes, faz desse "boy esperto" alguem que dialoga facilmente com esta faixa 

etaria190 

"Geraldo Voador" envereda por outra abordagem. Sua fon;:a esta concentrada na 

explora,.:ao da imagem e a bela fotografia do filme, em branco & preto, colabora bastante 

para esta op,.:ao de Vianna, que teve como fonte de inspira,.:ao o grafismo do americana 

Will Eisner. Estao presentes nesse curta cenas exploradas em muitos filmes brasileiros: o 

mar e o morro do Rio de Janeiro, a favela absolutarnente vertical, o garoto que se move 

empurrado pelo alhearnento e fantasia da sua idade. E uma especie de revisita ao Cinema 

Novo, embora Bruno Viana ainda nao tivesse assistido ao curta que mais poderia !he ser 

referencia- "Couro de Gato"- na epoca em que fez o "Voador" 191 

Hi, assumidamente no filme de Vianna, urn certo deslumbrarnento com a 

paisagem natural do Rio de Janeiro. A primeira seqUencia do filme e urn Iongo plano do 

mar. A musica escolhida e a camera em travelling horizontal, colocam o espectador na 

confortavel visao de urn dos mais belos cartoes postais ja vistos o que logo e desmentido 

e contrastado com o mundo absolutamente vertical da favela, em urn enquadramento que 

chega a incomodar, tanto quanto a histeria - urn tanto excessiva - da mae de Geraldo. 

Nao ha dia!ogos claros e o que acontece em cena e muito mais antevisto pela trilha 

190 Nas exibi9oes promovidas em escolas da perifieria e Grande Sao Paulo pelo projeto "Cine 

Mambembe", coordenado pelos cineastas Lais Bodansky e Luiz Bolognhesi, este filme causa grande 

empatia. Lais e Luiz revelaram que quase sempre as classes do periodo notumo tern muitos "boys". Eles 

gostam do personagem mas sempre fazem questao de falar que "ei, eu nao fa90 isso nao", "eu dou duro" 

etc. (Entrevista it pesquisadora). 
191 Conforme dito em entrevista a esta pesquisa. 
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musical, em sintonia com os movimentos da camera. 0 filme e trabalhado em cenas 

sinteses, talhado em opostos como a passividade de Geraldo e toda a movimentayao 

agitada dos adultos. Em uma das cenas mais bonitas do curta a camera assume o olhar 

de "Voador" acompanhando o voo de uma gaivota, Ientamente, em mais urn contraponto 

a rapidez com que seu destine vai sendo modificado ap6s a morte gratuita da mae e a sua 

"ado9ao" pelo chefe da gang. 

Assistir rapidamente a "Geraldo Voador" talvez levasse a se encaixar este filme 

como mais urn a apenas denunciar a violencia do Rio enfatizada pela idade do 

personagem principal. Mas, apesar de revelar a mao do estreante e ter alguns tropeyos de 

roteiro, o curta expoe a sensibilidade do diretor quando resgata a impotencia da crian9a 

tornando-a exata em sua posi9ao de vitima, mostrando-a fragil, o que acaba por dar nova 

dimensao ao tema da violencia urbana, tao banalizada pela midia, especialmente no Rio 

de Janeiro. Ha neste filme o resgate do alheamento e inocencia da crian9a - que volta a 

ser crian9a. A sua liga91io com o sonho de voar nao e uma rea9ao ou afronta ao adulto e 

sirn urn movimento em dire91io a uma sensa91io que o completa, que o retira da 

proximidade de urn mundo em que ele e jogado para todos os !ados sem entender o que 

esta acontecendo. 

N esses encontros com temas tao identificados com o cotidiano de seus 

personagens ha ainda "Am or Materno", de Fernando Bonassi, urn filme sutil, sem a9ao, 

sem fatos espetaculares, o que o deixa urn tanto distante do gosto medio do publico192 . 

Baseado em urn conto de sua autoria, o curta de Bonassi e estruturado em cima do 

diaJogo e boa parte dos seus meritos vern da interpreta91i0 primorosa de W alderez de 

192 0 filme, inicialmente fazia parte do "Projeto Mambembe", mas teve que ser retirado do acervo de 
exibi\'llo porque as pessoas niio entendiam a sutileza dos diatogos alem de acharem que o efeito de 
escurecer toda a tela era defeito do filme. (Lais Bodaoski e Luiz Bologhesi, em entrevista a 
pesquisadora). 
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Barros e Julia Lemertz, nos papeis de mae e filha, respectivamente193 Delicado, o curta 

em nenhum momento usa diretamente as palavras referentes a sua tematica. E, ao 

contrario do texto literario cuja secura causa distiincia ao leitor, esse dialogo cheio de 

pausas, de reticencias, por estar permeado pela postura das atrizes e ganhar voz, fica mais 

humano, dolorido, da conta da dimensao tragica do aborto, urn tema acostumado a urn 

tratamento esquematico, separando os "contra" e os "a favor" alinhados a adjetivos como 

berne mal. 

0 que o filme de Bonassi reafirma e que mostrar a violencia nao eXIge, 

necessariamente, tmagens tao exploradas em filmes a La Tarantino, ou Peter 

Greenawayi94 Basta sugerir esse fato. Nada de jorros de sangue, de cadaveres. Na 

pa!avra cabe toda a dimensiio da dor provocada por uma situas:iio que qualquer urn pode 

viver. E urn filme carregado de silencios, de troca de olhares, do nao dito, onde o barulho 

metalico dos objetos da cozinha industrial - cenario do filme - acabam por ser 

pontiagudos, referencias para a situas:iio dolorida que se seguira. 

Ja saindo desta vertente onde o realismo - mesmo que observado nas entrelinhas -

da o tom, tem-se o curta "Mr. Abrakadabra", do baiano Jose Araripe Jr. 0 filme, que 

bebe na fonte lirica de Chaplin e faz referencias principalmente a "0 Garoto", ganhou os 

premios de melhor filme, dires:iio e ator no Cine Ceara de 96. Esta estruturado como urn 

conto de fadas e e assumidamente urn filme de personagem. Urn personagem 

aparentemente atemporal mas, contraditoriamente, arrasado pelo tempo, urn tempo da 

cidade onde a idade e fator de decadencia, de solidiio, de perda do sentido da vida. 

193 "Foi 6timo trabalhar com elas. N6s gravamos tudo em um dia porque ntio se pode perder muito 

tempo jG que o dinheiro e pouco. N6s ensaiamos bastante antes de gravar e nfio foi preciso refazer 

nada. Etas siio muito boas mesmo". (Fernando Bonassi, em entrevista a pesquisadora). 

194 Niio e bern o tema aqui, mas h:\ urn texto de Marilia Pacheco Fiorillo, em "Imagens" , n' 2, de agosto 

de 94, intitulado "0 Salmiio e a Aura", que discute brilhantemente os exageros e gratuidades desse 

cinema violento. 
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Com apenas 3 minutos e uma expressiva atua<;ao de Jofre Soares, provavelmente 

em urn de seus ultimos trabalhos no cinema, o curta de Araripe conseguiu ser visto pelo 

grande publico em Salvador, em uma iniciativa do proprio cineasta, que acabou por 

permitir sua exibi<;ao no circuito comercial da cidade ao abrir mao de retorno 

financeiro 195 0 filme e rodado quase que totalmente em preto&branco e come<;a 

apresentando o personagem em urn cenano que lembra bastante - como ja destacado -

"0 Garoto", de Chaplim, tendo ao fundo uma musica em flauta e oboe, refor<;ando o tom 

picaresco da cena. Crian<;as correm em sua dire<;ao e a sensa<;ao de se estar diante de urn 

dos filmes do cinema mudo e ampliada quando algo da errado e a policia chega levando 

Mr. Abrakadabra preso. 

Solto em urn passe de magica ela volta its crian<;as para assumir a sua fun<;ao de 

diverti-las com arte. Logo urn letreiro revela a sua falha e as crian<;as gozam do 

personagem. Desolado, volta it sua casa. Nas paredes, fotos suas, antigas. Poe urn disco e 

lava os pes em uma bacia. numa nova referencia a rituais de Carlitos. Corte e a camera 

passa it fachada do Cine Lumiere e todos que saem do cinema vestem-se como nas 

decadas de 20/30. Urn magico mo<;o faz magicas e e aplaudido. A casa esta cheia e a 

magica que havia falhado com Mr. Abrakadabra agora da certo com o jovem magico. 

Urn novo dia se inicia, o velho magico se levanta e recolhe as pombas da gaiola 

para dentro de casa. Na sequencia, a camera enfatiza uma antena parabolica para, em 

seguida, retomar ao interior do quarto onde Mr. Abrakadabra treina seus numeros diante 

do espelho. 0 clima e de tristeza. Novo corte e na proxima cena o velho magico e 

barrado em uma casa de longa escadaria. Primeiro plano mostrando-o triste na ponte com 

trilhos de trem por onde caminha logo depois. Volta it sua casa, sobe as escadas, chega 

195 Iniciativa semelhante teve Betse de Paula, em Brasilia e tambem em Sao Paulo, com o seu "Feliz 

Aniversano. Urbana". confonne entrevista a pesquisadora. 
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ao quarto e acende a luz perfazendo urn claro ritual de despedida. Logo gira todos os 

botoes do fogao, faz urn "nome do Pai" e se deita. 

Recuperando o tom "chapliniano", o gaz se revela vazio. Inconformado, Mr. 

Abrakadabra levanta o bujao que lhe cai no pe e assim se inicia uma serie de tentativas 

suicidas que nunca dao certo. Na ultima, e salvo por urn garoto que logo tenta andar em 

urn monociclo e outros aparelhos circenses. 0 velho magico ganha urn companheiro a 

quem ensina seus truques. Quando os dois finalmente se apresentam na rua, o filme passa 

a ser colorido. Os malabarismos e magicas tern como trilha sonora "Maluco Beleza", de 

Raul Seixas. Completa-se assim a fabula que presta homenagem ao genial e eterno clown 

do cinema e a figura quase mitica do musico baiano. 0 filme de Araripe Jr. vale-se das 

referencias, das mem6rias, do lirismo do cinema e consegue, em apenas 3 rninutos, trazer 

o encanto e a simplicidade que marcaram os filmes mudos, especialmente os de Chaplin. 

E uma ousadia s6 possivel ao filme curto e este e urn dos trunfos da metragem que 

persiste mesmo com o cinema ja comemorando mais de 100 anos de existencia: poder ser 

referente, valer-se do minimo para dizer muito; remeter tanto utilizando apenas imagens 

rapidas, pianos simples, enquadramentos sutis. Fechando esta reflexao, vale destacar que 

nestes filmes aqui citados - Geraldo Voador, Viver a Vida, Amor Materno e Mr. 

Abrakadabra encontra-se urn dos carninhos a que se valeram os curtas dos anos 80 e 90: 

a conformavao de personagens da ficvao que passam a ter hist6ria, psicologia, ganham 

individualidade. 

55. Um Brasil quase esquecido 

Mas, se a cidade atraiu tanto aos cineastas, outros espayos e personagens alem 

deste solo tambem continuaram a ser visitados com resultados interessantes. Sao escolhas 

de curta-metragistas que mantiveram a perspectiva de buscar fontes tematicas caras ao 
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curta-documentario de outros tempos, como, por exemplo, "Extingue ! ", de Eduardo 

Caron e "Encanto", de Regina J ehit. Os dois filmes tern como personagens os indios 

brasileiros e, apesar das abordagens diferenciadas entre si e em relaylio a muitos que os 

antecederarn neste tema, retomam a proposta de "registro" de urn mundo que esta 

acabando, mesmo que seja pelo vies da ficylio, como em "Extingue!". 

"Encanto" come9a com urn grande plano da Floresta Amaz6nica para, em seguida, 

revelar seu personagem. A harmonia entre a natureza gigante e o indio pequenininho na 

canoa que insere-se naturalmente nesse quadro, joga o espectador urbana dentro de urn 

cenario que !he e distante, mas que tern essa tradi9iio de ser estetizado. A trilha de 

Egberta Gismonti refors;a a sensa9iio de encantarnento, uma "procura" estetica da 

diretora: "Como transmitir a harmonia fundamental da relar;iio homemlnatureza por 

outra via que niio ada sensibilidade ? "196 

0 que move Regina a fazer o filme e a sua necessidade de registrar uma situas:ao 

que considerava unica e foi esta certeza que a levou, junto com o fot6grafo Pedro Farkas 

e o tecnico de som Romeu Quinto, a desembarcar na aldeia de Maturaca, no Pico da 

Neblina, Xingu. Este filme mostra como, em meio a tantas produs:oes que se voltavam ao 

urbana, alguns diretores continuaram trabalhando mantendo algumas convic96es caras 

aos documentaristas tradicionais como a nao interferencia da equipe de filmagem no 

cotidiano dos seus "filmados", "nao-representas:ao" dos personagens197, a necessidade de 

"guardar" em imagens e som. urn mundo em extin9iio. 

Em "Extingue!" o tema e semelhante, mas ha outra 16gica. Cortes rapidos e uma 

camera muito agil acompanhando a corrida desenfreada de urn indio marcam as imagens 

iniciais do filme lembrando, para o espectador, muito do que ve no "cinemao". Aos 

196 Regina JeM em "Yanonami- Uma entrevista" in "Imagens" n° 4, abril de 1995. Editora da Unicamp. 

197 0 que mostra que os caminhos do cinema, mesmo quando contestados. permanecem abertos ao Iongo 

do tempo. 
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poucos os personagens vao ganhando contorno - mas nunca defini96es muito nitidas -

obrigando o publico a "montar" este quebra-cabe9a. Nao ha a preocupa9ao de localizar a 

a9ao pais essa e uma tarefa que cabe a quem assiste o filme. 

Da corrida inicial na mata, urn salta para o interior de uma oca. Ali, mulheres, 

crian9as e urn paje estao ladeados par radio e lanternas do homem branco. Em seguida, 

urn menino fala, em tupi, que ira a cidade aprender portugues. Novo corte e, na estrada, 

urn indio consegue roubar urn carro. Liga o radio e ... ouve uma musica sertaneja. E como 

urn caleidosc6pio: entra em cena urn branco falando que o pecado destr6i as pessoas e e 

ouvido par indios sentados no sofa, tentanto escutar radio. Na sequencia, briga entre o 

indio "autentico" e o aculturado. Esse deslumbre com o mundo dos brancos vai sendo 

continuamente mostrado: olhos vidrados na TV, venda de madeira, o indio enganado 

claramente no cantata com o branco e, na cena final, novamente na aldeia, com indios 

vestidos com a roupa do homem branco, dan9ando forr6 em volta de uma fogueira, em 

sam trazido pelo radio. 

E urn filme que optou pela colagem de cenas, em uma montagem quase 

descontinua, sem preocupa.,:ao de se localizar precisamente cada a9ao. Tudo se passa em 

urn universo ja contado ao espectador media, s6 que traz a for9a de alguem que sabe 

disso mas que insiste no tema, projetando-o ironicamente como "faroeste do ana 2000". 

E urn arremedo de fic9ao, uma hist6ria mal contada pelo branco, engavetada, e que esta 

cada vez mais esta colocada a margem dos problemas prementes para o seculo XXI. A 

posi9ao do diretor revela-se na cena inicial - a de exalta9ao do indio - quando cola a sua 

camera com tanta veemencia naquele corpo que, velozmente, vence a floresta e a faz 

senhora de seus dorninios. Todo o rnisterio e plasticidade da cena inicial vao sendo 

empoeirados pelo desmonte deste mundo provocado pelo cantata intima com o branco. 

A plateia a tudo assiste buscando valores que justifiquem essa integra9ao, mas as 
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sequencias da violencia contra o indio nao dao espayo para isto. Neste curta os cliches se 

enfilerarn, mas a desordem com que sao apresentados causam vertigem, dao veracidade 

ao que se passa na tela. Ao final, nao se da razao a ninguem, tudo soa inevitavel mas, 

contraditoriamente, ao revelar o massacre de uma integrayao que a nada respeita, o 

homem branco da plateia olha para si e descobre-se cumplice da destruiyao que acabou 

de acompanhar. 

5.6. Outras experiencias 

0 inicio dos anos 90, sem duvida, acabou colocando no mercado uma diversidade 

de estreantes que, quase sempre, tinham uma caracteristica em comum: serem oriundos 

da Universidade e, em Sao Paulo, terem tambem passado pelo "Prernio Estimulo". Esses 

dados, se ja eram perceptiveis em 80 - como ressaltou Jean-Claude Bemardet, ja citado -

trazem uma diferenya: sao cineastas cujas produyoes encontram urn publico razoavel e 

uma midia que nao os recha<;:a, situayoes consequentes dos anos em que o curta

metragem foi conquistando tais espa<;:os. Se claramente persiste a dificuldade de 

produt;:ao e de exibit;:ao, algumas portas ja se entreabriram e hii ate mesmo uma vontade 

que algo de novo aconte<;:a no universe dos curtas-metragens. Ao !ado disso, mais 

precisamente a partir de 93. vive-se a relativa euforia da retomada do cinema Iongo 

brasileiro, tambem abrindo perspectivas para estreias de cineastas nesta metragem, como 

para Eliane Caffe, Beto Brandt e Tata Amaral. 

Mas o processo e Iento. Por isso mesmo e principalmente no Festival Internacional 

de Curtas que os novos vao continuar garantindo sua visibilidade e, na sequencia, 

amealhar participa<;ao em F estivais no Brasil e no exterior, seguindo urn rumo ja tra<;:ado 

anteriormente. A situa<;ao ainda e a de poucos recursos e muita vontade de realizar. Ja se 
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olha para tras e a vontade de supreender, do ir alem ao que ja foi feito, e assumida em 

discursos que nem sempre a prodw;:ao confirma. Aos poucos, via premia~ao, alguns 

nomes do curta ganham cada vez mais consistencia e falar de "autoria" , nestes casos, fica 

mais simples. 

0 fato e que ao abarcar por urn periodo significative urn contingente de cineastas 

brasileiros permitindo ate mesmo uma saudavel convivencia de gera~oes distintas, o 

curta-metragem tambem consolidou autores e referencias para realizadores e publico. Nas 

entrevistas feitas para esta disserta~ao buscou-se no olhar e memoria de quem faz cinema, 

se dentro dessa vasta e diferenciada produ~ao e possivel apontar marcos para o genero. 

Confirmando criticas de mldia, "Ilha das Flores" e a obra de Arthur Omar foram 

praticamente unanimldades. Entre os cineastas paulistas, tambem a obra de Francisco 

Cesar Filho. Ja Jose Roberto Torero, outro nome bastante premlado, tanto como diretor 

como roteirista, significa, para alguns, urn realizador de filmes interessantes198 enquanto 

para outros e apenas alguem que repete uma f6rmula199 

Ladeando esses diretores ha uma imensa produ~ao que se procurou aqm 

contornar buscando organiza-la sob uma 6tica tematica e, nesta perspectiva, destacar os 

filmes que pareceram mais representativos e/ou referencias para cada conjunto particular. 

Este processo, no entanto, tern, e claro, os limltes 6bvios do acesso parcial aos filmes, ja 

que a maior parte dessa pesquisa foi centrada na produ91io paulista pela dificuldade de se 

conhecer o que tern sido feito, por exemplo, no norte e nordeste do Pais. E verdade que 

198 
110S jilmes de Torereo sfio os mais fortes desse Ultimo periodo ... Eles tern uma empatia com o 

publico ... e umfilme de publico ... ". (Zita Cruvalhosa, em entrevista a esta pesquisa). 
199 Joiio Godoy: "Quando eu vi Canal 100 achei bastante criativo. Mas depois fui vendo os filmes 

seguintes e me pareceram todos repetir;iio de um mesmo esquema. As vezes me parece que ele tem um 

unico roteiro que vai adaptando aqui e ali para o lema". (Entrevista citada) On, para Penna Filho: "Eu 

gosto dos filmes dele s6 que sao mais urn texto ilustrado do que propriamente urn filme. Alguem precisa 

dizer para o Torero que est6. na hora dele ser menos verborrdgico. Na verdade parece que ele trouxe 

para o cinema aquela linguagem de programas de televisao como o Comedia da Vida Privada". 

(Entrevista a pesquisadora). 
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se procurou ter urn contato minimo com a produvao gaucha, tambem a de Santa 

Catarina, Parana, Pemanbuco e Bahia, mas o retorno foi limitado, tanto em termos do 

acesso aos filmes como em entrevistas com realizadores. 

Apesar, entao, dessa reflexao ser bastante parcial - mesmo considerando que Sao 

Paulo e o maior produtor de curtas ate hoje200 - arrisca-se aqui algumas convicv5es. 

Primeiro, que a identifica<;:ao do publico com a par6dia e esquetes tern sido uma 

referencia constante para uma parte significativa da produvao. E uma op<;:ao que algumas 

vezes embarca na comedia deslavada e que busca no humor "absurdo" e na ironia 

exacerbada, o fio condutor de muitas tramas. Neste tom, personagens caricatos e 

situa<;:5es de "non-sense" sao apresentados ao publico que embarca rapidamente na 

proposta. Nao por acaso, nas premia<;:ao "de publico" de Festivais e Mostras, estes filmes 

tern espa<;:o garantido. 

A critica tambem nao costuma despreza-los. Como escreveu Guilherme de 

Almeida Prado201 , 

" ... De todos os elos que uniam o cinema brasileiro ao seu publico, o de 

identificm;ao mais imediata e forte sempre foi o humor: o ingenuo nas 

chanchadas, o ir6nico no Cinema Novo, o sarcastico no cinema marginal, o 

erotica nas pomochanchadas- um humor tipico brasileiro". 

T ambem brasileiro, mas muito mais situado na classe media, especialmente a 

universitaria, tem-se nestes curtas do inicio dos anos 90, o humor da palavra. Entre os 

cineastas que assumem esse caminho destaca-se Jose Roberto Torerozoz, urn realizador 

que e tambem escritor, dono de urn humor corrosivo e niilista o que resulta, muitas vezes, 

zoo Superada em 97 pe1o Rio de Janeiro gra10as. especialmente, a articula\'aO das vfuias Institui106es 

ligadas ao cinema como FUNARTE e Universidade Federal Fluminense. 

201 "Elo Perdido- Algumas InterrogayOes que me perseguem 11
, in "Dosste Cinema Brasileiro", op. cit. p. 

101. 
202 No Festival Internacional de Curtas do MIS/SP de 96, "Urn Homem Serio" e "Brevissima Hist6ria das 

Gentes de Santos" foram roteirizados por Torero que tambem escreveu e dirigiu "A Alma do Neg6cio". 
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em filmes que se aproximam muito de uma "piada visual". Uma estrategia que acaba 

encobrindo, quase que totalmente, possiveis criticas ao mundo da classe media urbana a 

que parece se propor Torero, pois a tragicidade e quase sempre revelada por caricaturas, 

revela-se superficial, inconsequente, deslocada de uma proposta ideologicamente 

consistente. 

Torero mostra sua verve desde "A Inutil Marte de S. Lira", selecionado para 

Gramado/90, e tern como seu filme mais citado e premiado, "Amor!". Esse curta leva ao 

extrema a estrutura do off "amarrando" esquetes tragic6micas, em que a "biografia" de 

urn casal e intercalada por cenas que comentam e exacerbam o significado de frases de 

efeito. Segue assim, uma "linha" marcada pela premiayao em 86 de "Ma que, bambina!", 

de Cecilia Neto que, apesar de admirador e amigo de Torero, acredita que este acaba 

"fazendo mal para o curta-metragem porque muitos novas cineastas, vendo seu sucesso, 

acabam copiando seu jeito de filmar. Na verdade nao sao filmes, cinema, sao 

audiovisuals". 203 

"Amor" tambem usa o tom de par6dia - recurso resgatado por Ilha das Flores -

dos discursos paralelos, da fragmentayao narrativa e ate mesmo do "off' ir6nico na 

mesma voz de Paulo Jose. Mas, o que sustenta esta hist6ria e uma visao pessimista e 

decadente da relayao amorosa, nao muito diferente de dezenas de outros curtas que 

vivern!relatarnldiscutem os impasses e tedios afetivos. A escolha reforya esta opyao 

atraves de uma visao estereotipada do que e narrado e do apelo a soluy5es de linguagem 

que funcionam como "esconderijos" dessa visao - estrategia a que recorre Torero em 

outros curtas em que e roteirista, como "Urn homem serio" e, mais acentuadamente, em 

"Brevissima hist6ria das gentes de Santos". 

203 Cecilio Neto, em entrevista a pesquisadora. 
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Uma dessas solu~oes e a "quebra" do discurso principal atraves da inclusao de 

situa~oes paralelas, recurso que "Ilha das Flores" tambem usa. S6 que em "Ilha" esse 

recurso vai sempre na dire~ao de refor~ar a ideia do ser humano como ser inteligente, 

dotado de vontade e tambem como capaz de cometer atrocidades. Ja em "Amor" as 

esquetes sao muitas vezes gratuitas, caricatas, descontinuas e nao apresentam categorias 

consensuais do percurso filos6fico humano e sim buscam aquele humor escatol6gico 

extraido das caricaturas que se tern sobre determinados tipos sociais. Assim, a maior 

parte dos personagens e nitidamente estere6tipo da massa 1gnara e grosseira, cujos 

sonhos a pobreza moral e de horizontes, corrompem. Pode-se argumentar, talvez, que 

seria uma questao de gosto, ou de visao de mundo a que Torero tern direito. Mas, o que 

se quer apontar aqui e que em "Amor" o recurso das narrativas paralelas caem em 

espa~os vazios, nao convergem para urn final que as tornem coerentes e fortes: sao 

piadas, "gracinhas", confirmam urn realizador de "tiradas", sem urn arcabou~o que fa~a 

deste curta urn filme completo em seu tempo completo. A sensa~ao que se tern e que 

"Am or" poderia ter durado mais ou durado menos, pois muitas cenas nao fazem falta. 

Toda a inquieta~ao e a vontade de seguir novos trilhos que nao se revela ainda 

em Torero tern sido a marca de Jorge Furtado. Depois de tantos aplausos e de ter se 

transformado em uma quase unanimidade de critica e publico por Ilha das Flores, Furtado 

buscou outros carninhos. Primeiro, utilizando o video em "Essa nao e a sua vida", 

prerniado na Fran~a mas que nao conseguiu, nem de Ionge, a mesma repercussao do 

trabalho anterior do diretor. Trata-se do depoimento de uma dona de casa, narrando a 

sua vida, banal como a de muitos. A cfu:nera esta ali na sua frente, quase fixa, e e poucas 

vezes alternada para fotos de casamento e outras situas;oes de felicidade ou tragedia. 

Nada de surpreendente acontece, a nao ser as cenas iniciais, quando a equipe busca a sua 
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personagem e, nos letreiros, quando Furtado tenta acentuar a ideia que o moveu a 

realizar o filme. 

Sao nas multiplas leituras do filme que reside a sua singularidade. E quase urn 

filme-tese na sua perspectiva de mostrar que qualquer cidadao comum pode vir a ser urn 

personagem digno de atenyao. Basta enquadni-lo em cameras, editar o material, 

completar o que falta na montagem, inserir trilha. Se enquanto ideia ou projeto e 

interessante, como resultado nao empolga. E urn cinema para reflexao, que passa ao largo 

do fluxo emocional e da empatia imediata que "IIha" causa. Nao se deve negar ousadia a 

Furtado, que vai assim esquadrinhando o fazer cinema junto ao fazer filme, alguem que 

quer dicutir linguagens, sobrep6-las, parea-las. Neste caminho realizou depois A 

Matadeira". 

Este curta de Furtado conta a hist6ria de urn canhao usado pelas tropas do 

Exercito na guerra com os seguidores do beato Antonio Conselheiro, nos estertores do 

seculo XIX. Foi rodado em urn armazem em Porto Alegre. Custou U$50mil - recursos 

bancados pela rede de TV Alema ZDF, mas tambem rateados entre emissoras regionais 

de televisao da Alemanha, uma produtora de Munique e da TV Portuguesa. E urn dos 

epis6dios de "Os Sete Sacramentos, de Canudos ... Tern 15 minutos e foi rodado em 16 

mm. 0 inicio do filme carrega, sem duvida, uma das marcas de Furtado: conseguir revelar 

o absurdo de determinadas situayoes atraves de urn humor que beira ao caricato mas que 

estil ali, sempre avisando ao espectador que nao hit motivo para riso pois a tragedia se 

avizinha. 0 corte perrnite que entre o off dramatico, em voz feminina: " ... eu vi a grande 

maquina passando ... ", que apresenta "A Matadeira" para o publico. Na sequencia, entra 

em cena a composiyao foryada demais de Pedro Cardoso, apresentando-se como o 

intelectual que dialoga com o publico sobre o tema. A composiyao ridicula e apelativa de 

Pedro Cardoso nao convence: tem-se a impressao de se estar assistindo a uma esquete da 
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extinta "TV Pirata"204 0 espis6dio de Canudos, com seus milhares de mortos, e uma dos 

mais violentos da hist6ria brasileira e a imagem do intelectual rodeado de livros, em urn 

cenario empoeirado, nao consegue situar a participa9iio de historiadores 

Neste filme a tentativa de alinhavar diversas linguagens ao mesmo tempo 

comprometem o envolvimento do espectador que quando passa a embarcar na 

plasticidade conquistada com o cenario composto de forma abolutamente artificial, 

calcado em simbolos, e sempre mantendo enquadramento bern fechado e interrompido 

em seu envolvimento por mais uma introdu9iio de Pedro Cardoso, agora travestido de 

sertanejo. E o pior momento do filme, com gracinhas gratuitas e uma camera que se faz 

de amadora, trepidando, e onde o som e pouco compreensivel. 

Essa descontinuidade atravessa o curta. A hist6ria paralela, por ma1s leitura 

simb61ica que se possa fazer, apenas parece dizer ao espectador que o epis6dio da 

"Matadeira" nao e tao tragico como ele pensa no inicio. 0 filme, que tern 73 figurantes, 

fica, deste modo, mal resolvido em varias passagens, revelando uma indecisao nao 

comum a obra de Furtado. Ha op96es incriveis como a inser9iio de fotos atuais de 

crianps na favela, em preto & branco, logo ap6s a tela ser tomada de urn vermelho 

rubro, violento e o canhao ter disparado em direyao a Igreja, com o sino caindo, em 

primeiro plano, em camera lenta, na sequencia mais perturbadora do filme. Ou seja, urn 

curta que confirrna o talento de Furtado, sua ansiedade para encontrar novos caminhos, 

mas que nao resiste a tenta9iio de urn humor nesta altura "facil", tornando o filme 

irregular, mas digno de ser visto. 

204 Programa de humor da Rede Globo. Pedro Cardoso era urn dos prolagonislas. 
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5.7 Musica em curta 

0 encantamento com o espayo urbana teve urn aliado importante: a musica. Na 

verdade, dais aliados: musica e periferia. Esta persistente vocaviio do curta em abarcar 

urn mundo que desconhece mas que reverencia como importante, e uma das resposta da 

geraviio que realizou nos anos 90, ao padrao "standart" que prevaleceu na decada 

anterior. U m dos primeiros curtas a abravar esta opyao foi "Hip Hop Sao Paulo", de 

Francisco Cesar Filho, produzido em 1990. 

0 projeto procurou ligar o Hip Hop, grafitte e DJ, apresentando tais ingredientes 

como arte. A camera submete-se ao ritmo da musica, aos contornos do grafitte e danya, 

danva, veloz. Tambem a integrayao do branco com o negro, via o rap assumido pelo 

branco da periferia, funciona como c6digo positive para a assimilaviio desta cultura em 

urn momenta em que era vista a margem do politicamente correto. Assim, apesar dos 

depoimentos escancararem a violencia que reina poderosa em meio aos novas sons, fica

se com a imagem da danya, da capacidade de criar dos moradores da periferia, apesar do 

ambiente e hist6ria totalmente adversos a esta criaviio. 

Outro curta razoavelmente bern sucedido nesta alianva musica-periferia, e 

"Molegue de Rua", apesar de optar par uma estrutura bern tradicional, com depoimentos 

diretos a camera, entremeados pela musica da banda. 0 curta foi realizado em 1991, com 

direviio de Miircio Ferrari. Com 10 minutos, o filme abre com urn tenis pendurado nos 

fios eletricos ao ritmo de urn tear. 0 ceniirio e apresentado ao espectador em "pan" que 

visita os predios em Jabaquara e a favela. Corte e, na sequencia, primeiro plano em duas 

maos batendo em uma bateria improvisada com latas. Ai entram os tradicionais 

depoimentos narrando a hist6ria da banda e de seus personagens, com espayo para 

mostrar o sam produzido na rua. Algo que revela a dificuldade de orvamento e o fundo 

constante de uma garagem quando os depoimentos vao sendo filmados. Com esse 
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esquema simples, fechando o curta com a imagem do tenis mais uma vez, o filme acaba 

funcionando no que parece ser seu maior objetivo: mostrar o talento musical da periferia. 

Ja em "Onde Sao Paulo acaba", de 1995, curta de Andrea Seligman, filmado, 

segundo a diretora, em praticamente dois dias, a trilha sonora tern o papel de fazer a 

marcavao da hist6ria mas nao e personagem, como no filme de Francisco Cesar Filho. No 

curta estao o futebol da periferia mostrado em enquadramentos fechados, valorizando os 

detalhes dos corpos dos garotos; estao tambem o revolver, a maconha, o rap. Tudo para 

quando tiros sao ouvidos e a imagem, em preto e branco, e congelada. 0 cantor de rap 

morre e volta-se ao cotidiano do futebol. Mas nao ha indiferenva: de cabeva baixa, os 

jovens fazem urn rninuto de silencio enquanto a trilha se avoluma enfatizando a letra 

" ... onde Silo Paulo acaba ... " 

0 filme nao se distancia muito do que os noticiarios estao cansados de mostrar. 

Sua maior qualidade esta na trilha e na vontade de fazer cinema da cineasta que e 

coerente com sua posiv1io de engajamento. E claro que falta maior consistencia ao 

roteiro, a camera algumas vezes exagera tanto no close como nos travellings, mas e urn 

curta que, no minima, quis romper a mesrnice das historinhas bern contadas. 

5.8 Algumas inquietaqoes vindas da Universidade 

A partir de 1994, com a chamada retomada do Cinema brasileiro ja em curso, 

inclusive na rnidia, e ja sentindo os primeiros efeitos do "desmonte cultural" provocado 

por Collar, os curtas comevam a perder rolego: a produ¢o dirninui e as propostas 

inovadoras rareiam. Nos Festivais, algumas prerniav6es confirmam a dificuldade de se 

"garimpar" em meio as safras, ftlmes que vao alem de urn roteiro bern amarrado e 

realizav1io tecnicamente competente. Apesar disso, e possivel encontrar propostas que 
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buscam manter o curta em urn patamar de experimentavao e algumas delas vern da 

Universidade confirmando este espavo como gerador de inquietav6es, 

Vindos da ECA, pode-se destacar Phillipe Barcinki e Paulo Sacramento, 0 

primeiro, conquista espavo com o inventivo "A Escada", Filmado em preto & branco, 16 

mm, o curta tern 4 minutos e coloca em cena urn unico personagem (Luciano Chirolli) em 

urn unico cenitrio, Nao ha locuvao nem dialogos, apenas a "Bachiana n° 4", de Villa 

Lobos, "A Escada" parte de uma ideia muito simples para revelar muito das anglistias e 

dificuldades humanas: o homem sobe os degraus, se cansa, para, percebe que nao saiu do 

Iugar, volta a subir, para, sobre de novo, ve que nao avanvou, cai, rola escada abaixo, 0 

diretor afirma ter se inspirado no mito grego de Sisifo e na gravura "Subida e Descida", 

de EscheL 

E urn filme calcado na ampliayao do tempo - uma estrategia conquistada por urn 

movimento simples do retorno a situayao inicial o que joga para o espectador a 

impossibilidade de deslocamento no espavo, fato improvavel em uma situayao cotidiana, 

A maior qualidade deste curta e que ele e, em verdade, puro cinema: todos os 

sentimentos de anglistia, de decepvao, de impotencia, de tensao sao criados a partir da 

decupagem, da montagem, do ritmo, Barcinski vale-se da fusao, da aceleravao e 

retardamento da imagem para passar para o espectador toda a intensidade do drama da 

condivao humana, E urn filme que nao recorre a literatura nem ao teatro e faz da camera 

e das possibilidades da linguagem cinematografica, os seus instrumentos de criavao, 

Ja Paulo Sacramento vai por outro carninho, Depois de ter causado, no minimo, 

estranheza, com "Ave"205 , faz "Juvenilia", urn curta que nasce sob o signo de sua 

205 Em entrevista concedida a esta pesquisadora, Viinia Debs indicou este filme comentando: "Voce vai 

jicar chocadaooo" 0 curta e aparentemente simples, Pode ser resumido assim: nm jovem entra em nm 

local fechado, nm provavel porao, levando nma galinha, La, sangra a galinha - como muitas cozinheiras 

fazem ate hoje para fazer "frango a molho pardo", A diferen<;a e que este sangue e injetado em sua veia 

enquanto o jovem gargalha causando no espectador nm misto de horror e repulsa, 
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teimosia ja que, segundo ele, ao apresentar seu projeto para realizavao na ECA - pois era 

estudante - teve seu pedido negado. Tentando resolver o impasse, lembrou da cadeira de 

animavao onde da para trabalhar com o "table top" e investiu nessa saida, considerando 

que a soluvao, na verdade, deixaria o filme muito melhor do que o projeto inicial. 

A ideia de "Juvenilia", segundo Sacramento, nasce urn tanto esquematica: 

" ... eu havia filmado com uma pessoa em um Iugar fechado e agora 

queriafilmar com um monte de gente em um Iugar aberto ... Ai escolhi o Iugar, 

o ex-matadouro municipal que hoje e sede da Cinemateca ... Aquela fachada 

bonita, com um viio enorme na frente ... achei que alguma coisa podia acontecer 

ali ... "206 

E acontece, de forma muito perturbadora. 

"Juvenilia" e o primeiro filme em 3 5 mm da Eca, que s6 filmava com 16 mrn e 

significa a obra de juventude de urn autor, fato que provocou a escolha do nome, por 

Paulo Sacramento. Totalmente parado, em branco e preto, com apenas 4 ou 5 

movimentos dentro do quadro, o filme consegue concentrar alta carga emocional. 0 seu 

maior aliado e a musica: monoc6rdica e grandiosa ela confere as primeiras imagens urn 

encontro quase idilico que logo vai sendo desmontado em seu contraste absoluto. Com 

personagens bern caracteristicos da classe media, desvenda a violencia e o sadismo 

gratuitos, mostrando o grupo matar, a pauladas, urn singelo caozinho. S6 que a sequencia 

nao e temporal o que perrnite ao espectador assistir ao massacre sem ter muita nitidez 

sobre o objeto da violencia do grupo. Ate que a cena final, impressionante em sua 

simplicidade, foca o terno olhar do cao, antes de seu martirio, tornando a crueldade207 

ainda mais absurda. 

206 Paulo Sacramento, em entrevista a pesquisadora. 

207 Esta linha da crueldade, de estiliza9il0 da violencia, esta presente tambem em "Noite final menos 

cinco minutes", dirigido por Debora Waldman que, junto com Sacramento, Paolo Gregori, Murillo 

Mathias e Marcelo Freitas, criaram a "Paraisos Artificiais Produ96es Cinematogr<ificas", que realizou II 
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Nao s6 a tematica desconforta o espectador. Estao neste curta de 7 minutos a 

inventividade, o olhar devastador refor9ado por uma camera aparentemente amoral, que 

apenas registra urn fato. E urn filme de inteligencia, de alguem que conhece cinema e 

acerta o ritmo do filme pautado em todos os jargoes caros ao cinema comercial. Por isso 

o olhar idilico, a montagem lenta, a duraviio de cada quadro, sao de urn impacto que nao 

se adivinha quando se escuta a hist6ria quase circunstancial deste curta. Paulo 

Sacramento e, com certeza, talento, e seu nome aparece, com frequencia, em boa parte 

dos curtas, especialmente como mantador. 

Outro trabalho que merece referencia vern da Universidade Federal Fluminense208 : 

"Terral", de Eduardo Nunes. E urn curta filmado praticamente todo em primeiro plano, 

com a camera acentuando a tragicidade do roteiro, do cenario e da iluminavao, 

devastando a intimidade dos personagens e das op96es que fazem. As cenas alternam-se 

em preto&branco e colorido acentuando a plasticidade dos objetos em constraste as 

grosserias e rudezas dos personagens. Uma vela enquadrada em primeiro plano serve de 

ponte entre os pianos e revela o tempo da a<;:ao do filme. 0 filme inicia-se mostrando o 

interior de uma casa onde tres homens conversam enquanto uma mulher limpa urn peixe. 

E a relavao entre estes personagens que o roteiro enfatiza mas tudo que acontece 

na tela e rapido, sintetico, eliptico. Os movimentos dos personagens nao se revelam pelos 

filmes e existiu durante quatro anos em Sao Paulo e depois disso passou a se cluuuar "Olhos de Cao 
Producoes Ciuematognificas". 0 filme de Debora foi classificado por Jean-Claude Bernardet, em artigo 
para a revista "Imagens", da Unicamp, edi9ilo de agosto de 94, como "o cinema dos anos 90" por uma 
op9il0 estetica que o autor batizou de "vioHincia ir6nica". A proximidade de Paulo Sacramento e Debora 

parece corroborar a aruilise de Jean-Claude, no entanto nilo consigo colocar os dois filmes no mesmo 
patamar pois o "Noite finaL" padece de virtude maior do que esta sintonia estetica com parte da sua 
gera9ilo. Sintonia que nilo consign deixar de colocar como gramita, limitada e dentro daquela 
previsibilidade apontada pelo proprio Jean-Claude, em rela9ilo a ponca maturidade emocional de boa 
parte dos jovens cineastas universitirios. 
208 A produ9ilo desta Universidade, sob a coordena9ilo de Sergio Santeiro, manteve urn ritmo de 

produ9iio e qualidade significativos. Entre os curtas realizados, valem ser conhecidos "0 Palhaco 
Xupeta" e "Gangorra". Os dois curtas revelam a atra9ilo pelo humor negro, pela violencia explicita com 

muito sangue em cenas onde o cliche costruna encaixar a inocencia da crian9a, o lirismo, a fantasia. 
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dialogos e sim pelos objetos que se destacam no ceniuio quando a camera os absorve em 

primeiro plano: a chaleira, a base do lampiao, a cadeira de balanvo, a janela, a vela que 

vai se apagando. Urn grito de mulher ecoa e a camera abandona o cenario claustrof6bico 

para apresentar urn imenso mar azul, tao azul, tao intensamente azul, que gesta-se quase 

que artificial para o espectador. Urn novo corte e volta-se ao interior da casa onde o 

marido novamente esta na cadeira de balanvo. A vela esta quase no fim quando a mulher 

aparece com uma faca na mao e ameava o marido. E interrompida por urn homem que 

fuma cachimbo. Na sequencia final, novamente o mar, volta ao interior e primeiro plano 

nos olhos arregalados do homem e da mulher. 

0 filme de Eduardo Nunes bebe em uma fonte cara aos jovens cineastas dos anos 

90: a violencia. Mas opta por uma abordagem mais sutil, onde os simbolos desta 

violencia dialogam com o espectador. Ao desprezar em seu filme o diitlogo esclarecedor, 

as motivav6es explicitas para o que acontece na tela e ate mesmo evitar uma composivao 

completa de cenitrio, Nunes recorre it nudez do teatro e busca na cumplicidade da camera 

e da ilurninavao, na intensidade dos silencios em cena, os recursos quase rninimalistas nos 

quais estrutura seu curta. 

Tanto "Terral", como "A Escada" e "Juvenilia" sao mostras do quanto as 

Universidades tern contribuido para o cinema brasileiro. Mesmo ressentindo-se, e daro, 

da maturidade e da confirmavao de talento que s6 uma prodw;:ao mais ampla pode 

dimensionar, estes jovens fazem parte de uma geravao que apenas o limite de espayo 

desta dissertavao impede de ser abordada como deveria. Revelados principalmente pelo 

Festival Internacional de Curtas, estes cineastas formados pela Universidade confirmam 

que o cinema, cern anos depois, multiplicou seus caminhos de realizavao. Em Sao Paulo, 
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a FAAP tambem tern investido nas realizac;:5es coletivas e/ou individual e urn born 

exemplo e "Coentro e a Carne de Sol", projetado pelo "Projeto Mambembe"209 

E urn curta que insere-se na tradic;:ao das peripecias dos personagens, onde mal e 

bern se enfrentam com a vit6ria deste ultimo, mesmo que seja uma vit6ria nao 

politicamente correta. Os atores ainda mostram-se iniciantes, o ritmo revela urn certo 

encantamento com as possibilidades do corte rapido, dos pianos curtos e o roteiro 

ressente-se de dialogos que lhe deem maior consistencia. Mas e urn curta que procura 

escapar as marcas dos muitos filmes produzidos nos anos anteriores: ao olhar preso ao 

umbigo, as faltas de perspectivas, as violencias banalizadas. Se nao consegue ainda ir 

alem dos limites ja apontados, confirma uma gerac;:ao que resolve redescobrir seu pais 

mirando de forma mais intensa nas opc;:5es que os antecederam ha mais tempo. E, dessa 

forma, acabam por dar vigor e consistencia a uma filmografia que abre-se mais generosa 

aos novos talentos, creditando ao curta-metragem o espac;:o do aprendizado possivel, da 

reflexao, da possibilidade de nao ser obra-prima, enfim, de completar uma formac;:ao que 

depende tanto - como qualquer profissao - da experiencia da realizac;:ao conjugada a 

vontade do novo. 

209 Sobre o qual esta disserta9ao abordara no capitulo seguinte. 



153 

6. A luta pela visibilidade II 

''A/em dos fUmes (muitas j6ias rarissimas), estes }ovens vern sendo 

desajiados a criarem uma politica para a cinema desde aquela tpoca (anos 60). Em 

torno do curta surgiram movimentos cinematogrir.ficos, associa<;Oes de classe, 

tdetas de distribuiqao e exibic;iio, e o espirito de militdncia par uma causa quase 

sempre ingl6ria''. (Leopolda Nunes). 

Em 1976, em "0 Filme Curto",210 ha este depoimento de Marcelo Tassara: 

"Cada jilme que voce quer jazer e uma aventura muito dijicil. Niio 

existe possibilidade de continuidade. Esta e a grande dificuldade para a gente. 

Hoje, pode ser que voce receba uma encomenda de dots ou tres filmes e depots 

fique cinco anos sem receber encomenda alguma, por melhores que tenham 

sido aqueles que voce fez (. . .) Acredito que o curta-metragem tenha uma 

hist6ria analogamente triste em muitos outros paises. (...) 0 curta-metragem 

nilo tern esta volta (lucro) que tern o longa, a menos que uma empresa 

industrial se interesse em fazer urn filme para se promover. Neste caso ela 

encomenda urn filme para uma empresa de cinema, paga pela produ9i10 e 

acabou. Fora isso, nos paises socialistas existe uma produ9i10 de curtas 

bastante desenvolvida, mas nos paises capitalistas e bern diferente. Se nilo 

houver uma base de investimento e lucro, nilo pode ir para a jrente". 

Esta descontinuidade de produc;;ao, profundamente articulada a ausencia de urn 

circuito de exibic;;ao, a que se refere Tessara, continua extremamente atual, 23 anos 

210 Obra cit. p. 20. 
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depois - em que se pese os proficuos 10 anos da comemorada "primavera" do filme curto 

brasileiro. Ou seja, mesmo tendo-se garantido em espa~os como o MIS e vivido por urn 

breve periodo a experiencia de ser exibido no circuito comercial, o curta brasileiro nao 

p6de escapar de uma hist6ria de cinema que localiza esta metragem como produto nao

rentavel. No entanto, se individualmente poucos cineastas conseguem romper a 

realiza~ao de urn ou dois filmes, em termos absolutes a produ~ao de curtas no Brasil e 

significativa e, mais que isto, segundo Aloysio Raulino, e uma produ~ao pautada em 

buscas continuas de renova~ao, de novas gera~5es, de experimenta~5es: 211 " ... Ha uma 

politica que gera outra politica. Ha uma politica que gera uma estetica, e uma estetica 

que gera uma nova politica. Quer dizer, a idda de que as pessoas se juntem e jar;am 

curta e uma ideia perene ... Tern a ideia cooperativada, do esforr;o conjunto ... ". 

Assim, nao e apenas a realiza~ao de filmes, mas o esfor~o conjunto de se compor 

uma cinematografia. Esfor~o abra~ado pelos cineastas do curta-metragem com 

estrategias diferenciadas212 incluindo aqui as rela~5es que estabeleceram com os 

mecanismos de associa~ao de classe, como a ABD, que tern seu papel fundamental na 

hist6ria do curta, mas nao deixou de ser criticada em 94, no Centro Cultural Sao 

Paulo213, por cineastas: 

" ... ha seis dias a gente esta discutindo curta-metragem, e a gente s6 

encontrou a ABD no primeiro dia. Encontramos todas as outras gestoes da 

211 Debate de 1994, Centro Cultural Sao Paulo divu1ado em "1986-1996 ... ", op. cit. p. 27. 

212 Para Zita Carvalhosa, existe uma teudencia de mostrar sempre os filmes como se fizessem parte de 

urn grupo, mas esteticamente isso nem sempre e nma realidade. Por exemplo. para e1a, a prodw;ao dos 

anos 90 e marcada muito mais por procuras individuals e s6 0 jeito de mostrar que e mais co1etivo. 

Segundo Zita " ... essa gera9ao p6s-Embrafilme vern de uma militdncia comum pe/o curta-metragem, e 

ainda se mostra hoje como urn grupo coeso, de alguma maneira, para batalhar coisas, para batalhar 

espayos. Esteticamente, isso nao e tiio uniforme assim. Est amos vivendo uma fase de abertura de novas 

caminhos, em em termos de novas pro post as, novas filmes, niio me parece que se aviste uma saida tao 

grupal. }..fe parece que a saida institucional e grupal mas a saida est€tica ainda e bastante individual... " 

(Debate Centro CulturalSao Paulo, in "1986-1996 ... ", op. cit. p. 27). 

213 Encontro citado nota 212. 
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ABD. Entfio, a gente ve que a ABD vem para o coquetel, nfio debate 

historicamente o curta-metragem, niio esta muito preocupada com isso, mas 

talvez preocupada com uma po/itica pessoal... ". 

A fala acima e de Paulo Sacramento - que logo assumiria a vice-presidencia da 

ABD-Sao Paulo em uma chapa que indicou Andrea Seligman, como presidente214 -, e e 

dirigida a Cecilia Neto, naquele momenta presidente da ABD-SP. A critica a Associa9ao 

nao ficou restrita aos jovens cineastas. Membro ativo da ABD durante tantos anos, 

Adilson Ruiz, participante do evento do Centro Cultural, tambem questiona a atua9ao da 

entidade a partir da dificuldade de realizayao do encontro: 

" ... Quem e a organizar;iio dos realizadores? Eo MIS, e o Chiquinho, 

que trabalham diuturnamente pelo curta-metragem, que estiio levando, 

exibindo, pegando os jilmes aqui, levando para !a. Mas o que sinto e uma 

desorganizar;iio profUnda dos realizadores. Nos cinco dias em que estive aqui, 

niio vi, por exemplo, nenhuma manifestar;iio da diretoria da ABD. Existe algum 

problema na organizar;iio. Existe um elo que esta perdido. 0 Chiquinho vem e 

diz assim: 'Nfio, mas a televisfio comprovou que o curta-metragem e um bom 

produto, que interessa; a experiencia com o Banco Nacional foi interessante'. 

Mas por que essas coisas nfio tem continuidade? Se esta jaltando alguma coisa 

nesse meio, que se aglutinem essas propostas. Acho que essa desorganizar;iio 

niio e s6 do curta. Mas no curta, que e onde sempre militei, sinto um vazio, um 

vacuo, um buraco que niio tem tamanho". 

Essa desorganizas;ao, o vacuo, o buraco a que se refere Adilson Ruiz, talvez tenha 

sido semeado Ia atras, pela propria ABD, que poucas ou quase nenhuma vez conseguiu 

214 A questao foi colocada para Cecilio Neto, naquele momenta presidente da ABD-SP. Cecilia 

respondeu que estava ern Porto Alegre, justamente discutindo curta-rnetragern e que, as segundas-feiras, 

sempre havia reuniao da ABD. Em seguida, faz urn convite direto a Paulo Sacramento, para que participe 
de tais reunioes. (In debate citado nota 212). 
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conciliar, de forma satisfatoria, politicas de produyao, distribuiyao e exibiyao do curta

metragem, simultaneamente. E facil constatarmos tal dificuldade atraves de colocay5es 

como as de Cecilio Neto que neste mesmo evento do Centro Cultural destaca como 

iniciativa importante da ABD-SP a luta pela manutenyao do Premio Estimulo - mesmo 

sendo questionado por participar da seleyao como representante da ABD215 - mas nao 

consegue apontar iniciativas semelhantes da entidade em relayao it distribuiyao e exibiyao 

destes curtas produzidos via "Estimulo"216 

No entanto, seria injusto calcar na ABD a gestayao de impasses em relayao a se 

encontrar estrategias que garantam ao curta visibilidade. Retomando o evento do Centro 

Cultural, tem-se a participayao de Isa Castro, que coloca uma questao essencial it 

continuidade do curta. Para ela, o quadro de produyao do curta-metragem brasileiro 

aponta para uma realidade incontestavel: apesar do fim da obrigatoriedade de exibiyao, 

de se ter garantido apenas urn publico apenas razoavel no MIS e alguns outros festivais 

ou mostras, as pessoas continuam a fazer curta-metragem. Em outras palavras: por que 

se insiste em filmar curtas quando o panorama de exibiyao, que garantiria urn minimo 

retorno, e tao limitado? 

Para encontrar uma ou mais respostas, com certeza voltamos a localizar o curta 

em seu papel de ser urn cinema de resistencia, de ocupayao de espayo, ou, como escreveu 

215 " .. .Acho extremamente perigoso que as pessoas diretamente envolvidas na jormula9t10 de politicas, 

na defesa dos interesses da categoria, indiquem quem deve ou ntio receber dinheiro para fazer jilmes. 

Jsso cria distor98es graves ... " A afirma<;iio e de Silvio Da-Rin que completa seu raciociuio reafirmando a 
uecessidade de indepeudencia das entidades que devem, no caso de premia<;ao, indicar pessoas 
credenciadas, reconhecidas publicamente por suas capacidades, para formarem as comissoes e nunca 
participarem diretamente da sele<;ilo como chegou a acontecer, no caso do Premio Estimulo, com Cecilia 
Neto. (In debate citado nota 212). 
216 Silvio Da-Rin, contestando Cecilia Neto para quem a insatisfa<;ao com a ABD deveria levar os 

insatisfeitos a criar outra entidade, colocou que, para ele, a ABD " ... e urn estado de espirito. Sao 

abedistas todos aqueles que estao fazendo filmes, que estao aspirando a fazer filmes, sem carteirinha, sem 

ficha de inscri<;ao, sem nada que nilo seja o fato de fazer filmes ... Se os realizadores se sentem fora da 
ABD e sao mal recebidos na ABD, essa ABD precisa mudar urgentemente. Por que, que ABD e essa? 
Sera que ela e a ABD? Ou a ABD-Silo Paulo esta precisando se reformular? (Debate citado em nota 

anterior). 
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Berenice Mendes, cineasta do Parana, para esta disserta~ao, "de demarcm;iio de 

territ6rio minima, de afirmar;:iio de existencia. A/em, e clara, de ser tambem o espar;:o de 

revelar;:iio de talento e de capacidade de produr;:iio"217. 

Berenice, que teve o seu "A Classe Roceira" exibido em cadeia nacional, cmco 

vezes, na Pol6nia, e outros de seus filmes transmitidos em TV aberta e a cabo, 

principalmente no Parana, alem de projetados para entidades e organismos do movimento 

social, foi uma das fundadoras da seccional da ABD do PR e membro do Conselho 

N acional por mais de uma decada. Atualmente, diz-se cansada da militancia que, segundo 

ela, toma muito tempo e nem sempre produz bons resultados ou sequer algum resultado. 

Apesar de nao querer mais participar, considera que a existencia da Associa~ao e 

necessaria e que o maior prejuizo deixado por Collar foi justamente a desarticula~ao dos 

realizadores. 

Critica da atual politica de incentivo fiscal para a Cultura, considera intoleravel o 

grau de renuncia que o Estado vern adotando com rela~ao ao seu papel cultural. Para ela, 

" ... e absolutamente precipitada a transferencia absoluta dessas decisoes 

do publico para o privado, como e o caso das Leis de incentivo cultural atraves 

de renuncia fiscal, que se firmam cada vez mais como unica fonte de 

financiamento para os produtores culturais. Onde esta escrito que a Shell ou a 

Brahma siio as responsaveis pela defesa e explorar;:iio do nosso patrim6nio 

cultural? ... " 

0 fato e que mais interferencias aconteceram em rela<;iio ao cinema nacional e ao 

curta especialmente. Hoje, o video e o melhor veiculo para ativismos socials, 

comunitarios e politicos. Como disse Arlinda Castro, em 2 de dezembro de 96, em 

entrevista ao Cinebrasil, 

217 Em entre,ista a pesquisadora. 
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" ... sem duvida o Cinema Novo merece cnJdito por ter colocado na tela 

classes e grupos oprimidos, o 'outro Brasil' mas hoje muitos desses grupos 

fazem os seus pr6prios videos. Nesse sentido, o cinema perdeu parte de sua 

relevdncia politica e social. 0 poviio esta ligado na TV, mas jilmes rea/mente 

populares - como os dos Trapalhoes na decada de 70, ou as chamadas 

Chanchadas na decada de 50, ainda podem atrair grandes audiencias ... " 

Mas quem teria essa formula? Mesmo nos reinos do cinema industrial ha surpresas 

interessantes ... Enfim, querer vasculhar uma saida que de contomos nitidos ao mercado e 

absolutamente impr6prio. E, se algo se aprendeu em reflexoes sobre o populismos dos 

anos 60, com certeza temos o enterro quase definitivo de cineastas que sonhem com a 

velha meta de conquista de mercado. Como caminhar, entao? 

" .. . E dificil. Sem o Estado por tras, sem uma legislar;:iio, sem qualquer base que 

de urn norte, fica muito dificil". De novo, o Estado. Estado, insersao de curtas nacionais 

antes do longa-metragem, em video, 218 obrigatoriedade de exibi9ao de curta em novos 

moldes no circuito comercial, constru9iio de espa9os fora desse mesmo circuito, 

conquista do mercado estrangeiro, enfim, uma gama de propostas de realizadores que 

viverarn expectativas euf6ricas, frustra<;:oes acachapantes, cultivaram altemativas, 

218 Em 1984. quando se criou o mercado legal de \ideo no Brasil, o govemo, atraves do Concine, o 

cinema brasileiro tenta embutir nessa proposta a reserva de mercado tambem em video e a ABD propoe 
que cada longa estrangeiro em video fosse acompaobado de urn curta. Mas, mesmo nesse momento em 
que a interven¢o do estado ainda era vista como algo aceitivel e ate mesmo esperada, todos os 
argumentos juridicos eram contra essa proposta justificando que niio se pode obrigar uma pessoa a 

"comprar urn produto e leva-lo para casa como urn suplemento do produto que esti sendo comprado". 
(Silvio). A proposta altemativa ueste momento foi colocar o curta dentro das condi9iies de reserva do 
longa. inclusive para acervo de videolocadora e dos clubes de video. Na pratica, isso significaria 15% da 
reserva dos longas brasileiros. S6 que isto nunca foi curnprido porque nunca se fiscalizou nesse sentido. 

Ja em rela9iio a Lei do Audiovisual, quando foi negociada a proposta de Silvio era que o exibidor nao 
seria obrigado a exibir o curta-metragem, mas continuava obrigado a pagar urn percentual da renda para 
urn Fundo de Curta Metragem, que seria de 3%, destinado a recursos para prentia9ao de filmes 
selecionados pelo Ministerio da Cultura. Quem exibisse, ficaria isento de pagar 50% do que deveria. Essa 

proposta. na visao de Silvio, continua sustentivel. (Debate citado em nota 212). 
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tomaram-se tambem produtores, distribuidores, criadores de leis e ate fiscais da 

legisla<;ao existente e que conseguiram, com seu exemplo e hist6ria, a companhia e o 

esfor<;o das novas geras;5es para este caminho tao cheio de portos. 

Uma dessas paragens eo projeto "Cine Mambembe", promovido pela Funarte e 

organizado pelos cineastas Lais Bodanzky e Luiz Bolognesi. Lans;ado em maio de 96, 

exibiu curtas nacionais em escolas de segundo grau de Sao Paulo (de maio a novembro) e 

no interior do Brasil (de dezembro de 96 a fevereiro de 97). Vinte filmes foram 

selecionados mas a Funarte ainda esta em busca de recursos para fazer c6pias de todos os 

titulos em 16 mm para poderem ser exibidos. Entre os filmes que puderam ser parte do 

"Mambembe" estao "A Velha a Fiar", de Humberto Mauro; "Viver a Vida", de Tata 

Amaral; "Geraldo o Voador", de Bruno Vianna e "Pedro e o Senhor"21 9, de Luiz 

219 Os filmes foram tambem escolhidos pensando no publico. E por isso que faz parte do acervo 
o curta de Humberto Mauro, "A Velha a Fiar". e, contraditoriamente, o curta de urn dos coordenadores 
do Projeto, "Cartiio Vermelho", de Lais Bodanski, foi retirado do acervo. A retirada, segundo Lais, teve 
que ser feita porque o pUblico do uMambembe" mlo entendia o filme. 'Ji reat;fio dos rapazes que assistem 

o curta e a de gozar a garota, dizer que mulher gosta mesmo de apanhar. Enquanto eles gritam essas 

coisas as garotas, ou se juntam a eles, ou jicam qui etas, encolhidas 11
• 

"Cartiio Verrnelho" e o filme de estreia de Lais. A concep<;ao do roteiro e aparentemente 
feminista, mas de urn feminismo que assume todas as contradi<;oes tipicas da adolescente mulher. Conta 

como urna garota, acosrurnada a jogar futebol com os meninos e e respeitada par eles par ser "boa de 
boa", muda de comportamento ao se descobrir diferente deles, passando a provoca-los. Ao perceberem 
que ela chuta a bola de pr6posito, para machuca-los, resolvem dar uma li<;iio na menina. 

A "li<;ilo" e leva-la a uma gruta e ali baixar a sua calcinha. Todos os meninos aderem, menos o 

lider do grupo que limita-se a dar as ordens.Quando o espectador fica chocado com a violencia dos 
garotos e acha que o filme acabou, vern a surpresa: a garota volta ao jogo de futebol, continua churando a 
bola no "saco" dos garotos para, afinal, sair de maos dadas com o lider. Uma fabula "amoral" da 
adolescencia filmada com uma camera agil, documentaria na hora do jogo e intimista nos devaneios da 

me nina. 
Enquanto realiza<;ao, "Cartiio Vermelho" revela a competencia da estreante so que tambem 

torna visivel o descompromisso ou falta de profundidade que existe em boa parte da cinematografia 
brasileira. A vida, vista na tela, e de urn simplismo sufocante e a garota, a merce da violencia dos 
meninos, persiste em uma estrategia que vai !he garantir o final feliz com o poder - o lider dos garotos. 
Este, como lider, e capaz de dar as ordens mas mantem-se com as miles limpas, deixando o trabalho sujo 

a cargo dos subalternos, digo, liderados. Nao a toa, o choque do publico adolescente diante de uma 
realidade que tao reduzida, deixando vfuias questoes escancaradamente mal resolvidas como, s6 como 

exemplo, o lider assurnir urn romance com alguem que foi tiio duramente humilhado. Decididamente nao 
combina com o perfil machista de seu comportamento ate entiio. 
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Bolognesi22° Com urn projetor de 16 mm, caixas de some uma tela de 2,40 m por 1,80, 

a dupla de cineastas, depois de percorrer a periferia de Sao Paulo e Grande ABC, partiu, 

do Rio de Janeiro, em dire<;ao a Caraiva, onde nao ha, sequer, luz eletrica. 

A escolha deve-se ao fato de Luiz Bolognesi ter morado Ia durante pouco mais de 

urn ano sendo, neste periodo, responsavel pela reabertura da escola local e pela 

alfabetiza<;ao de estudantes. Em Caraiva,um publico de 300 pessoas assistiu aos filmes do 

"Mambembe", em dois dias de apresenta<;ao. De lit, a dupla partiu para a Chapada 

Diamantina, atravessou a regiao do Sao Francisco, o sertao de Pernambuco, Ceara e 

Paraiba. Cruzou ainda o interior do Piaui, Maranhao e chegou a Amazonia. A ultima 

etapa abrangeu o Tocantins e, finalmente, terminaram seu trajeto em Belem do Para_ 

Para viabilizar tal projeto, muito improvise aconteceu: o projetor de filmes foi 

emprestado pela Kodac, por urn ano; para a impressao dos cartazes a "Paper Express" 

deu 50% de desconto no pre<;o do fotolito, o mesmo valor abatido pela "Yip Papers" na 

compra do papel; ja a Curt & Alex reduziu a copiagem dos filmes enquanto a Cinemateca 

e a Funarte auxiliaram na divulga<;ao do projeto. Os cineastas, por sua vez, colaboram 

nao cobrando direitos autorais. 0 maior objetivo do "Mambembe"221 foi levar a magia 

do cinema para urn publico que nao costuma frequentar as salas de proje<;ao. 

Apesar de ser urn projeto excessivamente dependente da cren<;a em utopias de 

seus idealizadores, aponta uma saida que ja foi tentada, mas que estava submersa, ha 

algum tempo, no meio cultural brasileiro. E, em que pese uma certa aura de voluntarismo 

ligado a uma necessidade "didatizante" que tantas vezes acompanhou o curta brasileiro, e 

uma possibilidade real que poderia ser assumida em uma proposta politico-cultural mais 

22o Jornal "Folha de Sao Paulo", edi>iio de 21105/96. 

221 0 percurso do "Mambembe" acabou gerando urn documetario premiado no Festival "Tudo e 
Verdade", em 1999. A premia>iio inc1uiu a exibi9ao no inicio deste ano de 99 na TV Cultura_ 
Atualmente, Bodanski e Bolognesi continuam com o projeto, exibindo filmes no centro de Sao Paulo e ja 

programando uma nova "rodada" pe1o BrasiL 
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ampla tendo por esteio - por que niio? - o proprio Estado. Ou, parcerias estado-iniciativa 

privada. 

Outro exemplo, semelhante ao "Mambembe", mas que contou com uma estrutura 

mais complexa, foi desenvolvido pela distribuidora "Riofilme", criada em 1993. Segundo 

seu Diretor-Presidente, Jose Carlos Avellar, o objetivo seria o de formar espectadores 

para o cinema nacional e, nesse senti do foi desenvolvido o "A escola vai ao Cinema", que 

tern levado estudantes das escolas municipais de primeiro e segundo grau a niio s6 assistir 

filmes brasileiros como a, depois da proje<;iio, assistirem a uma aula sabre cinema. Este 

projeto tern a colabora<;iio da Art Filmes, do Circuito Esta<;iio Botafogo, do Circuito 

Severiano Ribeiro, do Sindicato de Transportes, da Cia. do Metro, da Guarda Municipal 

e da Secretaria Municipal de Educa<;:iio. A mesma distribuidora mantem tambem o Cine 

Universita:RIO, com proje<;:oes nos campus das universidades do Rio de Janeiro, seguidas 

de debates com a presen<;:a de realizadores e criticos. E, por ultimo, o Cine 

Comunita:RIO, com sessoes em escolas, associa<;:oes culturais e esportivas dos bairros da 

Zona Norte e Oeste do Rio de Janeiro222 Propostas que lembram velhos tempos ... 

Outros espa<;:os de visibilidade do curta sao Mostras como a patrocinada pelo 

Centro Cultural Banco do Brasil (RJ), pelo Institute Cultural ltau (SP) e pelo Espa<;:o 

Unibanco (SP). Alem disso, existe o acervo do SESC, a Funda<;iio Roberto Marinho 

(atraves do projeto Video Escola, pelo qual tambem adquire filmes) e a realiza<;:iio dos 

programas Curta Brasil (uma iniciativa conjunta da Funda<;iio Roquete Pinto e a Funarte ), 

222 Em junho de 96, a Associa91io Polo Rio de Cine e Video, que reline indt\strias de audiovisual da 

regiao do Rio de Janeiro, pretendeu transforrnar o bairro de Jacarepagrni em uma Hollywood tropical, 
procurando viabilizar a maior concentra91io de esllidios da industria andiovisuaJ para tomar-se o 
principal centro produtor brasileiro e o maior da America Latina. 0 projeto inicial previa a constru9ao de 
14 esllidios, escritorios, hoteis, lojas e restaurantes em uma area de 410 mim metros quadrados. A 

expectativa era de ate o final de 96, 70% do polo ja estar em funcionamento. 0 objetivo final era 
consequir a produ9:lo anuaJ de 100 filmes nacionais. (Folha de Sao Paulo, 7/6/96). Esta pesquisa nao 

conseguiu confirrnar em que ponto este projeto se encontra, nem mesmo se foi realmente realizado. 
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que exibe filmes todos OS domingos as 24 horas na TVE (RJ) e 0 programa Zoom, da Tv 

Cultura (SP). 

Ja em Porto Alegre, uma iniciativa da Prefeitura em 1997 acabou trazendo os 

curtas de volta ao circuito comercial. Nao tern a amplitude da antiga lei e coloca algumas 

exigencias como o filme ser realizado em 3 5 mm, ter dura9ao de ate 15 minutos e nao ter 

sido exibido pelo disposto na Lei Federal 6281. A proposta da Prefeitura instituiu urn 

sistema de rodizio nas salas de cinema garantindo a exibiyao de curta em, no minimo, urn 

cinema comercial. Os filmes sao selecionados por uma Comissao formada por 

representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Associayao Profissional dos Tecnicos 

Cinematognificos do RGS, Sindicato dos Exibidores do RGS e Camara Municipal de 

Porto Alegre. A remunerayao e por uma semana de aluguel e os filmes nao selecionados 

podem ser reapresentados.para nova tentativa de seleyao. 

Em outros pontos do sudeste e sui algumas propostas tambem vao sendo 

desenvolvidas. Por exemplo em Florian6polis, que ja contava com sua "Cinemateca 

Catarinense" desde 85, a partir de 89 uma lei municipal passa a transferir para o 

FUNCINE - Fundo Municipal de Cinema - 5% dos impastos arrecadados pela Prefeitura 

dos cinemas comerciais e videolocadoras, o que siginifica hoje a! go em torno de R$ 10 

mil mensais. Essa verba, segundo Zeca Pires, cineasta de Santa Catarina, e administrada 

por urn conselho de realizadores que tern investido na produyao de filmes e tambem em 

infra-estrutura para realizayao e distribuivao 223 

No Rio de Janeiro, a Funarte, atraves do Centro Tecnico Audiovisual, sempre 

cooperou com a produvao dos curtas cedendo aos realizadores toda sua infra-estrutura 

que consiste em cinco moviolas (16/35 mm), dois estudios de mixagem, duas trucas de 

223 Entrevista concedida em janeiro de 97. Segundo o cineasta, a !uta para garantir apoio do Estado para 

a produ9ao de curtas foi dura. Apenas em 95 o governo estadual aprovou concurso que premia dois 
realizadores sendo destinado R$ 30 mil a cada urn dos contemplados. 
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animas;ao (16/35 mm), sala de arte, laborat6rio fotognifico, sala de transcrivao de som, 

cessao de cameras, lentes, microfones, equipamentos de iluminayao. Mas nao injeta 

recursos financeiros224 

Tambem no Rio, a RIOFILME225 realizou concursos para a produyao. Em nivel 

nacional, o Ministro da Cultura na epoca, Francisco Weford, assinou a Portaria no 17, de 

30 de janeiro de 1997, instituindo o "Concurso de Premiavao de Projetos Audiovisuais de 

Curtas Metragens de Produyao Brasileira Independente", destinado a projetos 

vencedores. Foram quarenta premios no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para 

cada projeto vencedor. No total, foram inscritos 340 roteiros. Desse total, !45 eram do 

Rio de Janeiro. 0 juri foi composto tambem por representantes de distribuiyao, de 

produtoras cinematogrilficas e dos canais de TV, Cultura, TVE, NET e TV A e tal 

participayao abriu a expectativa do govemo de estar encontrando parceiros para a 

exibivao dos filmes, apesar do regulamento nao estabelecer qualquer regra nesse sentido e 

do valor dos premios nao garantirem a produyao total dos projetos, o que gerou 

insatisfas;ao entre os contemplados226 

Todas estas iniciativas podem estar demarcando o desdobrarnento dos caminbos 

para a continuidade de produyao dos curtas. Ou seja, sera que a continuidade da 

produyao nao exige urn esfors;o no sentido de se reconquistar definitivamente urn espayo 

amplo, de mercado, para o curta? E, na sequencia: esse espayo nao estara disponivel 

grayas as experiencias conquistadas durante o periodo da obrigatoriedade? Sera que 

224 Infonna<;oes fomecidas por Wanda Ribeiro, funciomiria da Funarte/RJ, responsavel pela venda de 

c6pias ou de stock shot para institui<;oes como Funda<;ao Roberto Marinho, SESC, emissoras de TV etc. 

225 A Rio Filmes, produtora e distribuidora ligada a prefeitura carioca, instituiu, desde 1995, premia para 

a produc;ao de curtas. lrticialmente annal, a partir do segundo semestre de 97 passou a ser semestral. Este 

apoio aos curtas permitiu que em Gramado/97 participassem 8 curtas do Rio de Janeiro, filmes que 

acabaram concentrando a premia<;ao. ("Decisao"- JUri popular e critica; Murilo Benicio, melhor ator, 

tambem "Decisao", atriz, Zeze Polessa, em "Dedicat6rias, tambem carioca"; roteiro para "Amar" e 

montagem para "Nelson Sargento", os dois filmes tambem do RJ. Em parceria com o Cine Botafogo, os 

curtas, no Rio de Janeiro, passaram a ser exibidos, em blocos, duas vezes por dia. 

226 Ate julho de 99, pelo menos. 
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naovale a pena, realmente, investir nesta proposta? Se e verdade que houve tantas falhas, 

nao se teria aprendido com elas? E a conjuntura nao seria diferente hoje, quando o 

respeito ao curta e real? E, tambem, nao sera hora de se levar de forma mais radical o que 

foi colocado por Bruno Stroppiana, da Sky Light Cinema, em materia do jornal "0 

Estado de Sao Paulo", em 19.12.96: 

"Todos os paises que nao tern incentivo ao cinema estao mortos. Em 

compensar;ao, paises que contam com esse estimulo como Franr;a, Canada, 

Australia, Dinamarca, Espanha, tern uma produr;ao mas o cenario de exibir;ao 

mudou. A sa/a de cinema deixou de ser o imico ponto de venda do jilme. Hoje 

tem de se pensar tambem o video, a TV a cabo e vendas no Exterior. Tirando os 

Estados Unidos e a india, nao ha mercado inferno que pague urn jilme em 

nenhum pais do mundo. E mesmo no mercado americana, s6 os grandes 

sucessos se pagam e nenhum mercado vive s6 de grandes sucessos. Na Franr;a, 

onde sao produzidos mais de cern jilmes por ano, 80% nem chegam aos 

cinemas - vao direto para a televisao e para o video, porque nao tem espar;o 

para lanr;amento em sa/as. Lit, como aqui e em todo Iugar, o jilme americana 

domina a maior parte do mercado". 

Enfim, por mais que se critique a obrigatoriedade, que se questione uma politica 

que contradiz a temporada neoliberal e sua aposta na livre-iniciativa - vigentes na politica 

nacional-, continua rondando a sobrevivencia do curta a regulamentayao de uma lei que, 

legalmente, nunca deixou de existir. E dificil prever se quando for retomada, funcionara 

ou nao, se dara maior visibilidade ao curta ou nao. A unica certeza e que esta continua 

sendo, para a maior parte dos cineastas a que este trabalho teve acesso, uma das saidas 

possiveis para dar ao curta o espayo que merece e de ampliar o que ja esta existindo. 
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Neste sentido, os p6los de cinema e algumas produtoras tern sido tambem pilares 

de sustenta<;ao do curta no mercado disponivel. Ja citada neste trabalho227, a "Casa de 

Cinema de Porto Alegre", com 12 anos de existencia e realizas:ao de 30 curtas, foi 

responsavel por muitos dos filmes premiados nos ultimos anos e com forte empatia com o 

publico. Outra produtora que e referencia para o curta nacional e a "Superfilmes", de Sao 

Paulo, que tern em seu catalogo a produ<;ao de "A Alma do Neg6cio", de Torero, 

"Criaturas que nasciam em segredo", "Onde Sao Paulo acaba" e "Brevissima Hist6ria das 

Gentes de Santos". Na dires:ao da Superfilmes esta Zita Carvalhosa e Andre Klotzel. 

Fora do eixo Rio-Sao Paulo, os destaques sao as produ<;oes do nordeste, 

especialmente Pernambuco e Bahia. Sao filmes que, em que pese a globaliza<;ao, mantem-

se na rela<;ao viva com a geografia espacial, humana e cultural que os cerca. Vale 

destacar aqui o pernambucano "Simao Martiniano, o camelo de cinema", dirigido por 

Clara Angelica e Heitor Lacerda" e realizado em fevereiro de 1998. 

0 curta e urn semi-documentario sobre a vida de Simao Martiniano, urn cineasta 

extraido da camada popular e que nela se mantem, desmistificando para o publico o 

glamour que ronda o mundo do cinema e recuperando a rela<;ao de amor e voca<;ao que 

ele provoca. 0 curta coloca Martiniano em cena para contar a sua hist6ria criando no 

inicio do filme dois pianos de a<;ao. A frente, o personagem focado narra a sua trajet6ria 

enquanto no segundo plano ve-se a encena.;ao do que ele conta. Quando o tempo da 

a.;ao passa ao presente ele pode interpretar a si mesmo e tambem mostrar a sua obra: 

cenas de quatro dos seus filmes sao inseridos no curta e tambem seu metodo de trabalho. 

227 Entre os filmes produzidos pela "Casa" estao "0 Dia em que Dorival encarou a Guarda", "Ilha das 

Flores", "Deus Ex-Machina". Neste anode 99 ingressou no mundo dos longas fazendo "Toleriincia". A 

dire<;iio e de Carlos Gerbase. 0 proximo projeto, o longa "0 Homem que copiava", e de Jorge Furtado, 

urn dos seis s6cios atuais da "Casa". Os outros sao Nora Goulart, Carlos Gerbasi, Luciana Tomasi, Giba 

Assis Brasil e Ana Luiza Azevedo 
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0 foco neste cineasta que afirma e vive seu arnor pela chamada setima arte com 

tanta simplicidade, desvenda Simao como urn personagem-simbolo da propria trajet6ria 

do cinema brasileiro. Em determinado momenta ele afirma: "Eu jar;o cinema para me 

divertir ... toda a minha vida eu sonhei com cinema ... " Sua vida de autodidata, sua 

persistencia apesar do parco retorno financeiro que a atividade lhe confere - a ponte de 

se deslocar pela cidade de onibus - dao ainda maior autenticidade a cena final deste 

curta: na sala vazia de urn cinema ample, sentado em uma das cadeiras vermelhas deste 

ample espa<;o, o velho cineasta, sozinho, reafirma o seu amor pela setima arte dizendo 

que faz cinema porque esta cumprindo seu destine e, por isso, poderia ate morrer dentro 

de uma sala como a que estava. 

Enfim, Simao Martiniano e urn personagem tao rico de leituras que encobre os 

lirnites de produ<;iio deste curta que tern na tematica abra<;ada o segredo de sua 

consistencia, de sua for<;a e de sua capacidade de emocionar o espectador. "Eu jar,:o 

cinema para me divertir ... " e na fala de Martiniano pode estar uma das respostas 

possiveis a coloca<;iio de Isa Castro. Muitas outras tambem existem e essa multiplicidade 

de valores e a "cara" do mundo do curta-metragem: como cinema, ele dobra-se a 

multiples papeis, multiplas referencias, multiples significados. Elirninar tais possibilidades 

e empobrecer ainda mais uma cinematografia que busca, ate hoje, estabelecer urn vinculo 

mais contimuo e consistente com o seu publico. 
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7. Vida longa ao curtal 

"Aqui e ali despontavam novas autores e novas propostas nesta seara diminuta 

que eo curta mas que cumpre umafunyiio indispensilvel que e a de manter viva e 

atuante a consci€ncia de que e nossa missiio levar o Brasil ils telas de cinema". (SCrgio 

Santeiro). 

Ao isolar o tema "curta-metragem" este trabalho se deu conta que, de certa forma, 

poderia acabar por cair em uma especie de hist6ria paralela do cinema brasileiro, pois o 

seu percurso no tempo e no espa90 parecia ser associado a velha ideia do rio que corre. 

Ou seja, parecia haver, em deterrninados momentos da trajet6ria a que se estava 

debruyando, uma hist6ria do curta-metragem brasileiro e outra do cinema Iongo nacional. 

E claro que tal esquematismo facilitaria esta disserta9ao: periodos do cinema curto seriam 

vistos como fases sucessivas, quase sempre sendo possivel encontrar na fase abordada a 

tendencia de negayao da anterior. 

Esta concepyao foi refor9ada nas entrevistas: grosso modo, ao se referirem a 

propria trajet6ria, os entrevistados acabavam por reproduzir esse conceito de hist6ria do 

curta ao se encaixarem em geray5es e apontarem opy5es tematicas e esteticas como 

reas;oes ao que havia sido feito anteriormente, assumindo urn processo de exaustao das 

produs;oes que estavam sendo negadas, sempre tendo como referencia os pr6prios curtas. 

Tantos ditos assim, por pessoas que tambt\m fazem o cinema no Brasil hoje, nao 

poderia ser desprezado. S6 que, por outro lado, nos textos de, por exemplo, Ismail 

Xavier e tambem alguns de Jean-Claude Bernardet, essa separayao nao se dava228 Mas, e 

228 No caso de Jean-Claude, em "Cineastas e Imagens do Povo", op. cit. p. 9, ele justifica claramente 

porque sua aruilise "documentaria" incidiria em filmes curtos, com apenas uma excec;iio. Esse isolamento 



168 

o movimento documentarista, praticamente restrito ao curta durante anos? E agora, 

enquanto o longa estava Ia, moribundo, o curta ja tendo conquistado o seu espayo, como 

continuaria sua trajet6ria? Continuaria sendo visto de forma quase independente, gerando 

trabalhos que envolvem pequenos grupos a se revezarem em funv6es, garantindo 

produtoras como a "Superfilmes" em Sao Paulo e a "Casa de Cinema de Porto Alegre", 

na capital gaucha?229 

A armadilha a que este trabalho acabou abravando ao estruturar o texto em cima 

de uma trajet6ria quase particular ao curta, nao impediu, no entanto, a percepyao de que 

era necessaria ir levantar, mesmo que parcialmente, urn hist6rico do cinema brasileiro 

como urn todo. Isso porque muitos dados sobre a relavao deste cinema com o Estado se 

colocavam prementes - ja que sempre foi essencial para a ex:istencia do filme curto 

brasileiro estabelecer esse vinculo. Mas, fora isso, algumas indaga96es que motivaram 

esta pesquisa persistiram durante to do esse percurso: ha caracteristicas de linguagem que 

sao exclusivas ao curta ? Os deslocamentos tematicos foram essenciais para o vigor da 

safra ap6s 86? A empatia com o publico a partir dos meados dos anos 80, a sobrevida do 

curta deve-se a quais possiveis estrategias cinematognificas? E todos os limites que 

cercam o curta? Que respostas foram possiveis de serem encontradas e que permitiram a 

"primavera" desta metragem e seus tantos desdobramentos? 

A duravao de urn filme, sem duvida, traz limitav6es tematicas, limitav6es de 

linguagem e outras referencias ditadas pelo "tempo". "Nao se pode perder muito tempo 

do curta, no entanto, ja nao acontece em "Os Jovens Paulistas". Quanta a Xavier, lui uma posi<;ao clara 

no sentido da abrangencia da cinematografia nacional e de nao isolamento do curta, em uma trajet6ria 

separada. 
229 "Nos anos 90, sem a lei, o curta fica sem espaf;o garantido, mas jG. esta consolidado como forma de 

expressao, principalmente para novas diretores. Os diretores mats consagrados tambem veem seu 

trabalho reconhecido e recebem ofertas de novas produroes (Fundaroes, Balsas, Concursos). Ainda dO. 

para experimentar no curta, mas sempre com a lembran9a do alto custo desta forma artistica". (Luciana 

Tomasi, em entrevista para a pesquisadora). 
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porque quando voce menos esperaja e hora de acabar"230 Dominio do tempo narrativo, 

das propostas de experimentayao, da composiv1io de personagens, de cem'trios. Dominio 

de "verba". Ou seja: nao da para fazer curta-metragem desconsiderando essas 

caracteristicas "inerentes" a metragem, no Brasil. 

Assim, ao Iongo da filmografia levantada, especialmente a partir dos anos 80 

quando o curta come9a a se perceber com for9a e autonomia, varias estrategias de 

realizay1io vao sendo tateadas. A busca de novas fontes de inspira91io incluem, com muito 

mais forva e clareza, a critica social, o humor e ainda o cotidiano dos realizadores. 

Tambem se recorre a propria cinematografia - nacional e intenacional - em exercicio de 

metalinguagem que ora e serio, ora e apenas pretexto para mais uma piada sonora-visual, 

bern ao gosto do publico media, sem se perder de vista a homenagem ao mundo do 

cinema. Urn exemplo destes dialogos de culturas esta em, "Mais Luz", de Reinaldo 

Pinheiro, onde urn ex-lanteminha revive sua paixao par Greta Garbo mas, no final, acaba 

danyando e com Zeze Macedo, figura quase "cult" do cinema e do humor brasileiro231 

Mas, retomando as quest6es colocadas em relav1io as motiva96es que permitiram 

o novo f6lego conquistado pelos curtas a partir dos anos 80, uma das chaves que esta 

dissertayao aponta esta no despudor com que os realizadores deixam de ignorar sua 

propria localizav1io cultural enquanto classe pais, se o cinema militante dos anos 70 

230 Andrea Seligtnan, entrevista citada. 
231 "Desde 1983 eu estou trabalhando com cinema. Meu primeiro curta e de 1986 ... Estudo 

dramaturgia, mitologia, hist6ria, ate artes pldsticas, mas tudo emjun9fio do cinema, em tomo de a/gum 

projeto, nfio e aleat6rio. E uma caracteristica da minha gera9ilo, que veio do curta, nfio e encarar o 

curta como cartiio de visitas para o longa-metragem, muito peio contrtirio, jiz urn tonga porque eu 

cansei de estar sempre apresentando urn projeto de curta e nao ganhar ... " Tata Amaral em 03/12/96, 

entrevista ao Cinebrasil. Da nova gera9ao, Tata mostra que as foutes de sen cinema sao realmente 
mllltiplas. Nesta mesma entrevista diz que, de certa forma, foi obrigada a fazer longa par estar ha quase 
10 anos apresentando projetos para curta e nunca ser classificada. "Nao e passive/ que hG dez anos eu 

nao escrevo umprojeto bom de curta!". 
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privilegiara personagens e mundos populares dos "oprimidos"232, a nova produ<;ao, 

assumidamente em sua maior parte de fico;ao, traria o mundo de seus realizadores para as 

telas. Neste outro universo cultural, amor e morte ganham espao;o privilegiado. Urn amor 

que pode ser caricato, que ri de si mesmo como em "A mulher fatal encontra o homem 

ideal", de Carla Camurati ou pode ser banhado a sangue como em "Exercicio 1", de 

Kiko Araujo Filho ou ainda superado por urn novo cemirio, como em "Bruxa e Fada", de 

Inacio Zatz e Flavio Del Carlo. 

Tambem se buscou na parcena com a literatura de autores nao exatamente 

populares como Lygia Fagundes Telles, Clarice Lispector e Carlos Drummond de 

Andrade, a fonte para curtas que tern em comum o respeito ao "clima" que caracteriza as 

obras desses escritores. Urn dos trabalhos interessantes desse caminho esta em "Manhas", 

de Zeca Pires, cineasta de Santa Catarina. 0 curta e baseado em "A Morte do Leiteiro", 

de Drummond. E urn filme que faz uma leitura quase linear do poema mas que, por outro 

!ado, permite ao espectador construir o paralelo campo/placido x cidade/violenta , 

atraves de personagens muito nitidos que podem ser percebidos com facilidade pelo 

publico. Mantendo uma alternancia praticamente continua de grandes pianos com 

primeiros pianos e utilizando muito pouco os pianos medios, o cineasta consegue mostrar 

como a amplitude e encanto de urn cenario tao especial acabam rompidos por uma 

minima invasao do urbano. 

En:fim, especialmente entre os anos 86 e 96, em urn boom iniciado sob o batismo 

de "primavera do curta", con:figurou-se uma cinematografia movida especialmente por 

uma vontade imensa de se continuar fazendo cinema no Brasil. Movida tambem pela 

sensibilidade de certos atores deste cenario que perceberam as significativas 

232 Sem esquecer o que nos colocou Bemardet em "Cineastas e Jmagens do Povo" (op. cit. p.9): 

subjacentes a temas e personagens, a classe media imprimia a estes filmes, sua desesperalll;a e "solu(:oes" 

para o momento politico e situa(:6es que tratavam. 
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possibilidades que o curta oferecia. Movida, enfun, por uma aguda perceps;ao que este 

era urn periodo onde os espas;os cavados ofereciam consistencia segura, poucas vezes 

vista na hist6ria do cinema brasileiro. Mas, a prima vera segue-se sempre o verao e, no 

calor do atual "renascimento"233 do cinema Iongo no Brasil, qual espas;o sobran't para o 

curta nacional ? 

Essa e uma questao que ganhou mawr fors;a em 1996. Olhando urn horizonte 

aparentemente mrus amplo para as realizas;oes em longa-metragem, viirios cineastas e 

tambem produtores comes;am a ver o curta com novos olhos. Se em pleno boom poucos 

realizadores fizeram dois ou tres curtas, agora, com a possibilidade real de se partir mais 

rapidamente para o longa-metragem, caberii ao curta configurar-se como espas;o 

praticamente exclusive para estreantes ?234 

Nas entrevistas realizadas para esta disserta91io, a mruor parte dos cineastas 

adjetivou o curta com a palavra "experimenta9ao" e tambem como o caminho (hoje) 

233 Em uma edi9iio do "Caderno 2" do jornal "0 Estado de Sao Paulo", de 17 de mar90 de 1996, Luiz 

Zanin Oricchio destaca: ''JQ niio hiz mais nenhum motivo para duvidar: o cinema brasileiro renasceu. A 

produt;do comec;a a se recuperar de forma consistente, o pUblico mostra ter interesse em ver os fUmes 

nacionais e ate mesmo o reconhecimento internacional estci de volta com a indicat;iio de 0 Ouatrilho 

de Fabio Barreto, para o Oscar. Tudo indica que os tempos negros da era Co/lor, quando a produc;tio 

caiu a zero, foram exorcizados. A atividade voltou a empregar seus projissionais. Veteranos como 

Nelsom Pereira dos Santos, Walter Hugo Khouri, Cacti Diegues e outros recomec;aram a filmar com 

regularidade, o que e muito positivo. Mas, ao /ado deles e muitas vezes contra eles, surge uma nova 

gerat;iio de cineastas, }ovens que ensaiaram seus passos no curta-metragem e agora comeqam a testar a 

musculatura no long a ... 

Esse talvez seja o jato mais importante a ser comemorado pelo cinema brasileiro dos anos 90. Apesar de 

tudo contra, dos estragos causados par uma politica de terra arrasada e um preconceito com coisas 

muito serias, que o cinema e uma coisa que tem uma reverberaqiio muito mais a/em do que voce 

imagina quando estti fazendo. Esse Jato traz uma responsabi/idade muito grande". (Eliane Caffe, em 

entrevista a pesquisadora). E uma postura que destoa do que disse Andre Sturn, em relal'iio aos filmes 

dos anos 80: rj4s pessoas tinham perdido a referenda da militlincia e agora queriam fazer o jilme que 

lhes dava na telha. Falar do que quisessem sem essa preocupaqiio de jicar provando isso ou aquila, de 

ficar conscientizando ... '1 (Andre Sturn, entrevista a pesquisadora). 

234 Em entrevista ao "Cinebrasil", Tata Amaral fala: "As portas institucionais do curta se jecharam para 

mim, porque chega uma hora que voce tem premia, isso e aquila, e as pessoas acham que o seu projeto 

e muito pequeno. Dezern: 'Ah, voce pode fazer melhor 1
• Niio e passive/ que hiz dez anos eu niio escrevo 

um projeto bom de curta! Vi que rola um preconceito dessas comissOes ... Ai apareceu o Premia Banespa 

para longas e eu entrei nessa, mais como uma necessidade de filmar". (Publicado em 03/12/96) 
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"quase natural" para se ingressar no mundo do cinema235 Apenas Joel Pizzini colocou de 

forma muito clara que nao se trata de fazer curta-metragem e sim de realizar cada projeto 

num tempo adequado ao tema escolhido236 

"0 curta-metragem, antes de tudo, para mim, e um tempo apropriado 

para determinadas ideias, determinados projetos. Eu, como trabalho com o 

cinema de expressiio p01itica, o chamado cinema experimental, ele, em geral, se 

adequa a um tempo conciso, concentrado. Entlio, o curta-metragem tem essa 

economia de meios, de linguagem. Ele te possibilita trabalhar a expresslio 

poetica que esta muito proxima de um tempo breve, conciso, de um tempo 

enxuto aonde voce consegue condensar varios elementos"-

Outros, como Andrea Seligman237, esclarecem que nao fazem curta-metragem: 

fazem cmema. No entanto, praticamente todos os cineastas entrevistados ja estavam 

envolvidos em projetos de longa - ou faziam pianos para estar - e nao tinham qualquer 

perspectiva de fazer urn novo curta: "so se pintar um premio". 238" 

Mas ... 239 "As pessoas fazem curta porque gostam de cinema pois nlio dCt dinheiro 

para ninguem, nao dCt para sobreviver de curta. Por isso, o apoio institucional e 

fundamental. Na ficr;Cio, principalmente, em termos de dramaturgia, de dominio da 

narrativa, passar pelo curta e vital". 

Assim, se e passive! fazer urn resumo do percurso deste trabalho destaca-se que a 

mesma diversidade e intensa produyao que acompanhou a trajet6ria do curta-metragem 

235 "0 curta e hoje a porta de entrada da profisslio ... porque o cinema se transformou em uma atividade 

tiio cara que voce jamais conseguirG, a nlio ser que voce seja uma pessoa muito rica, seja filho de 

alguem muito rico, ou que voce }it esteja em uma atividade como publici dade no longa, isso quase niio 

existe, nem nos Estados Unidos. Ate os grandes atores dos Estados Unidos que querem comer;ar a 

dirigir, elesfazem primeiro urn curtinha ... " (Vania Debbs, em entrevista a este trabalho) 

236 Entrevista a esta pesquisa. 

237 Entre\~Sta para este trabalho. 

238 Paulo Sacramento e Andrea Seligman enviaram projetos ao Premio Estimulo e, enquanto aguardam o 

resultado ja estiio trabalhando em seus respectivos projetos de longa. 

239 Silvio Da-Rin, em entrevista a pesquisadora. 
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nacional, variando em grau conforme o periodo hist6rico, mantem-se em rela((ao its 

possiveis estrategias de sua sobrevivencia. Hit o fato, incontestavel, do papel do Estado 

nesta trajet6ria, enquanto maior produtor de curtas. No entanto, este Estado nao teve a 

capacidade de formar o que e vital para qualquer cinematografia: publico. Ao nao 

cumprir este papel, jogou nas maos dos realizadores uma politica que, miudamente, nao 

lhes cabia: lutar pela visibilidade. 

Imersos em uma cultura que foi tomada de assalto sem esbo<;ar grandes 

resistencias, divididos entre ser produtos culturais ou de mercado, os curtas brasileiros 

nao conseguiram escapar de urn destino comum it produ<;ao cinematognifica neste Pais. 

No entanto, rompendo com menos intensidade do que parece a primeira vista - dada a 

repercussao na midia - os curtas desempenharam urn papel que sera ainda melhor 

dimensionado se tiverem a chance de serem resgatados pelas novas gera<;5es. E neste 

momento deve-se olhar para esta produ<;ao 

Neste sentido, este trabalho continua achando inconcebivel filmes como "Mato 

Eles?", "Infinita Tropicalia", "Rota ABC", "Socorro Nobre" e tantos outros, 

permanecerem a margem da imensa maioria da popula<;ao brasileira. Mas, apesar desta 

indigna<;ao, tern ainda uma profunda esperan((a e relativa convic<;ao, que tal situayao 

ainda sera modificada. Urn vislumbre, neste sentido, esta na obra de Jean-Claude 

Bernardet "Cinema e Hist6ria", onde o aut or indica filmes que poderiam fazer parte de 

estrategias educacionais complementares. Outros esfor<;os, como o "Mambembe" e "0 

Cinema vai a escola", devem gerar, no minimo, retomadas futuras. E, melhor ainda, o 

trabalho da Funarte colocando em video o cinema nacional, inclusive os curtas240 

Credita-se aqui, as Universidades, aos pesquisadores, as Funda<;oes como a 

"Cinemateca", a possibilidade de desenvolverem projetos que contribuam para tornar 

240 0 catalogo de video da Funarte inclui Humberto Manro, documentarios dos anos 60 e 70 e, mais 

recentemente, produ9oes de Sao Paulo, Pernambuco, Parana e Brasilia. 
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estes curtas - quase ilustres desconhecidos - em medianamente assistidos. Tambem se ve 

no esfon;o de regulamenta<;iio da lei de obrigatoriedade, uma politica de exibi~tiio que nao 

pode ser descartada pais, com todas as dificuldades que, de certa forma, lhe e inerente, e 

uma arma conhecida e, portanto, mais facil de ser avaliada, discutida, percebida em seus 

equivocos. 

Enfim, nesta breve trajet6ria que ousa apontar algumas perspectivas - talvez 

melhor seria serem classificadas como expectativas - procurou-se interligar autores e 

obras, sem perder o contexto em que estavam inseridos. Essa compartimenta<;ao, par 

vezes, pode ter produzido reflexoes esquematicas ou simplistas, ou mesmo ter deixado de 

!ado filmes importantes. Reconhe<;e-se aqui tais limites, com a ressalva da honestidade e 

isen<;iio com que se abra<;ou este trabalho. Em nenhum momenta esta pesquisa esteve 

direcionada com bases em quaisquer rela<;iio pessoal. A individualidade aqui presente 

esteve pautada em forma<;ao e coerencia intelectual, alem do limite de acesso a 

determinadas obras, como foi ressalvado na Introdu<;iio. Tambem recebeu, abertamente, 

indica<;oes de realizadores e pessoas envolvidas com o curta-brasileiro - conforme foi 

assumido no inicio deste trabalho. 

F oi uma viagem relativamente longa, esta entre os curtas nacionais. Viagem de 

encontro a filmes medianos, experimentais, ousados, convencionais. A filmes que 

confirmaram talentos, outros, que foram apenas espa<;o para estreantes. E uma viagem 

que tambem recolocou uma serie de questoes que motivaram este percurso. Uma delas 

refere-se ao periodo assumido nesta disserta<;iio como boom do curta brasileiro. Vista 

como unanimidade quando se iniciou esta pesquisa, tal expressao foi sendo 

redimensionada quando do acesso a filmes anteriores ao periodo e quando se defrontou 

com coloca<;oes como a de Vitor, no encontro do Centro Cultural, em 1994:241 

241 Evento divulgado por "1986-1996 ... ", op. cit. p. 27. 
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" .. . Eu questiono muito a idha do boom do curta. Que boom e esse em 

que se criou uma oposi'riio aos longametragistas, mas num segundo momenta 

niio conseguiu manter uma for~ politica? Existe uma serie de fatores, tudo 

vem dentro de uma for'<a estetica. Niio e a toa que o pessoal do Cinema Novo 

fez a Embrcifilme e lutou com Tambelini, a gente sabe dessas coisas. Mas que 

boom e esse, em que a gente perdeu a obrigatoriedade do curta, se conjinou a 

um Iugar apenas de debate? Acho questionavel se e o Iugar do curta-metragem. 

Acho que e um Iugar especijico de um grupo do curta-metragem. Claro que a 

gente acaba participando, mas aquela corpora'riio ligada ao curta-metragem, 

dessa epoca que ele esta falando, se conjinou naquilo que se chamou 'o 

templo ', como chamam o MIS. Para mim niio e um templo, e um feudo, uma 

coisa quase fechada ... " 

Essa posiyao, embora nao explicitamente partilhada por muitos cineastas, se 

sustenta no proprio vigor dos filmes exibidos durante o evento promovido pelo Centro 

Cultural. Foram 100 curtas, de diversas epocas, comprovando que sempre existiram 

filmes criativos, vigorosos. Para Vitor, o tal boom foi muito mais resultado de uma 

abertura da midia em rela<;:lio ao curta em determinado momenta hist6rico, do que 

propriamente conseqi.iencia de uma filmogra:fia renovadora. 

Corroborando o que foi colocado acima, basta localizar, por exemplo, as 

premia96es de festivais dos ultimos anos confirmando, no minima, uma tendencia de 

critica e publico para eleger-se os "melhores" filmes. No entanto, ficar preso a esta 

passive! polemica pareceu a esta disserta<;:lio amesquinhar uma serie de descobertas e 

encontros que foram acontecendo durantes este trabalho. Isto porque, a ideia inicial 

motivadora desta pesquisa que localizava no periodo da "primavera do curta" 

trangressoes e revoluy5es esteticas e tematicas logo teve que ser revisitada, tanto pelo 
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contato mais vigoroso com os filmes quanta pelas leituras sistematizadas da bibliografia 

relacionada ao tema242 e, ainda, pelas pontuat;:oes do Orientador, referendadas pelo 

exame de qualificat;:iio deste trabalho. 

Esta realidade deu outros contornos a esta dissertat;:iio. Primeiro, descobriu-se que 

nao seria tarefa simples localizar dentre a imensa produt;:iio, filmes ou grupo de filmes que 

confirmassem tais revoluvoes de linguagem. E, mesmo que tenha sido passive! o acesso a 

debates e discussoes sabre o por que de se optar por esta ou aquela estetica, o por que de 

se rever Glauber, Cinema Novo e ate o por que de se adotar determinados 

enquadramentos, pianos e angulos243, os filmes a que se teve acesso apontavam sempre 

para deslocamentos tematicos e novas possibilidades de linguagem e nao para rupturas de 

formas. Sim, acuidade tecnica, acesso a novas tecnologias, produ96es mais ricas e 

refinadas: mas querer descobrir na media dos filmes produzidos durante e depois da 

"primavera" muito mais que renovacoes, seria ser absolutamente injusta com "A Velha a 

Fiar", "Aruanda", "Congo", "A Pedra da Riqueza", "Buraco de Comadre", "Jardim Nova 

Bahia" e tantos outros curtas anteriores ao periodo de maior foco assumido por esta 

dissertat;:iio, que trazem a marca da inquietat;:iio de seus autores. 

Assim, se e passive! apontar algumas conclusoes para este trabalho busco no 

conceito da abordagem - tao cara ao documentario - muito do que aconteceu ao filme 

curta a partir dos anos 80. Quando a maior parte dos cineastas consegue deixar de !ado o 

ideario nacional-populista que havia colocado no centro do curta-metragem personagens 

242 Especialmente Jean-Claude Bernardet em suas criticas ao ideano populista que marcaram a trajetoria 

do documentirio brasi1eito. Particularmente rico para este trabalho foram os textos "A voz do outro" e 

"Operario, personagem emergente", inAnos 70, SP (Cinema, edi~o Europa), 1979-80. 

243 Essas questoes, com algumas varia<;(ies, aparecem nos diversos debates promovidos pelo evento do 

Centro Cultural e tambem em debates promovidos durante os Ultimos Festivais de Curta-Metragem 

promovido no MIS e, ainda, no debate promovido pela Folha de Sao Paulo, em 96, "Urn Seculo de 

Curtas", com Jorge Furtado, Torben Jensen (realizador dinamarques) e Jay Rosenblat (dos EUA) e 

Georges Bollou, urn dos organizadores do ciclo "Urn Seculo em curtas", de Clermont-Ferrant. 
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populares e passa a olhar para o seu proprio universo inicia-se nova trajetoria para o 

curta: ao falar do que conhece, pode ser critico, ironico, afetivo, sonhador. Enfim, pode 

estabelecer urn dia.Jogo que nao !he e exterior, mas fruto de suas vivencias, de seus 

questionamentos sobre o proprio mundo e ate, de seus deslumbramentos em relacao a 

profissao que abracou. 

E, mesmo quando volta-se novamente para a periferia, quando toma a focar na 

miseria economica e social o tema para seus filmes, este realizador ja nao procura nem 

dar voz ao povo - o que, de novo, !he confirmaria poder, poder cedido - nem falar em seu 

nome - poder assumido. Em novos contextos historicos e sociais, este cineasta passa a 

realizar o seu curta inserindo personagem e universo deste personagem em urn projeto 

calcado em uma visao humanista do mundo, fugindo dos esquematismo de classe sem, no 

entanto, diluir as distancias que o separa daquela realidade. 

Esta conclusao, no entanto, nao pode cair na mesma armadilha que sempre rondou 

a propria historia do curta: a ansiedade de ser generalizante, totalizante. N a mesma 

medida em que se pode identificar cineastas e filmes inseriveis ou exemplares da 

conclusao acima, pode-se encontrar outros leques de curtas que confirmam ser a 

metragem urn universo multiplo, que generosamente oferece-se para muitas e muitas 

leituras. 

Assim, o curta nacional continua sua jomada. A cada ano, urn ou outro se 

destaca. Nao nas dimensoes em que se sonha, mas onde existe: local de visibilidade ainda 

limitado, restrito - o que nao !he tira seu peso e papel nesta cinematografia brasileira 

ainda em busca de se firmar, de ampliar seus dialogos. Se algum dia tal ansiedade, tal 

expectativa - ou seja Ia que nome se possa dar a esta producao que nao encontrou 

equilibria financeiro para se autogerir - vai encontrar uma novo Iugar na cultura 

brasileira, nao e possivel, neste momento, avaliar. 0 fato e que os filmes curtos tern 
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conseguido formar uma cinematografia de significativa consistencia, ainda nao 

plenamente percebida nos espayos onde seria tao facil descobri-los. 



Filmografia 

Aboios e Cantigas - Umberto Mauro 

Adeus Rodelas - Agnaldo Siri Azevedo 

Aleijadinho, 0 - J Pedro de Andrade 
Amorl -Jose Roberto Torero 

Alma do Neg6cio, A- J. R. Torero 

Amor Matemo- Fernando Bonassi 

Arabesco - Eliana Caffe 

Aruanda- Linduarte Noronha 

Arraial do Cabo - Paulo Cezar Saraceni 

Ave! -Paulo Sacramento 

Balan((ando na Gangorra - Tania Araujo 

Barbosa - Jorge Furtado/ Ana Luiza Azevedo 

Batalha Naval -Liliana Sulzbach 

Boladeira, A- Vladimir Carvalho 

Brasilia Segundo Feldman - Vladimir Carvalho 

Brevissima Hist6ria das Gentes de Santos - Andre Klotzel 

Brincadeira de Crian9a - Luis Dantas 

Bruxas - Mauro Faccioli Filho 

Calangos do Boaiyu, Os - Ricardo Dias 
Caligrama - Eliana Caffe 

Canv6es Populares I e II - Humberto Mauro 
Caramujo-Flor- Joel Pizzini 

Carlo tal Amorosidade - Adilson Ruiz 

Carro de Bois - Humberto Mauro 
Cartao V ermelho - Lais Bodanzky 

Chapeleiros - Adrian Cooper 

Chuvas e Trovoadas - Flavia Alfinito 

Cinco Vezes Favela- M.FariaJMiguel Borges/C.Diegues/J.Andrade/L.Hirszman 
Cinema - Paulo Cesar Saraceni 

Coentro e Quiabo na Came do Sol - Eduardo Abad 
Comunidade do Maciel - Tuna Espinheira 

Criaturas que nasciam em segredo - Chico Teixeira 

De onde vern esse garoto - A Moreno 

Dente por dente - Alice de Andrade 

Desterro - Eduardo Paredes 

Deus Ex-Machina- Carlos Gerbase 

Dia que Dorival encarou a Guarda, 0 - Jorge Furtado/JPedro Goulart 
Diversoes Solitarias - Wilson Cunha 

Dov'E Meneghetti - Beto Brant 

Ecologia- Leon Hirszman 
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Encanto -Regina Jeha 

Encontro com Prestes - Sergio Santeiro 

Enigma de urn dia - Joel Pizzini 

Engenhos e Usinas - Humberto Mauro 

Escada, A - Philippe Barcinski 
Esconde-Esconde- Eliana Fonseca 

Escurinho do Cinema -Nelson Nadotti 

Espera, A - Mauricio Farias e L. Fernando Carvalho 

Esta nao e a sua vida- Jorge Furtado 

Extingue! - Eduardo Caron 

Farra do Boi, 0 Documentario - Zeca Pires 

Festa de S. Joao no interior da Bahia- Guido Araujo 

Festa das Candeias - Daniel Augusto 

Frankstein Punk- Cao Hamburger/Eliana Fonseca e outros 

FrioNa Barriga- Nilson Villas Boas 

Gangorra - Cristina Borges 

Garganta, A - Rodolfo Brandao 

Garota da Tela, A - Cao Hamburger 

Geraldo Voador - Brunno Viana 

Glaura - Guilherme de Almeida Prado 

Guesa, 0 - Sergio Santeiro 

Hip-Hop - Francisco Cesar Filho 

Homem Serio, UM- Dainara Toffoli!Diego de Godoy 
Ilha das Flores - Jorge Furtado 

Infinita Tropicalia- Adilson Ruiz 

Inspetor, 0 - Arthur Omar 

Inutil morte deS. Lira- J. Roberto Torero 

Ismael Nery - Sergio Santeiro 

Jo - Beto Brant e Ralph Strelow 

Joilson Marcou -Hilda Machado 

Joao de Barro - Humberto Mauro 
Jogo da Memoria -Denise Vieira Pinto 

Juvenilia - Paulo Sacramento 

La Lona - Daneil Gomez 

La90 de Fita - Paulo Cesar Saraceni 

Ma que, Bambina! - Cecilia Neto 

Marioria Absoluta - Leon Hirzman 

Mais Luz! - Reinaldo Pinheiro 

Manha - Zeca Pires 

Manha na Ro9a - Humberto Mauro 

Matadeira, A- Jorge Furtado 

Mato Eles? - Sergio Bianchi 

Megalopolis - Leon Hirszman 
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Memoria - Roberto Henkin 

Meus Oito Anos - Humberto Mauro 

Moleque de Rua (0 Nobre Pacto)- Marcio Ferrari 
Mooca, Sao Paulo -Francisco Cezar Filho 

Mr. Abrakadabra- Jose Araripe Jr. 

Mulher do Atirador de Facas, A- Nilson Villas Boas 

Mulher Fatal encontra o homem ideal, A- Carla Camuratti 

Mundo Perdido de Kozak, 0 -Fernando Severo 

Nelson Cavaquinho -Leon Hirszman 

Nem tudo que e sonho desmancha no ar- Andre Sturn 

Noite Final menos cinco minutos- Debora Waldman 

Nuncet Semper- Jose Roberto Torero 

Obcenidades - Roberto Henkin 

Oito Anos, Meus - Humberto Mauro 
Onde Sao Paulo acaba - Andrea Seligman 

Opressao - Mirella Martinelli 

Ordem, A - Luiz Alberto Pereira 

Origem dos Bebes segundo Kiki Cavalcanti, A - Anna Muylaert 

Patio, 0 - Glauber Rocha 
Palha<;:o Xupeta, 0 - Carlos Sanches & Andre Luiz Sampaio 

Partido Alto - Leon Hirszman 

Pedra da Riqueza, A - Vladimir Carvalho 

Pedro e o Senhor- Luiz Bolognesi 

Poema: Cidade - Francisco Cesar Filho 

Ponte Ercilio Luz - Zeca Pires 

Por duvida das vias - Betse de Paula 

Porta Aberta, A - Aluizio Abranches 

PR Kadeia - Eduardo Caron 

Quadro a Quadro Newton Cavalcanti- Paulo Cesar Saraceni 

Quarteto, 0 - Lauro Pinotti 
Revolta dos Carnudos, A- Eliana Fonseca 

Romeiros da Guia- Wladimir Carvalho e Joao Ramiro Mello 

Rota ABC - Francisco Cesar Filho 

Ruido de Passos - Denise Gons:alves 

Sao Joao Del Rey- Humberto Mauro 

Segunda-Feira- Geraldo Sarno 

Sob o Ditame do Rude Almajesto- Olney S.Paulo 

Socorro Nobre- Walter Salles 

Subterriineos do Futebol - Maurice Copovilla 

Terral- Eduardo Nunes 

Trancado (Por dentro) - Arthur Fontes 

Ires Moedas na Fonte- Cecilio Neto 

Ubere Sao Paulo- Roberto DAvila 
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V ala Co mum - Joao Godoy 

V elba a Fiar, A - Humberto Mauro 

Viagem pelo interior paulista - Sergio Santeiro 

Vida boa de Goyaz - Wladimir Carvalho 
Viver a Vida- Tata Amaral 

V6o Solitario -Everson Fagnelo 

Wholes - Cecilio Neto 

Zepellim passou por aqui, 0 - Sergio Silva 

Zona Leste, Alerta -Francisco Cesar Filho 
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