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RESUMO 

0 estudo elaborado sobre o filme Ferniio Dias realizado em Campinas em 
1956 pelo diretor Alfredo Roberto Alves. 0 filme em questao inicia e finaliza o 
segundo periodo cinematografico campineiro, o qual abrange, alem da sua propria 
trajetoria, os demais filmes produzidos na epoca e seus respectivos diretores. 

A abordagem deste estudo segue dois caminhos distintos: 
I - 0 filme Femiio Dias e suas implica9(>es: 
As rela9(>es estabelecidas com o primeiro periodo cinematografico 

campineiro, ocorrido nos anos 20. Amilar Alves, diretor de Joiio da Matta -
primeiro longa metragem produzido em Campinas, em 1923, era tambem o autor 
da p~ teatral Femao Dias, que foi adaptada para o cinema, por seu filho Alfredo 
Roberto Alves. 

0 filme Femiio Dias e sua propria epoca e influemcias. A presenc;:a das 
industrias cinematograficas paulistanas concretiza uma antiga vontade de ver 
ressurgir a produgao cinematografica campineira. Nesse rastro, surgem outras 
produ9(>es e outros diretores: Antoninho Hossri, Henrique de Oliveira Jr. e 
Fernando Garde!. 

II - Ferniio Dias- analise filmica. 
Outro memento desta dissertagao, alem da analise fflmica de Ferniio Dias 

por meio da decupagem, e a comparagao desse filme com outros dois filmes de 
mesmotema: 

- Bandeirantes de Humberto Mauro realizado em 1940. 
- 0 Ca~ador de Esmera/das de Osvaldo Oliveira de 1979. 

ABSTRACT 

This work is meant to show the study about the trajectory of Alfredo Roberto 
Alves' movie Femiio Dias, wich was produced in Campinas in 1956. The movie 
represents the beginning and the end of Campinas' second movie period, 
comprising besides it own development, other movies and their directors that 
belong to the same period. 

The adopted approach is divided in two distinct chapters: 
1- The movie Femiio Dias and its own relations: 
The relations established with Campinas's first movie period in the 1920's. 

Amilar Alves, who directed Joiio da Matta, produced in Campinas in 1923, was 
also the author of the play Ferniio Dias, which was adapted to be a movie, by his 
son, Alfredo Roberto Alves. 

Ferniio Dias, its period and influences. The outcoming of Sao Paulo's 
movie industry brings up the old desire of establishinf Campinas's movie 
production back. Other productions movie directors like Antoninho Hossri, 
Henrique de Oliveira Junior e Fernando Garde!. 

II - Ferniio Dias - the movie analyse 
The comparative analyse between the movie Ferniio Dias and: 

- Bandeirantes, directed by Humberto Mauro, 1940 
- 0 Ca~ador de Esmeraldas, directed by Osvaldo Oliveira, 1979. 
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INTRODUCAO 

A historia de Campinas esta permeada de acontecimentos e fates 

importantes que fazem parte da memoria cultural da cidade. Porem, muitos desses 

mementos, por nao manterem uma continuidade, se tornaram fatos isolados e 

muitas vezes esquecidos, precisando ser recuperados desse esquecimento e 

trazidos a tona novamente. Pelo fato de nao ter desenvolvido uma produgao 

constante que alcangasse uma identidade propria, o cinema campineiro e um 

exemplo de nossa exposigao. 

lniciada nos anos 20, a produgao cinematografica campineira nao e um fato 

recente e nem continuo. Marcada por perfodos ferteis e aridos, em tudo 

semelhante ao processo produtivo do cinema brasileiro como um todo, a 

construgao da historia cinematografica de Campinas vern sendo montada por 

partes. A primeira parte, ou o Cicio dos anos 20, foi amplamente estudada e 

analisada por Carlos Roberto R. de Souza
1

. Foi por meio desse estudo que a 

experiencia cinematografica campineira p6de ser avaliada dentro de uma historia 

mais ampla que a local. No entanto, a historia dessa cinematografia nao esta 

restrita a esse perfodo; os demais perfodos subsequentes apresentam material 

suficiente para novas pesquisas, e foi por esse prisma que esta dissertagao 

enfocou o tema em questao. 

0 tema da dissertagao esta centrado no filme Femao Dias e sua trajetoria. 

Realizado por Alfredo Roberto Alves na decada de 50, Femao Dias tornou-se um 

1
- SOUZA, Carlos Roberto R. de- "0 Cinema em Campinas Nos Anos 20 Ou Uma Hollywood Brasileira". 

Disserta9iio de Mestrado- ECA!USP, 1979. 



marco dentro da cinematografia campineira e foi praticamente, o responsavel pela 

existencia do segundo perfodo cinematografico campineiro. 0 momenta hist6rico 

da prodw;:ao do filme, bern como o seu desenvolvimento, fazem parte da 

abordagem deste estudo. 

Dividida em dais capftulos distintos, essa dissertac;:8o foi elaborada de 

modo que abrangesse dais segmentos importantes do objeto estudado: a 

realizac;:8o do proprio filme e a analise filmica. 

0 primeiro capitulo, intitulado: A trajet6ria de um fi/me - Fernao Dias e 

suas rela~oes, esta voltado a hist6ria do filme, a epoca de sua produc;:8o, as 

influencias que sofreu e as suas liga¢es a outros filmes produzidos em Campinas 

no perfodo. Geralmente urn filme nao acontece por acaso; diversos fatores o 

impulsionam para que seja realizado, abrangendo tanto os acontecimentos 

anteriores como aqueles do momenta da produgao. Com Fernao Dias nao foi 

diferente. Baseado na pec;:a teatral de Amilar Alves, o filme cria urn elo com o 

primeiro perfodo cinematografico campineiro, constituindo esta a primeira relac;:8o 

estabelecida com o passado. 

Nao houve necessidade de se analisarem comparativamente os dois 

periodos, tendo sido necessaria apenas urn pequeno recuo ao ciclo anterior, ja 

que Amilar Alves, autor e diretor do filme Joao da Mata, realizado em 1923 foi, 

tambem o autor da pec;:a teatral Femao Dias. 0 argumento e a adaptagao do 

roteiro para o cinema foi feito por Alfredo Roberto Alves, filho de Amilar Alves e o 

diretor de Femao Dias, lanc;:ado em 1957. 

Essa foi uma das raz6es para a existencia de urn segundo perfodo de 

produc;:8o cinematografica em Campinas. No entanto, as mudanc;:as culturais 

ocorridas em Sao Paulo no final da decada de 40, incluindo sobretudo a fundac;:8o 

2 



das companhias cinematograficas paulistanas, com maior destaque para a Vera 

Cruz, contribufram para alicer913r esse retorno. 

As tres experiencias realizadas por Alfredo Roberto Alves antes da 

realizagao da filmagem de Femao Dias- Aventuras do Dr. A. Venca, Escola da 

Fuzarca e Falsarios - ajudaram a compor esse primeiro capitulo, ao mesmo 

tempo que ofereceram sustentagao para o entendimento da obra analisada. 

Como quase todas as produy5es brasileiras, porem, Fernao Dias foi uma 

obra marcada por dificuldades, desde sua produgao ate sua veiculagao, revelando 

o lado perverso do cinema nacional: a falta de incentive governamental, as brigas 

com distribuidoras, e em particular, a comparagao desigual do produto brasileiro 

com o estrangeiro, por parte do publico. 

Todas essas relay5es nao foram gratuitas e se tornaram fundamentais para 

que nao s6 Femao Dias fosse realizado, mas que os demais filmes dos anos 50 

pudessem ser produzidos. Antoninho Hossri, Henrique de Oliveira Junior e 

Fernando Garde! foram os outros diretores que ajudaram a compor o segundo 

periodo cinematografico campineiro. De certa forma, os anos 50 tambem foram 

responsaveis pelo impulso dos perfodos posteriores. 

0 primeiro capitulo constitui urn relata hist6rico formal, na medida em que 

centra a trajet6ria da realizagao do filme enquanto o articula com a hist6ria da 

cinematografia campineira; ja o segundo capitulo, cuja denominagao e Fernao 

Dias como objeto de estudo - analise filmica, distancia-se desse enfoque e 

aproxima-se do proprio filme, seu tema, sua construc;:ao e sua linguagem. 

0 lema do filme central, estudado na dissertac;:8o, faz parte da hist6ria do 

Brasil - a ultima bandeira do paulista Fernao Dias Paes. Esse sera o teor do 

segundo capitulo. A analise do que e real ou ficcional dentro da construc;:8o filmica 

3 



de Fernao Dias - enredo, personagens, cenarios e vestuarios - foi realizada 

comparativamente com os outros dois filmes brasileiros de mesmo tema: 

Bandeirantes, dirigido por Humberto Mauro em 1940, e 0 Ca~ador de 

Esmeraldas, realizado por Osvaldo de Oliveira em 1979. 

A analise comparativa serviu igualmente para demonstrar a evolu<;:Bo do 

cinema nacional. Produzidos em epocas e locais diferentes, os tn3s filmes contam 

por meio da sua constru<;:ao, a linguagem e o tratamento dado por cada diretor. Ja 

a analise dos movimentos de camera, constru<;:ao dos pianos e sonoriza<;:Bo foi 

feita apenas sobre o filme Fernao Dias pela sua decupagem. 

0 segundo capitulo e encerrado com a descri<;:Bo plano a plano do filme 

Fernao Dias, e em conformidade com isso, o estudo da trajet6ria do filme e 

fechado nos diversos aspectos de sua relagao, tanto no que diz respeito ao 

periodo hist6rico, como ao tematico e o construtivo. 

0 desenvolvimento deste estudo deu-se de acordo com as necessidades 

da pesquisa. Em razao de nao haver publica¢es anteriores sobre o cinema em 

Campinas nos anos 50
2

, sendo as fontes, na sua maioria, primarias e estarem 

guardadas reservadas em arquivos nas institui¢es culturais ou com os familiares 

das pessoas citadas na pesquisa, a metodologia nao foi somente bibliografica, 

havendo necessidade de complementa<;:ao com entrevistas e conversas informais 

com essas pessoas. Alem desse procedimento, houve tambem necessidade da 

analise visual dos tres filmes envolvidos na analise comparativa: Ferniio Dias, 

Bandeirantes e 0 Ca~ador de Esmeraldas. Assistiu-se igualmente aos demais 

2
- A Unica publica9il.o ate esse momenta, da qual participei na qualidade de colaboradora e pesquisadora, 

sobre a pesquisa empreendida pelo MJS/ Campinas e publicada em 1995 sob o titulo lmagens de um sonho -
lconografia do Cinema Campineiro- 1923 a 1972. A intenyil.o desta pesquisa era fazer uma relayil.o tecnica e 

visual dos filmes realizados durante esse periodo, sem a preocupa9ao de se aprofundar no tema. 
4 



filmes campineiros mencionados na dissertayao para o conhecimento do seu 

conteudo. 

Os arquivos do MIS (Museu da lmagem e do Som - Campinas), do Centro 

de Memoria da Unicamp e da Cinemateca Brasileira (Sao Paulo) foram 

fundamentais para a pesquisa de documentos e relatos gravados e escritos. 

Todos os filmes campineiros mencionados foram encontrados no MIS de 

Campinas; o filme Bandeirantes foi gentilmente emprestado para a analise 

comparativa, ap6s autorizayao da Funarte, pela Cinemateca Brasileira. 0 

Ca~ador de Esmeraldas3
, por ser o unico filme de carater comercial, pode ser 

encontrado em uma locadora de video. 

As fichas tecnicas dos filmes considerados importantes para o 

desenvolvimento desta dissertayao encontram-se anexadas ao final do trabalho. 

3 
- 0 filme 0 Cangaceiro. pelo fato de ter sido de grande inlluencia para os filmes de Antoninho Hossri, 

mereceu que a ele assistissemos novamente. 
5 



CAPiTULO I 

A TRAJETORIA DE UM FILME 

Fernao Dias e suas rela~oes 



CAPiTULO I 

A TRAJETORIA DE UM FILME - Femao Dias e suas rela~oes 

1-INDRODUCAO AO PRIMEIRO CAPITULO 

0 cinema, como arte dinamica, retrata epocas, perfodos e formas de 

linguagem. A arte cinematografica nao se restringe apenas a manufatura do filme 

no sentido tecnico; h8 toda uma estrutura de pensamento que vai da percepc;:8o e 

experiencia do autor a influencia do meio social. 

Gada produc;:8o cinematografica, feita em urn determinado local, acaba 

fazendo parte do memento cultural e hist6rico do local de produc;:8o, seja por meio 

de uma interferencia direta ou indireta 
1 

' que pode influenciar ou nao 0 percurso do 

filme. 

Mediante a analise feita sobre determinado filme, e possivel que o processo 

desenvolvido dentro de uma etapa ou perfodo em que ele foi realizado seja 

compreendido. Uma produc;:8o cinematografica nao registra tao somente urn 

roteiro, mas, antes de tudo, uma ideia, todos os mementos da realizac;:ao da ideia, 

do seu infcio a sua finalizac;:ao. 

1
- A denominayao de interferencia dire/a ou indireta , tern por objetivo explicar a relayao entre o local onde 

foi realizada a filmagem e o filme em si. Por interferencia direta compreende-se quando o proprio local faz 
parte do roteiro e estit inserido na hist6ria do filme; jit a indireta se apresenta quando o local e apenas o espa10o 
da filmagem, ele nao interfere na hist6ria do filme, mas o filme foi realizado naquela localidade. 0 filme 
F erniio Dias realizado e produzido em Campinas nao exerce uma interferencia direta sobre a cidade , porque 
nao registra fatos pertencentes a ela, mas faz parte da hist6ria da cinematografia local, portanto a sua 

interfen§ncia e indireta 
7 



A inten~o desse capitulo e abordar os componentes que ajudaram a 

concretizar a realiza~o do filme Femiio Dias e consequentemente formar o 

periodo cinematogn3fico dos anos 50. 

Diante dessa linha de pensamento, e que o estudo da cinematografia 

campineira dos anos 50 nao e isolada e nem restrita ao filme Fernao Dias, o 

objeto principal desse estudo. Ao contrario, ela se ramifica alcangando um periodo 

hist6rico cinematografico anterior, como tambem abarca as influencias culturais da 

propria decada de 50. Essas questoes ajudam a completar o estudo pretendido, 

situando-o dentro de um contexto ao mesmo tempo que fornece consistencia a 

analise do pr6prio filme. 

8 



2- A PRESENCA DO CINEMA EM CAMPINAS NOS ANOS 50 E A HERANCA 

CINEMATOGRAFICA DOS ANOS 20 

0 cinema em Campinas na decada de 50 nao nasceu por acaso e nem foi 

gratuito; a existencia de um passado cinematografico provindo da decada de 20 

ajudou a impulsionar esse momenta, o qual, todavia, adquiriu feic;:oes pr6prias, 

ultrapassando o sentido de mera reproduc;:§.o do passado. 

Para estabelecer uma melhor compreensao da representatividade da 

produc;:§.o cinematografica dos anos 50 em relac;:§.o a produc;:§.o cinematografica 

dos anos 20, e necessaria fazer uma pequena retrospectiva ao primeiro perfodo, 

ou como foi chamado: Cicio dos Anos 20. 

Por meio desse estudo, porem sem a necessidade de se ater aos detalhes, 

pode-se trac;:ar um perfil do primeiro ciclo, dimensionando apenas a importancia 

que teve em relac;:§.os aos demais perfodos cinematograficos subseqOentes em 

Campinas e a forma como contribuiu para que estes mementos pudessem existir. 

E importante notar que, apesar de ser uma invenc;:§.o considerada recente, 

datando apenas do final do seculo passado, o cinema abriu portas para um novo 

meio de produc;:§.o artfstica
2

. Campinas e colocada como participante desta 

experiencia em 1923, com um dos primeiros filmes de enredo e tonga metragem 

do pais: Joao da Matta, de Amilar Alves, vinte e cinco anos ap6s a realizac;:ao do 

primeiro filme brasileiro
3

. Com esse primeiro filme realizado em Campinas 

2
- Os irmaos Lumiere filmam, em 1894, a saida de openirios de sua fiibrica em Lyon e, em 1895, em 22 de 

marco e feita a primeira exibiyiio em Paris. No mesmo ano e montado o primeiro estU.dio, o do frances Leon 
Gaumont Em 1896, houve a primeira exibi9ao de cinema no Brasil, mas o grande impulse s6 viria a partir de 
1907, em que proliferaram as salas de cinema no Rio: 18 ao todo. Em Sao Paulo, a primeira sala fixa s6 abriria 
dez anos depois. COUTO, Jose Geraldo - Hist6ria traz tempera do artesanato. Caderno Especial- 100 anos 

de cinema- Folha de Sao Paulo, 30/ll/1995, p.l3 . 
3

- Os historiadores apontarn Afonso Segreto como realizador do primeiro filme brasileiro, o qual, em 19 de 
julbo de 1898, filmou a bala de Guanabara, a bordo de urn barco que chegava ao Rio. Ponim em 1993, o 

9 



registra-se o primeiro perfodo do cinema campineiro que abrange toda a decada 

de 204
. 

Da mesma forma como o cinema brasileiro nos anos 20 desenvolveu-se em 

Ciclos- "surtos efemeros em determinadas epocas, com caracteristicas especiais -

proprio do cinema subdesenvolvido", como diz Carlos Roberto R. de Souza
5

, o 

cinema campineiro tambem se desenvolveu em perfodos descontfnuos 

caracterizados por ciclos ou surtos. Assim, alem do ciclo dos anos 20, Campinas 

teve igualmente outros momentos cinematogn3ficos: os surtos dos anos 50, 60 e 

70
6

. 

pesquisador Jose Imi.cio de Mello Souza descobriu por acaso no Arquivo Nacional, no Rio, 24 fotogramas de 
urn filme realizado por Jose Roberto da Cunba Salles quase urn ano antes de Segreto. COUTO, Jose Geraldo 

- Histbria traz tempera do artesanato. Folba de Siio Paulo, 30111/1995. 

Pelo jornal Correio Popular de Campinas, Ami!ar Alves foi citado pelo jomalista Eustaquio Gomes 

como o primeiro diretor de longa-metragem do Brasil com o artigo: "Ha 100 anos nascia o pai do "longa
metragem ". Ap6s o escritor Ami!ar Alves ter sido premiado com a peya teatral Joao da Matta sentiu-se 

estimulado para transportar o drama para a tela, " subitamente transformado em produtor- adquiriu 420 
metros de filmenegativo e 660 de positivos. seus Ires sbcios levaram a milo a cabe<;a. (. . .) pacientemente 

erplicou que, niio pensava fazer um curta-metragem. mas um filme de hora e meia de dura<;iio. coisa que 

ningwim tinha feito ainda no Brasil. " A titula9iio de "pai do longa metragem brasileiro" tomou-se polemica e 

Alfredo Roberto Alves, em uma entrevista ao Correio Popular de 16 de janeiro de 1975, contesta a 

divulgayiio de uma noticia, segunda a qual o cineasta Almeida Fleming, residente em Sao Paulo, havia sido 
agraciado pelo Instituto Nacional do Cinema como o pioneiro de filmes de longa metragem do Brasil. "Niio 
tenho dlividas em afirmar- acentuou o Dr Alfredo Roberto Alves- que a primazia cabe ao meu saudoso pai, 

Amilar Alves (...) que niio admitiria os dizeres do cartaz que seu filme "Joao da Matta" "inaugurava a 
cinematografia nacional" (...) Respeito a figura de Almeido Fleming, como um dos veteranos do nosso 

cinema, reivindico, porem, baseado em documentos e fatos indescutiveis, o pioneirsmo de Amilar Alves na 

produ<;iio e dire<;iio de filmes nacionais de tonga metragem, com "Joao da Mattd'." 
4

- Carlos Roberto R. de Souza em sua disserta9iio de Mestrado 0 cinema em Campinas uos anos 20 ou 

uma Hollywood brasileira, ECNUSP, 1979. Campinas produziu urn ciclo proprio paralelo a outros ciclos 
regionais que aconteceram entre os anos 20 e 30, porem ele niio tinha sido tiio explorado quanto os ciclos de 

Recife e Cataguazes, ficando praticamente esquecido. Com Carlos Roberto R. de Souza, o estudo desse ciclo 
toma-se mais abrangente e conclusivo. Partindo das pesquisas emprendidas pela Fundayiio Cinemateca 

Brasileira nos anos 50 somadas a documentayao reunida em seus arquivos, o autor acrescentou diversas 
entrevistas com participantes do ciclo, focalizando a importiincia desse emprendimento. 0 contato inicial 

partiu da realizayiio do filme Um drama caipira dedicado a Caio Scheiby, realizado em 1973, com a co

direyiio de Jose Carvalho Motta. 
5

- Idem Ibidem. 
6 

- Apesar da Secretaria de Cultura de Campinas e do proprio Museu da Imagem e do Som se referirem ao 

Cinema campineiro dos anos 50, 60 e 70 como ciclos, o mais correto e usar a palavra surto. A palavra ciclo 
classificada pelo dicionario Aurelio como "'um periodo em que ocorrem jatos hist6ricos importantes a partir 

de um acontecimento, seguindo determinada evoluc;iio ", para definir esses periodos soa grave demais, dada a 

efemeridade que tiveram, a pouca produyao e divulgayao existente - restrita quase exclusivamente a prOpria 
localidade. 0 que aconteceu foi urn novo impulso da produ9iio cinematografica, o que sinaliza o significado de 

surto. 0 unico momento que realmente pode ser classificado como ciclo seria o dos anos 20, pela forma de 

participayiio dentro da cinematogra.fia nacional. 
10 



Ap6s o ciclo cinematografico da decada de 20, a produc§o de filmes de 

en redo, tambem chamados de posados
7

, foi interrompida por mais de 20 a nos, 

sendo retomada somente no infcio da decada de 50. Apesar de tentar restabelecer 

um novo ciclo cinematografico, esse capitulo da hist6ria cinematografica 

campineira acabou nao sendo reconhecido como um ciclo8
, o que, no entanto isso 

nao inviabiliza a importancia e o significado dos filmes produzidos entao. 

Neste estudo, os periodos dos anos 60 e 70 nao serao analisados, mas 

apenas mencionados e, quando for necessaria, far-se-a uma do periodo que 

envolve os anos 50, mediante sua relac§o com os anos 20. 

0 filme Femao Dias de Alfredo Roberto Alves inicia e finaliza o surto dos 

anos 50, tomando-se um dos marcos da epoca. Esse filme estabelece tambem 

uma ponte entre o ciclo dos anos 20 e o periodo em que e produzido, o que pode 

ser verificado por meio do seu roteiro e da relac§o de parentesco de dois 

diretores: Amilar Alves e Alfredo Roberto Alves, respectivamente pai e filho. Mas 

nao somente por esse prisma o periodo cinematografico dos anos 50 pode ser 

dimensionado. Para que se estabelec;:a um posicionamento exato dessa ligac§o, 

h8 necessidade de se fazer uma pequena reflexao sobre o momento hist6rico de 

cada periodo, para, entao, estabelecer-se a ponte da influencia entre esses dois 

momentos cinematograficos. 

7- Existia nessa epoca 0 filme de ficyii.O ou "posados" e 0 documentirio ou "naturais". 
8

- Ja mencionado anteriormente. 
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2.1 - 0 Cicio dos anos 20 ou o pontape inicial 

Nao e nossa intengao falar exaustivamente sobre o Cicio dos Anos 20, mas 

apenas situa-lo lembrando sua importancia para a hist6ria cinematografica de 

Campinas, bern como sua influencia na existencia do surto cinematografico na 

decada de 50 
9 

. 0 mais importante dessa abordagem e situar a relagao entre os 

dois periodos e para que isso acontega ha a necessidade de se fazer uma 

pequena retrospectiva aos anos 20 e quais foram os fatores que impulsionaram a 

produgao cinematografica na cidade. 

A experiencia cinematografica em Campinas nos anos 20 nao aconteceu 

por acaso, existia um con junto de razoes que canalizaram para que essa pudesse 

ser concretizada e que de certa forma permitiram que os surtos subsequentes 

pudessem existir. 

Uma dessas razoes era devida a propria situagao cultural de Campinas que 

ansiava por novas formas de diversao. Logo na virada do seculo, a dimensao 

simb61ica trazida pelo cinema, unida as instala<;:Oes eletricas, promoveram o 

aumento das proje<;:Oes, afastando a "pasmaceira"
10 

das noites sem lazer. 

Registrando que as exibi<;:Oes cinematograficas ja se marcavam como um 

divertimento que apontava para a modemidade - a princlpio mais voltado para a 

9 
- 0 estudo do Cicio, como ja foi dito anteriormente foi pesquisado por Carlos Roberto Rodrigues de Souza 

em sua disserta9iio de mestrado: 0 cinema em Campinas nos anos 20 ou uma Hollywood Brasileira. 
10

- 0 termo "pasmaceira", usado por Geraldo Sessa Jr. em Retalbos da Velba Campinas, explicita a 
monotonia da vida noturna carnpineira quando esta nao tinha nenbum espetaculo teatral. 
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elite e depois popularizando-se em razao do pre90 mais acessfvel - existiam em 

Campinas diversas salas de projegao. 11 

Enfatizada pela imprensa a modemidade que o cinema representava, 

cresce cada vez mais a procura por esse lazer, determinando a busca de meios e 

tecnicas para a feitura de filmes. Diante da curiosidade e do entusiasmo pela 

nova forma de diversao, inicia-se uma predisposigao a realizagao local de filmes, 

o que deu infcio ao primeiro cido cinematografico campineiro12
. 

Estes fatores alinhavam-se a outros existentes, os quais, agora unidos, 

permitiram a existencia de uma produgao cinematografica campineira, o gosto pela 

dramaturgia e a formagao de grupos de teatro favoreceram essa combinagao. 

Falar do teatro e do cinema produzido em Campinas, e necessariamente 

abordar a figura de Amilar Alves, o iniciador da atividade cinematografica na 

cidade e o autor da obra teatral Femao Dias. 

n - Espa9os, que antes eram destinados a outras atividades, tornam-se saJas de projevao. Em Retalhos da 
Velha Campinas, Geraldo Sesso Junior menciona essa transforma9iio: em 1906 o espa90, antes destinado it 
patina9il.o, o Rink, e transfonnado em sala de projevao; como a esse exemplo segue tambem o Teatro Sao 
Carlos, que soma mais uma atividade. Existiam nessa epoca nove salas de projevao: o Rink (fundado em 
!905); o Sao Carlos (posteriormente chamado Cassino- 1910); o Cine Bijou eo Cine Recreio ( os dois de 
1909); osCine Carista e Sao Joil.o ( possivelmente de 1911, eram salas de religiosos); o Coliseu ( 1916); o 
Cine Republica e o Sao Jose (estes dois U!timos de meados da decada de 20). Existiam tambem outras saJas 
de menor escala, que encerraram as suas atividades por falta de publico. 
12 

- Esses mesmos fatores voltaril.o a ser observados nos anos 50, quando o segundo surto cinematognifico e 

iniciado. 
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2.1.1 - Amilar Alves e o teatro como ponto de partida 

A contribuic;:ao do teatro ao desenvolvimento cultural de Campinas foi 

grande, possibilitando ao cinema, nos anos 20, seu primeiro diretor 

cinematografico, o dramaturgo Amilar Alves, cuja ligac;:ao com o teatro era firmada 

pelo teatro amador e nao pelo profissional. Amilar Alves compos, juntamente com 

Rafael Duarte
13 

e Benedito Otavio
14

, a dramaturgia local dos anos 20. 

Amilar Alves, um dos diretores do grupo Benedito Otavio do Extemato Sao 

Joao e autor de inumeras pe9as teatrais, nasceu em 23 de novembro de 1881. 

Filho de Joaquim Roberto Alves e Francisca Maria de Azevedo Alves, casou aos 

dezesste anos com Julia Costa Alves com quem teve cinco filhos, entre os quais, 

Alfredo Roberto Alves. 

Embora tendo uma infancia pautada pela falta de recursos, falta essa 

acentuada pela perda do pai vftima da febre amarela, pede, no entanto, tomar-se 

jomalista, fil61ogo, poeta, dramaturgo, passando, ainda, pela experiencia de 

diretor de cinema. Ao contrario dos demais iniciantes na area, comeyou no cinema 

13
- Rafael Duarte (1867-1958)- "Foi urn baluarte em prof do teatro amador em Campinas. Escreveu, dirigiu 

e fundou gremios como o Bandeirantes e G.A.RD. ( Gremio Artistico Rcifael Duarte )".Foi prefeito de 
Campinas, construindo o teatro Municipal, derrubado depois de 35 anos em 1967. Suas obras teatrais sao as 
seguintes: A Preceptora (imica peya publicada, consta na Revista do Centro de Ciencias e Letras de Campinas, 
niun. 37, 1/12/1914, p.p. 35-54; Lulu da Lili; Cafe com Pinga; 0 Encanto Das Aguas Claras e Bento 

Requinta.")". BATTISTO!'<'I Filho, Duilio. A Vida Cultural em Campiuas nos anos 20. 
14

- Benedito Otavio foi teatr6logo, autor de mais de trinta trabalhos, de grande importiincia para o estudo do 
teatro campineiro. Em 1913, foi fundado o grupo teatral Benedito Otitvio com ex-alunos do colegio Dam 
Bosco, no Externato Sao Joao, tendo a frente o padre Jose dos Santos e recebendo assistencia de Dom Joao 
Batista Correia Nery, primeiro bispo de Campinas, tarnbem dramaturgo e grande incentivador do teatro. 0 
grupo foi a primeira escola teatral de Campinas, contando com a direyao de Jose Guedes de Castro e Nestor 
do Amaral. Participaram como atores: Vicente Gbilardi, Luis Laloni, Ferdinanda Panatoni, Plinio Alves Porto, 
Felicio Martone, Trajano Guimaraes, Walter Forster e outros. Muitos deles trabalharam nas produv6es 
cinematograficas locais. BATTISTONI, Duilio. A vida culturaL 
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ja na faixa dos 40 anos, nao como urn tecnico, mas ja como produtor. Sua 

intelectualidade nao era devida aos estudos sistematizados, os quais se 

resumiram ao segundo ano do grupo escolar, em escola publica e depois com 

professores do ensino particular. Era urn auto-didata. Dada sua atua~o, veio a 

ser homenageado postumamente pelas prefeituras de Campinas e Sao Paulo, que 

deram a ruas dessas cidades o seu nome15
. 

As profissoes que abrac;:ou foram as mais diversas, tendo comec;:ado como 

escriturario nas Companhias Paulista e Mogiana de Estradas de Ferro, e 

posteriormente ingressado no funcionalismo publico municipal. Como funcionario 

publico municipal, inicia em 1917 como Cobrador do Tesouro Municipal da 

Prefeitura de Campinas, e, em 1922, seu cargo passa a ser de Secretario da 

mesma Prefeitura. Dentro da Prefeitura, ele ocupou o cargo de Chefe da 

Reparti~o de Estatfstica e Arquivo , e, por ato do Prefeito Euclides Vieira, foi 

nomeado Diretor Geral do Tesouro da Prefeitura Municipal de Campinas. Mais 

tarde, foi reintegrado no cargo de Diretor Geral do Expediente. Por problemas de 

saude, requereu licenc;:a-premio pelo perfodo de urn ano, e, como seu estado de 

saude nao permitisse seu retorno, solicitou a aposentadoria. Alem dessas func6es, 

Amilar Alves exerceu diversos cargos nos varios jornais de Campinas da epoca: 

foi diretor do "Correio de Campinas"; redator do "Diario do Povo"; colaborador do 

"Cidade de Campinas", "Comercio de Campinas", e posteriormente "Diario do 

Povo" e "Correio Popular". 

15
- A rua Amilar Alves, em Campinas, localiza-se na Vila Joao Jorge. A prefeitura de Sao Paulo prestou sua 

homenagem nomeando com seu nome uma rua situada no bairro do lpiranga (antiga Rua Urn), segundo 
Norma Colautti , chefe da Secyao de Denominayao de Logradouros PUblicos, da Divisao do Arquivo 
Historico Municipal "Washington Luis". 0 jornal Correia Popular de Campinas cementa que, de acordo a 
funciomiria, os dados foram baseados na sua importante contribuiyao a literatura, ao teatro e cinema brasileiro. 

Correio Popular- 4/4/1976. 
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Suas atividades nao se resumiam apenas a essas func;:Oes, Amilar Alves 

pertenceu a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT); exerceu cargos na 

diretoria do Conservat6rio Musical Carlos Gomes e no Centro de Ciencias Letras e 

Artes, do qual foi urn dos fundadores e posteriormente tornou-se membro da sua 

comissao de Literatura. Em 15 de fevereiro de 1941, foi eleito membro do Institute 

Hist6rico e Geografico de Sao Paulo por indicagao de Affonso de Taunay, Carlos 

da Silveira, Edmundo Krug, Plfnio de Barros Monteiro, Bueno de Azevedo Filho e 

Major Amilcar Salgado dos Santos, todos membros do Institute. 

A atividade dramaturgica de Amilar Alves que corria paralelamente a de 

Secretario da Prefeitura de Campinas, prolongou-se ate a decada de 30. 0 autor, 

porem nunca publicou suas obras completas, o que toma imprecise o numero total 

delas. Ha duas publicac;:oes pela Linotipia Casa Genoud de Campinas: uma de 

1933, contendo a obra Degenerados com 68 paginas, e THEA TRO, de 1934, com 

130 paginas em que constam as seguintes pec;:as: Joao da Matta, Ciumes e 

Arrufos e Qui, Quae, Quod. Todas essas pec;:as foram encenadas em mementos 

anteriores a sua publicayao. 

Qui, Quae , Quod, comedia em urn ato foi representada pela primeira vez 

em 12 de outubro de 1911 no Teatro Sao Carlos em Campinas. Dez anos mais 

tarde, em 17 de novembro de 1921, Joao da Matta, drama caipira em tres atos, e 

tambem encenado pela primeira vez no Teatro Sao Carlos. Pela peculiaridade do 

linguajar e da representatividade dos tipos interioranos, a pec;:a Joao da Matta foi 

elogiada pela Academia Brasileira de Letras, o que motivou o autor a produzi-la 

em filme, tornando-a urn marco do cinema campineiro e a sua unica experiencia 
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nessa area. Outra peca, dentre as publicadas, Degenerados16
, drama em tres 

atos, foi representado no T eatro Municipal de Campinas no periodo de 18 a 19 de 

junho de 1932, e a comedia em um ato, Ciumes e Arrufos, teve sua primeira 

representac;:ao no Teatro Municipal de Campinas em 29 de novembro de 1933. 

Femao Dias, drama hist6rico em um quadro e quatro atos, peca escolhida 

para inaugurar a serie de espetaculos programados como parte dos festejos em 

comemorac;:ao ao Bi-Centenario da fundac;:8o de Campinas, teve sua primeira 

representac;:8o em 1939 no Teatro Municipal de Campinas. 

Amilar Alves morreu em 1941, deixando dois outros trabalhos ineditos: 

Mor;a Modema e Coisas da Linguagem - Assuntos Gramaticais e Filologia. 

A dramaturgia foi um dos papeis mais importantes que Amilar Alves 

desenvolveu, o qual possibilitou seu contato com diversas personalidades 

literarias, a quem ele submetia a sua obra para analise. A correspondencia de 

Amilar Alves e enriquecedora no que diz respeito, em especial, a obra Femao Dias 

enviada para a Academia Brasileira de Letras e para varias personalidades, tanto 

de Campinas, como de Sao Paulo e Rio de Janeiro. As opinioes de: A. 

Austregesilo; Aloysio de Castro; Eugenio Egas; Raphael de Andrade Duarte
17

; 

16 -Em urn texto, sem autoria, sobre Amilar Alves, consta essa observa<;ao sobre a peya "Degenerados": "A 
comissiio do Teatro Nacional compos/a dos Exmos. Srs. Drs. Milcio Leiio, Celso Prado Kelly, Benjamin 
Lima, Oduvaldo Vianna, e Olavo de Barros, escolheu para o espetaculo inicial a temporada de gala, 
subvencionada pelo Ministro da Educar;iio e reconhecida por essa comissiio, a admirilvel pec;a 
"Degenerados" de Amilar Alves, como um trabalho patri6tico o de arte, hem merecedor de ser vulgarizado 
por todo Brasil'. Arquivo Cine Produtora Campineira, Arquivo do Centro de Memoria, Unicarnp. 
17

- A correspondencia de Arnilar Alves encontra-se com os documentos da Cine-Produtora Campineira no 

Arquivo do Centro de Memoria da Unicarnp- Cartao de Raphael Duarte (3/4/1940) "Niio tenho expressoes 
com que possa agradecer-lhe a apreciada offerta do seu "Femiio Dias" e as polavras de grande e generosa 
bondade com que se refere aos meus pobres meritos (...) /Vou fer o drama e dar-lhe-ei em seguida a 
impressiio que me fez, alicis estou certo, sera muito boa." 

17 



A.J. Pereira da Silva"
18

; Basilio de Magalhaes
19

; Cleso de Castro Mendes20
; 

estao registradas em cartoes, com elogios a obra e ao esfon;:o do escritor. 

Das obras conhecidas de Amilar Alves, duas tiveram papel fundamental no 

cinema campineiro e sao responsaveis pela existencia dos dois primeiros periodos 

da cinematografia de Campinas. A primeira foi Joao da Matta, que se tomou o 

primeiro filme de longa-metragem produzido em Campinas, e a segunda, Femao 

Dias, filmada na decada de 50. 

Cabe esclarecer aqui que o objetivo desse estudo nao e aprofundar a 

pesquisa sobre a obra de Amilar Alves, e tampouco sobre o primeiro ciclo 

cinematografico campineiro, e sim estabelecer a liga~o existente entre os dois 

primeiros periodos cinematograficos campineiros sobre a sua constru~o. Porem, 

em rela~o aos demais diretores do primeiro periodo cinematografico, Amilar 

Alves assume um papel de destaque na liga~o existentes entre os dois periodos, 

que pode ser estabelecido por meio de suas obras, como tambem por meio do 

parentesco com Alfredo Roberto Alves, o diretor do filme Femao Dias, que reinicia 

a cinematografia campineira na decada de 50. 

A participa~o de Amilar Alves na produ~o cinematografica do primeiro 

ciclo campineiro ficou restrita ao seu primeiro filme, mas o ciclo foi continuado por 

outros diretores que ajudaram a produzir, entre 1923 e 1927, cinco filmes de 

18
- Cine-Produtora .Arquivo do Centro de Memoria. Cartao de 30/4/40 de A.J. Pereira da Silva da Academia 

Brasileira de Letras escreve sobre o ']Jrazer emocional com que leu "F erniio Dias ", grayas as suas 
adminiveis jaculdades evocativaS'. 
19 

- Cine-Prod. - Arquivo C.de Memoria, Unicamp - Basilio de Magalhiies escreve vilrios cartoes, em urn 
deles datado de 23112/40, elogia o drama "Femao Dias", e dizendo que acha "criteriosa e justa opinii.io de 

Afonso de Taunay sabre o trabalho de voci! (sic). Penso. contudo. que ao inves de seguir o exemplo de 
Carlos Gomes, voce poderia ter respeitado a nossa hist6ria quanta ao local da morte do "Car;ador de 
Esmeraldas", sem que isso prejudicasse a "mise-em- scene". 
20

- Cine-P./ Arquivo C. Memoria- Cleso de Castro Mendes- 9/4/40 - "Far;o minhas as palavras de Taunay 
na justa apreciafiio do seu "F emiio Dias" . " 
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en redo 
21 

. Os filmes Joao da Matta (Amilar Alves/1923); Sofrer para gozar (E. C. 

Kerrigan/1923) ; Alma Gentil ( Dardes A Filho/ 1924) ; A Carne (Felipe Ricci 

/1925) e Mocidade Louca (Felipe Ricci I 1927) compoem a cinematografia do 

perfodo. 

0 ciclo dos anos 20, em relac;:8o aos demais ciclos, teve uma produc;:8o 

tecnicamente bem cuidada , com uso de equipamentos sofisticados para a epoca, 

estudios montados e incluindo inclusive cursos para atores. Embora existisse o 

experimentalismo, a tentativa de se criar uma industria cinematografica e 

percebida pelas varias companhias que existiram nesse perfodo. 

-PHOENIX FILM- a primeira, que produziu somente o filme Joao da Matta, 

foi fundada em 1923 por Jose Zigiatti, Francisco Castelli e Vitorino de 

Oliveira, contando com o apoio de Amilar Alves. 

-A.P.A. FILM- cujo nome vinha da frase latina Ad Augusta per Augustam 

ou "As Alturas Por Caminhos Asperos" . Foi financiada pelos srs.Luis 

Augusto Carneiro, Otacilio Fagundes, Mario Siqueira e Ricardo Zarattini , 

em 1923. Depois transformou-se em sociedade an6nima. Realizou o filme 

Sofrer para Gozar. 

-CONDOR FILM -criada em 1924, pela firma Selmi, Dimarzio e Cia. Antonio 

Dardes Netto foi quem impulsionou esta empresa e dirigiu o filme Alma 

Gentil, com argumento de Menotti del Pichia. 

21 ~ Destes cinco filmes, apenas o primeiro havia sobrevivido 'a sua prOpria epoca, porem havia sido doado 
pelos familiares de Amilar Alves a Cinemateca Brasileira. Em razao de urn indlndio na Cinemateca referida 

restaram apenas alguns fragmentos desse filme. 
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-A.P.A. S/A- que fez o filme A Came, fechou em 1930. Tambem dedicou-se 

a fazer filmes documentaries, especialmente politicos. Chegou a fundar 

uma escola de cinema, com curta duragao. 

-SELECTA FILM- criada em julho de 1925, adquiriu seu equipamento da 

AP.A.. Produziu o filme Mocidade Louca, com produgao de Antonio Russo 

e diregao de Felipe Ricci. 

Dessa epoca ate aproximadamente 1930, foram feitas algumas filmagens 

de acontecimentos locais - os chamados filmes naturais, ou cinema de cavaqao. 

Com o avan<;:o do cinema sonoro e o final das produtoras locais, uma etapa foi 

encerrada s6 ressurgindo em 1949, com o primeiro curta metragem, de carater 

experimental, realizado por Alfredo Roberto Alves. 
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3- A PRODUCAO CINEMATOGRAFICA APOS A DECADA DE 30 

0 cinema nacional tambem sofreu um grande impacto com o advento do 

cinema falado, mas cada local reagiu de forma propria - alguns levando menos 

tempo para essa adapta9Bo e outros reagindo de forma mais lenta, ou mesmo 

abandonando sua produ98o. 

Naturalmente o cinema produzido nas grandes cidades - Rio de Janeiro e 

Sao Paulo - tambem se viu em situa98o diffcil diante do cinema falado, porem nao 

sofreu a mesma derrota ocorrida nas pequenas cidades que produziam o cinema 

mudo. 0 Rio, mais rapidamente que Sao Paulo, depois de um memento de 

adapta98o, que tambem requereu um grande esforc;:o para a continua9Bo do 

processo, voltou a produzir filmes de enredo. Sao Paulo limitou-se a produ98o de 

jornais e documentaries, s6 voltando a produzir filmes de enredo com a Vera 

Cruz
1

. De qualquer forma, nao aconteceu uma estagna98o quase total como 

ocorreu com as pequenas cidades que nao tiveram como sobreviver a mudanc;:a 

do sistema de produ98o cinematografica 
2

. 

1
- Jose Inacio de Mello Souza cita que "0 cinema paulista ate quase o fim da decada 40 vivia somente de 

documenttirios e cinejomais, jti que a prodw;:iio cinematognifica era extremamente reduzida ( um filme 

estreada em 1940, e outro em 1946; em 49 foram produzidos dots filmes). Mas nesse campo, a cidade era 

proeminente (ela o seria a partir de 49 com a Fundat;iio da Cia Cinamatognifica Vera Crnz). Tirando-se 
Antonio Campos, da Campos Filmes Atualidades, a DBC para fazer seu proprio jomal na decada de 50, os 

outros cinegrafistas contentavam-se com a produr;:iio de cine.,jomais e documentarios ( Almeida Fleming, 
Willian Gericke e a Metr6pole filmes podem ser citodos). 0 mercodo exibidor paulista estava abarrotada de 

filmes cariocas". Bandeirante da Tela. Cat:i.logo da Cinemateca Brasileira, Sao Paulo. 
2 

- Carlos Ortiz comenta no artigo Balanr;.o Hist6rico Critico do Cinema Nacional o problema do cinema 

nacional em relac;ao ao advento do som "Com o advento do som, as nossos profissionais de cinema se 

desmantelaram. Eo Brasilteve de esperar muito tempo para ver e ouvir o primeiro filme fa/ada. De 1930 a 

35 o cinema nacional se debateu em initmeras tentativas em busca do sam. Aitula sem base industrial, com 

estiidios bastante rudimentares mesmo para aquela epoca, e com laborat6rios mais rudimentares ainda, o 

que conseguimos foi apenas cobrir um lustra de cacofonia, que, par sua vez, cobriu de descrfidito o cinema 

brasileiro (. . .) Por volta de 1935 a Cinedia lanqou um musical de grande sucesso, como qual se afirmava a 
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Urn exemplo dessa situa~o e Campinas, que, apesar de ter produzido urn 

ciclo relativamente significative dentro do cinema mudo, nao encontrou fors;as para 

continuar investindo nesse novo mercado, e, praticamente, o ignorou, nao tanto 

por falta de vontade, mas muito mais por falta de recursos. 

A questao "recursos" englobava uma serie de itens que se associavam 

entre si e impediam que houvesse uma nova investida nesse setor. 0 

investimento que essa nova etapa requeria envolvia, alem da propria produ~o. a 

tecnologia que se encontrava defasada, unida a falta de polftica de incentive local 

para a cria~o de uma industria cinematografica3
. Se a competi~o com os 

estudios brasileiros ja era diffcil, com os estrangeiros, era impossivel4 . 

0 Brasil ja contava com alguns estudios de renome, vindos desde a decada 

de 30, como a Cinedia (1930), e a Brasil Vita Filmes (1934)5
, ambos no Rio de 

Janeiro . Essa foi uma epoca, como ja foi comentado, na qual se delineia uma 

produ~o quase exclusivamente carioca, embora a produ~o de fitas de enredo 

que ja nao era grande na decada de 30, quase finda no inicio dos anos 40.6 

Na decada de 40/50, duas novas companhias surgiram no horizonte 

cinematografico nacional: em 41, a Atlantida, no Rio de Janeiro; e em 49, a Vera 

nossa tecnica sonora: Alo, Alo, Carnava/, ( .. ) Os anos que viio de 1935 a 45 podem chamar-se a di!Cada de 
busca e qfirmar;iio do cinema nacional. Sao Paulo, Campinas, Cataguazes saem de campo. Em compensar;iio 

a nossa indUstria de filmes se consolida no Rio, onde a Cinedia se amplia e surge a Atldntida." Carlos Ortiz 

eo cinema brasileiro na decada de 50. Cinemateca Brasileira, Sao Paulo, Caderno 8,p.56. 
3

- Apesar de que na decada de 30 , com a promulgayiio da lei protecionista aplicada ao cinema brasileiro, pelo 
govemo provis6rio de Getiilio Vargas em 4 de abril de 1932, muitas companhias viram urn clima fuvonivel a 
produ9iio cinematogratica nacional. Paulo Emilio Sales Gomes. Cinema: Trajetoria no 
Subdesenvovimento. 
4

- Para ilustrar a situavao da concorrencia entre a produyao estrangeira e a nacionaL baseados em dados do 

Cine Reporter, e verificado que em 41, foram lan93dos 460 filmes de longa metragem incluindo 4 brasileiros; 
em 1942 : 409/l; 1943: 36212; 1953: 578134; !954 : 490/21. Cit por Jean-Claude Bemardet . Cinema 
Brasileiro: Proposta para uma Hist6ria. p.12. 
5

- Segundo Alex Viany em seu livre Introducao ao Cinema Brasileiro, foram os " ... dois melhores est.Udios 
~ue o Brasil conbeceria ate o aparecimento da Vera Cruz paulista, mais de 20 anos depois.". 

- Gomes, Paulo Emilio Sales. Cinema: TrajetOria no Subdesenvolvimento. 
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Cruz na cidade de Sao Paulo. Foram duas experi€mcias decisivas que marcaram 

epoca no cinema nacionaL 

0 cinema realizado pela Atlantida buscava o entretenimento facil e 

descompromissado marcado pela chanchada7 
; era basicamente uma adequayao 

do humorismo e de numeros musicais somados ao enredo, deixando revelar a 

comicidade e o romantismo. Como nos anos 30, o cinema foi pautado nos 

sambas, nas marchas camavalescas e nos sucessos musicais do momenta. 

Embora a crftica menosprezasse essa forma de cinema, o sucesso junto ao 

publico foi enorme, favorecendo a continuidade desse genero por mais tempo, 

posteriormente sendo apropriada pela televisao atraves dos programas c6micos8
. 

A Vera Cruz, desde seu infcio, buscava urn trabalho que ia na direyao 

oposta, procurando realizar fi/mes de c/asse
9 

e com uma produyao mais 

requintada que a Atlantida, tornando-se a preferida dos intelectuais. 

Outras companhias paulistanas, alem da Vera Cruz, com maior destaque 

para a Maristela e a Multifilmes, tambem tiveram uma participayao marcante 

dentro desse perfodo que foi extremamente proficuo dentro da cinematografia 

nacionaL Esse reflorescimento cinematografico permitiu o fortalecimento do antigo 

desejo de outras localidades no sentido de tornar a produzir cinema. 

7 
- "0 termo chanchada, de origem obscura, foi usado inicialmente para designar teatro de rna qualidade, dai 

passando aos filmes". Encarte da mostra Cinema Brasileiro - 90 anos organizado pela Funda10ao do Cinema 

Brasileiro e Funda10ao Roberto Marinbo. 
• - No final da decada de 50 e na decada seguinte, a chancbada foi transformada no genera mais popular do 
filme nacional . No follieto comemorativo dos 90 anos do cinema brasileiro, Ronald Monteiro menciona a 

transil;fto da chanchada para a televisao: ''A legisla(x1o protecionista do cinema nacional, }it existente, em bora 

preciiria permitiu ao pool Severiano Ribeiro explorar o genera sem se indispor com o comercio norte

americana que alimentava sua cadeia de exibir;iio. 0 ext to popular do genera animou vtirios produtores que 

o exploraram ininterruptamente,ate o momenta que a TV revelou-se veiculo mais apropriado." Cinema 

Brasileiro- 90 anos organizado pela Funda10iio do Cinema Brasileiro e Funda10ao Roberto Marinbo. 
9

- A expressao e colocada por diversos autores quando se referem aos filmes produzidos pela Vera Cruz, no 
intuito de dizer que OS filmes tinbam uma postura mais seria e requintada que OS filmes da Atlantida. 
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3.1.- Quadro ideol6gico do cinema em Sao Paulo e suas possiveis 

influencias. 

Para melhor compreender a trajet6ria da retomada do cinema em Campinas 

na decada de 50, sera tracado um perfil da realidade cinematografica paulistana -

vista que esta serviu de base para a exist€mcia do segundo surto cinematografico 

campineiro. A hist6ria paulistana promoveu a renova<;:ao de sonhos esquecidos e 

contribuiu para a intensifica<;:ao de novas tentativas cinematograficas
10

. 

Sao Paulo, na decada de 50, vivia um grande momenta cultural, valorizado 

pela cria<;:ao de dais museus de arte e inaugura<;:ao de uma bienal intemacional de 

artes plasticas, pela forma<;:ao de um teatro de alto nfvel o TBC (Teatro Brasileiro 

de Comectia), e par uma grande ebuli<;:ao cultural mesclada de concertos, 

seminaries, exposiy6es, revistas de divulga<;:ao artfstica e cultural, etc. 

"Claramente se delineia uma postura cultural da burguesia 

paulista, sendo que tais manifestaqoes vao se constituir na 

infra-estrutura para a elaboraqao de um sistema cultural que 

pudesse se estender por toda a sociedade, veiculando uma 

determinada visao do mundo."
11 

Essa analise considera todos os acontecimentos que antecederam o 

movimento da arte cinematografica em Sao Paulo, como a nova ordem 

10
- Dentro desse quadro, nao seria necessario fixar-nos nos detalhes, procurando apenas cobrir urn panorama 

da ideologia dos anos 50, enfocado praticamente o que representou a fundaviio da Companbia 

Cinematognifica Vera Cruz. 
ll- Afriinio Mendes Catani, em A A ventura Industrial e o Cinema Paulista , in Historia do Cinema 

Brasileiro, faz uma citavao do livro Burguesia e Cinema: o caso Vera Cruz, de Maria Rita Galvao, p. !97, a 

qual exemplifica muito bern a questiio do desenvolvimento cultural dessa epoca em Sao Paulo. 
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democratica, ap6s ditadura varguista, e a esperanga de vit6ria do capital privado e 

do liberalismo triunfante. A expansao industrial e o grande poderio economico 

ascendente permitiam que fossem criados museus, escolas, teatros - centros 

difusores de cultura. 

Dentro dessa efervescencia artfstica, o cinema alcanc;:ou a sua vez, 

baseado tambem nas experiencias que estavam dando certo, como a do Mexico e 

a da Argentina 
12

. 0 p6s-guerra pode mostrar que o cinema nao era mais 

privilegio dos classicos centros produtores, como os Estados Unidos, a Franga, a 

ltalia, a Uniao Sovietica e a Alemanha. Neste processo de desenvolvimento de 

consciencia cinematografica, e que aconteceu em Sao Paulo um movimento que 

revitalizou, tanto na capital, como nas cidades do interior, a ansia por uma 

prodw;:ao nacional. Os clubes e cursos de cinema, bem como todas as discussoes 

sabre o tema, desempenharam um papel de relevo que nao pode ser 

subestimado
13

. Unida a essa visao, existia a questao de que o cinema, alem de 

arte, seria tambem industria. 

0 inicio da ideia do cinema como industria partiu da criac;:8o da Companhia 

Cinematografica Vera Cruz seguida, por dois outros grandes estUdios: a Maristela 

e a Multifilmes, e, em escala menor, e com pouca durac;:ao, a Kino Filmes ( que se 

valeu dos estUdios da Maristela). 

12 -Carlos Ortiz escreve no artigo 0 Segundo Ap6s-Guerra que: "A partir do Armisticio, em 1945, fatos de 
decisiva importtincia, que se processaram sabre tudo em Siio Paulo, vieram acelerar a marcha do cinema 

nacional para a consolidar;:iio industrial. ! A Cineki:ndia abarrotou-se de filmes de todas as procedi!ncias. 
(..) Foi entiio que adquirimos a uma consciencia viva de que nem so Hollywood fazia cinema. E nem sequer 
Jazia, a despeito de todo seu aparato tecnico, o melhor cinema. Quando vimos vizinhos nossos, como o 

Mt?xico e Argentina, mandarem-nos Maria Candeltiria e Casa de Bonecas, perguntamo-nos uns aos outros: 

"Se o Mexico e Argentinafazem cinema, e do bom, por que o niio faremos tambem?". Cinemateca Brasileira, 
Sao Paulo, Caderno 8,p.57. 
13

- 0 Centro de Estudos Cinematognificos foi fundado em 1948 no Museu de Arte de Sao Paulo, 
favorecendo que surgissem em seguida diversos Clubes de Cinema na capital e no interior "levando a um 
pUblico cada vez mats amplo os debates de cinema em geral e sobre o cinema brasileiro, em particular." 

Carlos Ortiz, ibidem. 
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Nao cabe aqui fazer uma analise do cinema paulistano, uma vez que o 

tema ja foi muitissimo bern trabalhado par Maria Rita Galvao. 0 resume que se 

segue mostra que a intengao da retomada do cinema campineiro era seguir os 

passos do cinema paulistano,ou, mais precisamente, o modelo da Companhia 

Vera Cruz
14

. 

3.1.1. 0 percurso da Vera Cruz e a produ~o cinematografica campineira 

A Companhia Vera Cruz fundada pelo engenheiro italiano Franco 

Zampari
15

, em 4 de novembro de 1949, foi o retorno da cinematografia paulista, 

praticamente parada desde a decada de 30. 0 cinema campineiro tambem se 

encontrava na mesma situa98o: o ultimo filme datava de 1927. 

A ideia da Vera Cruz era produzir caro e bern, seguindo o modelo dos 

grandes estudios de Hollywood e da Cinecitta, funcionando em urn bern equipado 

estUdio construfdo em Sao Bernardo do Campo. Apoiada pela intelectualidade e 

elite financeira de Sao Paulo, pensava-se em constituir urn cinema desvinculado 

da produgao marginal que caracterizava o cinema produzido no Brasil. Para tanto, 

Alberto Cavalcanti havia sido trazido do exterior, onde morava, para ser o 

14
- Era a volta do cinema paulista em grande estilo em contrapartida com o cinema carioca. Esse retorno 

indica que houve uma influencia na preferencia das pessoas que participararn do cinema em Carnpinas na 

decada de 50 - a proximidade cultural entre Carnpinas e Sao Paulo e o estilo dos filmes produzidos pela Vera 

Cruz favorecem essa conclusao. 
15

- Alem de empresilrio, Franco Zarnpari foi o mentor da criayiio do Teatro Brasileiro de Comedias (TBC), 
que seguia a linha de moderniza9ao do que estava sendo feito nos Centres Culturais do Ocidente. 
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supervisor e contribuir para dar a noyao de brasilidade a equipe de estrangeiros 

entao contratada. 

Sua primeira produyao, Caif;ara, contou com a direyao de Adolfo Celi e um 

grande numero de estrangeiros. Estes ultimos, trazidos para as fun<;:Oes tecnicas, 

vieram da Europa convidados por Alberto Cavalcanti, produtor, e um dos roteirista 

do filme
16

. 

Ap6s o sucesso de Caif;ara, a Vera Cruz lan98 Terra E Sempre Terra 

(1951), filmado em Campinas, na fazenda Quilombo, outra produyao de Alberto 

Cavalcanti. 0 filme e baseado na pe98 de Abflio Pereira de Almeida, Paiol Velho, 

enfocando o problema da terra, atraves dos olhos de um homem da cidade, e, 

como enfatiza Alex Vianny 
17

, "sem um pingo daquela simplicidade que 

caracterizava Joiio da Matta de 1923''. 

A realizayao da filmagem de Terrae Sempre Terra em Campinas trazia a 

proximidade de uma produyao cinematogn!ifica,e, embora nao tenha nada que 

comprove a possfvel influencia desse contato, nao deixa de refor98r a ideia de que 

a produyao de um filme dentro da area municipal estimulava a vontade de ver 

renascer o cinema campineiro. 

Essa vontade ja vinha sendo instigada de diversas maneiras e a existencia 

de um Cine-Ciube favorecia que as novas ideias fossem cumpridas. 0 passado 

cinematografico era constantemente lembrado e ressaltado. Carlos Ortiz, dias 

antes da comemorayao que o Clube Campineiro de cinema faria em homenagem 

aos pioneiros da industria cinematografica de Sao Paulo e do Brasil com a 

16 0 filme teve a avant-premiere em 25 de outubro de 1950 no cine Marabii, e para o publico iniciou no dia 
primeiro de novembro. Para o pUblico paulista a exibiyao foi consagrat6ria; porem dados os contratempos 

causados com a imprensa na premiere no Rio de Janeiro, a Companhia Paulista foi o foco do azedume da 
critica carioca. 
17

- ~"lY. Alex- Introdu~ao ao Cinema Brasileiro. p. 103. 
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apresenta98o solene do filme Joiio da Mata, participa dessa instiga98o 

escrevendo o seguinte texto : 

"E. de capital importancia para a hist6ria do cinema, que os 

campineiros descubram as coisas de seus primeiros fifmes. 

Sao j6ias que os poderes publicos e os mecenas da cidade 

vizinha devem resgatar a todo prer;o, e que devem figurer 

nas Filmotecas dos Museus do pais. 

(..) Chamou-se Phenix a primeira empresa cinematografica 

de Campinas, uma das primeiras de S. Paulo e de todo 

Brasil. Pois nao renasce a Phenix das pr6prias cinzas? Nao 

reconstr6i Campinas a sua Hollywood e nao volta a fazer 

cinema?" 

Carlos Ortiz arremata a sua fala com uma pequena provoca98o que 

aumenta a incita98o a produ98o cinematografica campineira: 

"Com a palavra os capitalistas da pr6spera cidade vizinha! 

Carlos Ortiz 

Sao Paulo, 02 de jufho de 1950. "18 

Alem das cobranc;:as veladas ou diretas para que o cinema de Campinas 

resurgisse das cinzas, como o nome da sua primeira companhia propunha, existia 

a vontade de algumas pessoas para que essa ideia fosse efetivada. 

A presenc;:a proxima da Vera Cruz aumentava essa predisposigao relanc;:ar 

o cinema em Campinas. Nao ha como negar o fator de influencia que a Vera Cruz 

exercia nessa epoca sobre qualquer um que sonhasse produzir cinema. 

18 -Ortiz, Carlos. Cinemateca Brasileira, cademo 8, p.SO. 
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Entre 1950 e 1954 (quatro anos apenas) considerando o perfodo que Sao 

Paulo praticamente parou sua produgao cinematogn3fica, a Vera Cruz produziu 18 

filmes de nfvel tecnico acima do que era produzido no pals. A leitura desse 

perfodo e a aceitac;:ao da crftica ja envolve uma outra perspectiva. A crftica aponta 

que os produtores eram impregnados do que pode ser considerado uma falsa 

brasilidade, que a leitura europeia e a fragil adaptagao ao contexto nacional 

favoreceram urn tom de impostura, que nao seria proprio de urn cinema brasileiro, 

vsito que apenas dois destes filmes conseguiram alcan<;:ar urn maior sucesso de 

publico no Brasil e no exterior: 0 Cangaceiro e Sinha Mo~a
19

. Curiosamente 

esses dois filmes mostram urn conteudo que nao deixa duvidas sobre a 

nacionalidade, a brasilidade de ambos se apresenta de forma mais verdadeira. 

E interessante notar que Alfredo Roberto Alves, quando se propoe voltar a 

fazer cinema em Campinas, tinha a intengao de realizar urn filme bern construfdo 

nos moldes da Vera Cruz
20 

, mas, embora ele tivesse consciencia de que nao 

haveria os mesmos recursos tecnicos da Vera Cruz, uma coisa tinha ficado clara: 

a tematica nacional era importante. Esse era o ingrediente que poderia despertar o 

interesse do publico e diferenciar o produto da concorrencia estrangeira. Outro 

diretor campineiro, Antoninho Hossr?
1 

tambem percebeu essa diregao, mas, em 

vez da tematica nacional voltada para a historia, optou por uma linha mais proxima 

do filme 0 Cangaceiro, como sera comentado no item reservado ao diretor. 

Nao foi somente o modelo de filmagem das companhias paulistanas que 

entusiasmou os cineastas campineiros da decada de 50, pois algumas falhas, 

19
- Esses dois filmes foram premiados em festivais europeus de cinema. A tematica brasileira foi tambem uma 

das grandes influencias para o cinema campineiro da decada de 50. 
20

- Segundo depoimento de Therezinha Alves, filha de Alfredo Roberto Alves, existia essa preocupayao. 
21 

- 0 trabalho de Antoninbo Hossri sera comentado posteriormente, no item seis do primeiro capitulo. 
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como a distribui98o dos filmes, foram repetidas em Campinas, apesar do triste 

exemplo demonstrado pela experiencia da Vera Cruz, e, com isso, eles repetiram 

o mesmo percurso. 

A Vera Cruz, desde a sua funda98o, nao estava calcada em alicerces 

s61idos, faltando base para a sua parte comercial. 0 lema de produzir filmes caros 

, mas sem pensar na distribui98o, nao garantiu o mercado. A falha na distribui98o 

foi um dos pontos-chave na derrocada da companhia. Nem a boa inten98o de 

Franco Zampari p6de canter esse desfecho, apesar deter investido toda a sua 

fortuna particular. Franco Zampari exemplifica bern a sua postura e resume o seu 

fracasso: 

"Eu estava disposto a fazer da Vera Cruz a experi€mcia mais 

perigosa de minha vida. Acreditava no talento brasileiro. Eu 

estava disposto a perder quanto dinheiro fosse necessaria, 

nos primeiros anos. Depois, tinha certeza, a coisa 

melhoraria. Afinal, somos ou nao somos brasileiros, um povo 

de her6is?"22 

Quando Campinas reiniciou seu processo preparat6rio de retorno a 

produ98o cinematografica, em 1949, logo ap6s a funda98o da Companhia Vera 

Cruz, nao percebeu que poderia haver esse problema e s6 observou a 

possibilidade de vir a produzir cinema novamente. 0 fato de Sao Paulo ter voltado 

a produzir cinema foi um dos pontos que mais influenciou os diretores 

campineiros. Apesar de saberem as diferenr;:as financeiras e tecnicas, isso nao 

seria empecilho para a empreitada. 

22
- OLIVEIRA, Carlos de. "Franco Zampari: A pedra fundamental de nosso cinemd', Manchete, Rio de 

Janeiro- 1/0811953 .Apud VIANNY, Alex- Introdu~iio ao Cinema Brasileiro p. 96. 
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A influemcia paulistana possibilitou a concretizagao do surto cinematografico 

campineiro dos anos 50, embora a heranga do ciclo dos anos 20 tenha deixado 

fortes raizes que motivaram a restauragao da produgao campineira. Em urn artigo 

publicado pelo jornal Correio Popular, em seis de setembro de 1947, sob o titulo 

"Cia Recorde Cinematografica pretende instalar seus novos estudios em 

Campinas", vern demonstrar que a intengao ja existia: 

"Pouca gente sa be que Campinas ja foi um 

importante centro cinematografico, sede de estudios 

lam;adores de filmes que na epoca causaram grande 

sucesso. "Jose do Telhado" (sicl3 , extraido de um drama 

escrito pelo saudoso teatr61ogo Amilar Alves, "Sofrer Para 

Gozar", eis os titulos de algumas peliculas que fizeram o 

publico vibrar com as peripecias de nossos galas e das 

ingenuas herofnas. Todas essas considerar;oes vam (sic) a 

prop6sito que anima os dirigentes da Cia Recorde 

Cinematografica, uma das mais conceituadas emprezas (sic) 

da capital bandeirante, de instalar em Campinas os seus 

modemos estudios, desde que contem com a indispensavel 

colaborar;ao da Prefeitura Municipa/."
24 

Apesar dessa publicagao, nao consta nenhuma outra informagao de que 

essa proposta tenha sido efetivada. As companhias cinematograficas s6 seriam 

fundadas na decada de 50. 

Campinas, nesse periodo, teve tres companhias cinematograficas, as 

quais, assim como ocorria em Sao Paulo, eram criadas por idealismo. 0 que 

23
- Niio existe filrne feito com esse nome, o drama de Arniiar Alves e Joiio da Matta. 

24
- Arquivo MIS/Campinas. 
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diferenciava as companhias campineiras das companhias cinematograficas 

paulistanas era que o idealismo paulistano partia de empresarios com recursos 

pr6prios, que contratavam diretores para a realizayao dos filmes, ao passe que em 

Campinas a proposta partia de diretores sem recursos pr6prios que queriam 

produzir filmes e buscavam esses recursos com empresarios. De um lade, existia 

o empresario que queria criar uma industria de produzir filmes, e do outre, o diretor 

que queria fazer os seus filmes e criava uma empresa. 

Campinas, apesar da precaridade quanto a tecnica de filmagem conseguiu 

realizar alguns filmes que caracterizaram o novo surto cinematografico, mostrado 

pelas empresas criadas na decada de 50, todas, coincidentemente, com um unico 

filme. 

• CINE- PRODUTORA CAMPINEIRA SA - fundada por Alfredo Roberto Alves, 

da qual foi presidente e diretor do seu unico filme: Fernao Dias (1956). 

• COMPANHIA CINEMATOGRAFICA PRINCESA D'OESTE - fundada por 

Antoninho Hossri, s6 realizou o filme A Lei do Sertao (1956), tambem dirigido 

porele
25 

• CINEMATOGRAFICA SAO RAFAEL- Fundada por Fernando e Cacilda Pulino 

Garde! - s6 produziu o filme S6s e Abandonados (1954). Dirigido por Fernando 

Garde!, e com argumento e roteiro de Cacilda Pulino Garde!. 

25 
- 0 filme Da terrra Nasce o (Jdio (1954), tambem dirigido por Antoninho Hossri, nao foi produzido em 

Campinas e sim em Santa Rita do Passa Quatro. 
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Alem dos filmes realizados dentro das companhias, houve outros de carater 

experimental, produzidos e dirigidos pelos pr6prios diretores: 

• Alfredo Roberto Alves: A Escola da Fuzarca (1949); Aventuras do 

Dr.A. Venca (1950); e Falsarios (1952) . 

• Henrique de Oliveira Junior: Lic;ao Merecida (1952). 
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4- ALFREDO ROBERTO ALVES E 0 SEGUNDO PERiODO 

CINEMATOGAAFICO CAMPINEIRO 

Em 16 de novembro de 1906, nasceu em Campinas Alfredo Roberto Alves, 

filho de Amilar Alves e Julia da Costa Alves, tendo falecido nesta mesma cidade 

em 13 de junho de 1982. Foi casado com Leonldia Duran Alves e teve tres filhas. 

Cursou o primeiro Grupe Escolar, atual Francisco Glicerio, no perlodo de 

1915 a 1918. Aos 11 anos, por necessidade, comegou a trabalhar no escrit6rio do 

promotor da 1a vara, Dr. Antao S. Nogueira. 0 curse secundario foi realizado no 

Ginasio Estadual "Culto a Ciemcia", onde recebeu o titulo de Bacharel de Ciencias 

e Letras. Durante varies anos lecionou Ingles, Portugues, Frances, Matematica, 

Flsica e Qufmica, nos coh9gios: Extemato S. Joao, Liceu N. S. Auxiliadora, Colegio 

Diocesano Santa Maria, Academia S. Luis, todos de Campinas. 

Em 31 de mar\X) de 1930 Alfredo Roberto Alves matricula-se na Faculdade 

de Odontologia "Dr. Washington Luis", em Piracicaba, onde se formou em 10 de 

dezembro de 1932, tendo colado grau em 28 de dezembro do mesmo ano. 0 

Cargo de dentista do Colegio Diocesano em Campinas veio em seguida por meio 

de urn convite do diretor da escola, Monsenhor Emilio Jose Salim. Alfredo 

Roberto Alves permaneceu nesse cargo ate 1945, quando saiu para ocupar o 

posto de dentista da Escola Senai "Roberto Mange", em Campinas. Exerceu a 

profissao mantendo consult6rio particular e dando atendimento em sitios e 

fazendas da redondeza. Lecionou na Faculdade de Odontologia da PUCCAMP 
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durante os anos de 1952 e 19531
, como titular da Cadeira de Terapeutica, logo no 

infcio da funda~o dessa faculdade2
, interrompendo, no entanto, o trabalho para 

se dedicar a produ~o e dire~o de filmes. 

Alem de dentista e professor manteve outras atividades - escreveu como 

cronista para os jomais locais com o pseud6nimo de Marcos de /raja. Oeste 

perfodo os rascunhos das cr6nicas Covardia, Coincidencias e 0 Plagio estao 

assinadas por Alfredo Roberto Alves, mas Ana/isando a Politica Atua/ leva a 

assinatura de Marcos de /raja. A montagem de um laborat6rio na Rua Costa 

Aguiar, numero 467,para produ~o de Ieite de beleza (urn tipo de produto parecido 

com o Leite de Colonia, chamado Leite Haiti), tambem fez parte das atividades de 

Alfredo Roberto Alves. 

A analise da personalidade de Alfredo Roberto Alves, pelo vies do olhar de 

suas filhas e amigos
3

, vern marcado pela forge interior, deterrnina~o e eleva~o 

de suas qualidades. Todavia, em que pese esse olhar unilateral de enaltecimento, 

algumas dessas qualidades podem ser comprovadas por seus atos, e resumidas 

em tres caracterfsticas basicas que ajudaram a desenhar o perfil de Alfredo 

Roberto Alves: a qualidade central aponta para o homem sonhador que procurou 

concretizar seus sonhos independentemente do percurso que teria de percorrer. 

Somada a essa qualidade vern a perseveranga a qual fez que o diretor nao 

desistisse de seus prop6sitos diante das inumeras dificuldades que enfrentou. A 

terceira qualidade que o define e o perfeccionismo, uma caracterfstica de que 

1
- Alfredo Roberto Alves foi admitido na faculdade de Odontologia da PUCCA.I\1P em 01 de man;o de 1952, 

saindo em 21 de fevereiro de 1954. 
2 A fundayao da faculdade de Odontologia da Pontificia Universidade Cat61ica de Campinas data de agosto 

de 1949. 
3 

- Os depoimentos dados par Therezinha de Jesus Duran Alves Barbosa e Nancy Duran Alves Ribeiro foram 

complementados por Placido Soave e Eliseu Piantoni. As entrevistas constam em fita cassete no acervo do 

MIS. 
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tinha consciencia, e que nao desejava limitar em si, pois julgava ser urn valor a ser 

assimilado por todos que com ele trabalhassem. Essas qualidades combinadas, 

possibilitaram que o segundo surto cinematografico de Campinas tivesse seu 

inicio. 

Quante ao cinema, Alfredo Roberto Alves faz o papel de ponte, assumindo 

a fun~o de elo na liga~o entre os dois periodos cinematograficos ate entao 

ocorridos, o ciclo de 1920 e o surto dos anos 50. Diversos fatores podem 

aparecer como outros elos, porem o fator primeiro esbarra na condi~o de Alfredo 

Roberto Alves ser filho de Amilar Alves, e consequentemente, ter sofrido uma 

influencia direta do pai em rela~o ao cinema. 

A influencia exercida por esse grau de parentesco, unida a hist6ria do 

cinema em Campinas, fez que Alfredo Roberto Alves assumisse o sonho de urn 

renascimento da produ~o cinematografica em Campinas mais do que qualquer 

outro diretor da cidade, pois, afinal, Amilar Alves foi o pioneiro a fazer cinema de 

enredo em Campinas e Alfredo Roberto Alves, seu filho, acompanhou de perto tal 

atividade. A pequena experiencia que tivera ao lado do pai, transformou-o no seu 

herdeiro cultural, tornando-o moralmente responsavel pelo renascimento da 

produ~o cinematografica campineira. Esse aspecto nao e colocado claramente 

nos depoimentos, mas o fato de gostar de cinema, de haver participado como 

colaborador na filmagem de Joiio da Matta, de posteriormente estar presente nas 

homenagens oficiais realizadas para seu pai, e, em especial, por perceber que 

Campinas nao produzira mais nenhum filme ha mais de vinte anos, contribuiriam 

para que ele canalizasse suas atitudes para esse fim. Seus sonhos estavam 

ligados a essa heranc;:a e existia uma expectativa pessoal e moral em concretiza

los. 
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A experiencia inicial de Alfredo Roberto Alves veio aos 16 anos, quando 

p6de acompanhar o trabalho do pai, Amilar Alves nas filmagens de Joiio da 

Matta, nao apenas como apreciador, mas como colaborador, auxiliando-o 

tecnicamente nas filmagens. 

Em uma entrevista dada por Alfredo Roberto Alves ao jomal Correio 

Popular, no dia 22 de novembro de 1981, a explica~o sobre a sua participa~o 

nas filmagens de Joiio da Matta nao deixa duvidas sobre sua atua~o: "Seu 

trabalho consistia em arrebanhar figurantes, animais de se/a, chicotes, arreios e 

outros apetrechos necessarios para a filmagem. As vezes fazia tambem o papel 

de de iluminador, manejando os refletores - grandes espelhos voltados para o so/ -

reverberando contra o rosto dos atores, e ofuscando-lhes a vista, para que seu 

"/ado escuro nao desaparecesse" 4
• Esse encargo favoreceu que o gosto pelo 

cinema, nos mais diversos sentidos, viesse a ser despertado, desde urn simples 

espectador ate a compreensao do mecanisme de realiza~o de urn filme. "Para o 

jovem Alfredo, a experi{mcia nao foi propriamente tecnica, nem artistica, mas /he 

seria de muita utilidade, trinta anos depois, quando resolveu produzir o primeiro 

filme sonoro de Campinas - Fafsarios. "Aprendi muito, e de resto, creio ter sido 

uma das melhores epocas da minha vida"5 
. 

Anos mais tarde, na mesma decada em que foi realizado Joiio da Matta, o 

diretor continuou atuando na area do cinema, porem em urn trabalho bern 

diferente. Os filmes mudos eram projetados por partes, havendo urn intervale 

entre uma e outra parte. Nesses minutos, eram projetadas na tela, chapas de 

vidro - diapositivos - com anuncios de casas comerciais ou os pr6ximos 

4
- GOMES, Eustaquio. Ha I 00 anos, nascia o pai do "longa-metragem ". Correio Popular, Campinas, 22 de 

novembro de 1981. 
5

- Idem, Ibidem. 
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langamentos da empresa. Essas chapas eram preparadas por Alfredo Roberto 

Alves para a companhia local, escrevendo e desenhando em cores em urn 

pequeno vidro o que iria ser visto na tela. Segundo os depoimentos de Therezinha 

Alves, ele fazia isso de graga ou mesmo em troca de ingresso para os 

espetaculos. 

0 gosto pelo cinema foi sendo cada vez mais intenso, somado a vontade 

de fazer cinema. Embora nunca tenha estudado como dirigir um filme, dizia aos 

amigos que nao era urn ignorante nessa arte, mas urn auto-didata, cuja escola 

tinham sido os anos que passara assistindo aos filmes, observando a constru98o e 

linguagem de cada urn deles. Quando julgava necessaria, comprava algum livro 

que ensinasse a trabalhar os componentes da filmagem, como a ilumina98o, o 

enquadramento, a sequencia das cenas, sua montagem e os demais elementos 

necessaries para sua realiza98o
6

. 

Percebe-se por meio das entrevistas, a forte liga98o que Alfredo Roberto 

Alves mantinha com a produ98o cinematografica e o inconformismo com a nao 

existencia de uma nova produ98o campineira. Para ele, o cinema significava urn 

sonho que poderia ser real, urn ideal que poderia ser concretizado. 

Com a funda98o das empresas cinematograficas paulistanas na decada de 

50 e o que elas representavam para o avan90 do cinema nacional, aumentaram as 

suas expectativas e reforgaram a sua ambi98o em fundar uma companhia 

cinematografica em Campinas para, assim, realizar o seu Femao Dias. 

Assim, Alfredo Roberto Alves, sentindo-se fortalecido, deu inicio as suas 

primeiras experiencias. 

6 
- Sua filha Thereinha Duran Alves, alem desse depoimento, conta que aJ.,ouns livros eram franceses, mas niio 

soube dizer o titulo e nem o autor, visto que ja haviam sido doados, com certeza, para alguma instituic;ao 

cultural. 
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4.1 - 0 experimentalismo atraves de dois curtas 

Foi no final da decada de 40 e infcio dade 50 que Alfredo Roberto Alves 

iniciou suas primeiras experiencias cinematograficas como diretor
7

. 

A ideia de filmar Fernao Dias surgiu na decada de 40 durante a 

apresentagao da pe9<J de mesmo nome que estava sendo reapresentada no 

Teatro Municipal de Campinas. Observando a pe9<J em questao e avaliando as 

possibilidades existentes decidiu transforma-la em filme. 0 roteiro era de Amilar 

Alves e datava de 1939
8

, mas o argumento para o filme foi do proprio Alfredo 

Roberto Alves. 

Para realizagao do filme Fernao Dias, porem, seria precise desenvolver 

alguma experiencia pratica alem da propria experiencia te6rica e visual. Para 

concretizar esse exercicio, Alfredo Roberto Alves realizou dois curtas 

experimentais em 16 mm, com uma antiga filmadora, que tomou emprestado a um 

amigo. 

0 primeiro filme, de 1949, Escola da Fuzarca com 6 minutes, enfoca as 

travessuras dos alunos numa pequena escola, quando o professor coloca um 

desses alunos de castigo. 0 aluno fica sozinho na sala de aula sem poder sair 

para o recreio. Ao folhear uma revista, acaba dormindo e sonha que o professor o 

persegue, levando-o ate a linha do trem. 0 professor o amarra sobre os trilhos do 

7
- A sua Ultima participa,ao em uma produ9ao cinematografica havia sido durante as filmagens de Joiio da 

Matta, quando havia auxiliado seu pai, Amilar Alves. 
8

- Esses dados constarn nos arquivos do MIS e forarn confirmados por Therezinha de Jesus Duran Alves 

Barbosa. 
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trem enquanto este se aproxima. 0 menino acorda apavorado confundindo sonho 

com realidade e foge da escola. 

Este filme teve locac;:ao numa escola situada na Av. Barao de ltapura em 

frente ao lnstituto Agronomico do Estado, hoje ja demolida. As cenas sobre o trem 

foram feitas nos trilhos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. 0 papel do 

aluno castigado foi feito por Marius , filho de Alcides Gongalves Delgado, 

cinegrafista destes dois primeiros curtas de Alfredo Roberto Alves. 

As aventuras do Dr. A. Venca, seu segundo filme, realizado com 8 

minutos em 1950, tambem mantem o tom c6mico. Nesse filme, o diretor inspira-se 

na propria profissao: a odontologia, criando uma situac;:ao exagerada entre urn 

dentista e urn paciente. Esse exagero, segundo depoimento de Terezinha Alves 

Duran, e propositado, nao com o intuito de denegrir a imagem do dentista, mas 

com o fito de projetar uma imagem que correspondesse ao medo inconsciente e 

irracional que as pessoas tern do dentista. Nesse caso, o dentista e urn sadico que 

gosta de provocar dor e panico no paciente. 

Alfredo Roberto Alves , para criar uma situac;:ao bizarra e grotesca, valeu-se 

de tipos fisicos que favorecessem essa construc;:ao. Todos os interpretes sao 

pessoas comuns que Alfredo Roberto Alves conheceu, como o halterofilista que 

interpreta o ajudante do dentista, e ainda o anaozinho que tenta fugir ap6s ver o 

paciente anterior ser tratado, sendo aquele interpretado por Malavazi. 0 dentista 

do filme e interpretado pelo protetico que trabalhava junto a Alfredo Roberto Alves 

-Antonio Tasso
9

- o qual buscando uma caracterizac;:ao bern estereotipada de urn 

dentists louco, fez para si uma dentadura prognata com dentes enormes que 

9
- Na Jicha tecnica do filme (arquivo do MIS) o nome Antonio Tasso nao aparece e sim o nome Castro 

Alencar. Por6m, nao foi possivel comprovar se Antonio Tasso usou este nome como pseudOnimo. 
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safam da boca. 0 exagero e a inten98o de mostrar um estere6tipo - o medo 

irracional que a maioria das pessoas tem de ir ao dentista como se esse fosse um 

monstro - esta bem clara no filme. 

Nesse filme tambem trabalha uma das pessoas mais importantes do surto 

cinematografico dos anos 50, Antoninho Hossri, que, mais tarde, realizou dois 

filmes como diretor. 

A feitura desses dois filmes proporciona uma leitura nao condizente com a 

produ98o cinematografica propria dos outros filmes dos anos 50 - nacionais e 

estrangeiros, aproximando-se mais do cinema mudo do infcio do seculo. Algumas 

caracterfsticas fundamentais que direcionam essa leitura, tanto no que toea a 

questao tecnica como a questao interpretativa, vao exemplificadas pelo que se 

segue: ausencia de sonoriza98o; uso de letreiros para dar continuidade as cenas; 

interpreta98o teatralizada das personagens e exagero nos gestos; enfase na 

comicidade das cenas, pr6prias dos filmes pasteloes do infcio da hist6ria do 

cinema. 

Em Aventuras do Dr. A. Venca o exagero dos gestos e a comicidade das 

cenas sao mais acentuados que no filme Escola da Fuzarca, porem o 

experimentalismo e visivel nesses dois filmes, que servem como estudos 

rascunhados, verdadeiros esboi(OS para Alfredo Roberto Alves produzir o filme 

que real mente tinha em mente. 
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4.2. Em busca do profissionalismo - 0 primeiro til me falado de Campinas 

Essas duas experiencias permitiram que Alfredo Roberto Alves adquirisse 

mais confian<;:a em filmar e partisse para um empreendimento mais serio: a 

funda~o de uma empresa cinematografica que realizasse filmes comerciais de 

longa-metragem e pudessem ser exibidos em todo o pals. A principia, a funda~o 

dessa empresa representava apenas um desejo, um sonho que ele dividiu com os 

amigos mais pr6ximos. A sua empolga~o era justificada pelos passado 

cinematografico campineiro com seus cinco filmes de enredo produzidos na 

decada de 20, pois se Campinas conseguira essa proeza aquela epoca, poderia 

perfeitamente voltar a produzir filmes numa epoca posterior. 

Outra justificativa era a pequena produ~o nacional, basicamente restrita 

ao eixo Rio-Sao Paulo. L6gico que a produ~o cinematografica americana entrava 

com muita forga no Brasil, e a qualidade dos filmes americanos impedia que a 

produ~o nacional se expandisse e sequer se igualasse a ela. 

A problematica maier, porem, eram os recursos que teriam que ser 

exclusivamente locais e, obviamente, particulares, pois nao havia ajuda financeira 

governamental de qualquer especie para um possfvel financiamento nesse 

sentido. 0 que poderia ser classificado como ajuda governamental era a 

obrigatoriedade de os cinemas exibirem uma fita nacional para cada lote de oito 

estrangeiras, o chamado sistema 8x1, coisa que tambem nao era cumprida 
10

. 

10
- '"Essa mti situar;iio econ6mica decorre da invasiio de nosso mercado pela produ¢o estrangeira, 

Javorecida pelo conjunto da legisla¢o brasileira; (...) As poucas leis favoniveis ao cinema brasileiro, a/em 
de muito preciuias, niio siio respeitadas; os poderes piJblicos niio tem fort;a para faze-las cumprir." 

BER-1\fARDET, Jean- Claude. Brasil em Tempo de Cinema. p.l8. 
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Essas questoes estavam claras para Alfredo Roberto Alves e. ao contnflrio 

de desistimula-lo, impulsionavam-no mais ainda. A sensac;ao de tomar a produzir 

filmes em Campinas era seu motor propulsor, mesmo que isso significasse ir atras 

dos recursos necessaries para a concretizac;ao das suas ideias, ja que nao tinha 

como arcar sozinho com todos os custos de uma produc;8o mais elaborada. As 

adesoes e os creditos necessaries foram conseguidos por meio de seu prestfgio 

como Cirurgiao Dentista conhecido da cidade. 

Os dois filmes experimentais, porem, nao bastavam para que ele pudesse 

demonstrar que seu intuito era serio e que ele era capaz de desenvolver um 

projeto mais ousado. Para tanto, pensou em fazer um pequeno filme sonoro de 16 

mm, com uma estrutura fflmica mais condizente com a epoca e com o gosto 

popular. Se este ficasse um trabalho apresentavel "ele seria usado como 

credencial para a organizaqao de uma empresa cinematografica"11
, caso 

contrario, e como ele mesmo dizia para seus amigos, "se o filme nao alcanqasse 

qualidade satisfat6ria, ele seria guardado eo assunto esquecido"12
. 

A iniciativa desse filme surtiu efeito entre um grupo de amigos mais 

interessados em ver a fundac;8o da empresa concretizada. Como o risco de perder 

o investimento nao era grande, eles nao hesitaram em participar da experiencia. A 

escolha do tema e do enredo foi do proprio Alfredo Roberto Alves, que tirou a ideia 

de um assunto que na epoca ocupava as manchetes dos jomais: a falsificac;8o de 

dinheiro. 0 titulo Falsarios sintetizou bem a ideia do filme. 

A hist6ria era baseada em um grupo de falsificadores que pretendiam trocar 

notas falsa por verdadeiras, em estabelecimentos comerciais da cidade. Um 

u - SOAVE, Placido. No que deu um bigodinho. In Fazendo o jilme "Falsilrio!l'. Depoimento datilografado. 

MIS I Campinas, novembro de 1979. 
12 

- Id., ibid. 
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empregado do grupo dos falsarios, encarregado de preparar as tintas de 

impressao, desconhece as verdadeiras intenyi)es de seus empregadores. Quando 

descobre a atividade ilegal do grupo, denuncia-as para urn jomalista, namorado de 

sua filha. 0 jomalista consegue as informayi)es necessarias para desmascarar a 

quadrilha culminando com a prisao dos bandidos ap6s uma serie de perseguiyi)es 

e lutas corporais. 

Placido Soave, secretario do Senai, onde Alfredo Roberto Alves tambem 

trabalhava, foi convidado por ele, para fazer o papel de chefe do banda de 

falsificadores. A expressao facial e o bigodinho de de Placido Soave, foram as 

indicayi)es necessarias para a escolha, independente do fato de nao ser ator. 

Segundo conta Placido Soave: 

"Estavamos em 1951. Eu tinha 37 anos e trabalhava na 

Escola SENAI. Por mera curiosidade eu fiz uma coisa que 

ate entao nunca tinha feito: deixei crescer o bigode. Queria 

ver, se com esse acrescimo, a minha apar{!mcia iria melhorar. 

Pelo jeito tinha piorado muito, pois urn co/ega de servir;o, o 

Dr. Alfredo Roberto Alves (. . .), que era cirurgiao-dentista dos 

a/unos da Escola, num dos interva/os para cafe chamou-me 

a parte e expos-me urn plano que vinha /he perturbando o 

sono: o de ser feito em Campinas, por gente daqui mesmo, 

um filme de cinema, em 35 mm, comercial, para exibir;ao em 

todo pais. lsso porque a/em de Sao Paulo e Rio, outras 

cidades o faziam e tambem porque os campineiros ja o 

fizeram na decada de 20, quando seu pai, Amilar Alves, fora 

o pioneiro. (. . .) Para tal realizar;ao Alfredo ja tinha imaginado 

urn enredo simples, versando sobre um bando de 

falsificadores de dinheiro, cujo titulo seria "Falsarios". E 

concluiu dizendo que ha varios dias que vinha me 

observando, e achava que eu, com o tal bigode, tinha ficado 
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com uma cara bastante boa para ser o chefe do banda. E 

convidou-me a faze-lo. 

Nao recusei nao. E mais: para "melhoraf' a imagem, deixei 

crescer tambem a coste/eta, que, naquela epoca, era 

emblema de malandro."13 

0 roteiro do filme foi feita em varias tardes de domingo por Alfredo Roberto 

e Placido Soave, cabendo ao primeiro ditar e ao segundo datilograr. A filmagem 

tambem foi feita aos domingos e nas noites do meio da semana. A medida que o 

roteiro ia sendo elaborado, Alfredo Roberto Alves arregimentava produtores, 

tecnicos e interpretes para forrnar a equipe de filmagem. 

Os produtores eram tres: Alfredo Roberto Alves, que tambem exercia a 

fun98o de diretor, Placido Soave, que, alem de protagonista do filme, colaborou de 

diversas maneiras, e Joao Erbolato, que auxiliou a equipe nas dificuldades 

tecnicas. 

Essa nova experiencia, novamente amadora, tinha este ingrediente a mais: 

osom. 

Placido Soave conta que alguns rapazes haviam trazido de Sao Paulo uma 

filmadora de 16 mm "que gravava o som na hora", e que foi feito um teste na sede 

do Foto-Cine Clube de Campinas, mas que nao havia dado certo. 0 som era 

inaudivel e nao satisfazia as expectativas para a filmagem. A solu98o para o 

problema veio por meio de Henrique de Oliveira Junior
14

, tecnico de som e 

cinegrafista da prefeitura de Campinas. 0 plano era realizar o filme sem o som e 

13
- SOAVE, Placido. No que deu um bigodinho. In Fazendo o filme "Falstirios". Placido Soave, que tambem 

foi protagonista do filme F t!TIIiio Dias, fuleceu em Campinas no dia 17/ 0 II 1992, aos 77 anos. 
14 Henrique de Oliveira Jr. foi urn dos criadores do MIS de Campinas, e muito colaborou para manter a 

memoria cinematografica da cidade. Na decada de 50 participou com o filme Liriio Merecida. Seu maior 
destaque como diretor foi na decada de 60, durante o Cicio de Cinema Universitfuio. Henrique de Oliveira 
Junior sen\ estudado como participante do ciclo dos anos 50, que consta no final desse capitulo. 
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depois fazer a dublagem em um gravador que a prefeitura tinha recebido 

recentemente e que era novidade na ocasiao. A gravayao seria feita ap6s o filme 

estar pronto, com todos os dialogos e a sonoplastia. A ideia era exibir o filme 

sincronizando imagem e som, com o projetor e o gravador ao mesmo tempo. 

Na qualidade de cinegrafista foi chamado o fot6grafo profissional Joao 

Balan, que possufa uma filmadora com recursos satisfat6rios, o qual seria 

auxiliado por Jose Porto Martins. A apresentayao estava prevista para ser no 

Foto-Cine C/ube de Campinas, do qual quase todos eram s6cios. 

Como quase todas as cenas eram intemas, Manuel Erbolato havia 

construfdo um tablado com rodas. Placido Soave conta que sobre esse tablado 

ficaria o cinegrafista com maquina e tripe, o qual seria usado em tomadas de 

aproximayao ou recuo da camera. Montado sobre dois trilhos de madeira "bern 

retos e aparelhados", o tabla do rodaria sem solavancos. 

Os empecilhos foram tantos que o filme quase nao e sequer iniciado. 0 

primeiro problema apareceu logo no infcio da filmagem, ap6s a revelayao do 

primeiro rolo de filme. As filmagens haviam come98dO no infcio do mes de maio de 

1951 com a primeira cena do enredo- um jogo de cartas entre os quatro membros 

da quadrilha. 0 primeiro rolo havia sido encaminhado para revelayao em Sao 

Paulo pelo Foto-Esporte de Alexandre Messias. Porem logo que o rolo voltou da 

revelayao, percebeu-se que o filme estava muito escuro e sem condi¢es de ser 

projetado. 

Resolveram repetir as mesmas cenas, aumentando a luminosidade alem do 

que pedia o fotometro. Novamente terminado o primeiro rolo, este foi enviado para 

a revelayao, sem se esperar o seu resultado. Prosseguiu-se nas filmagens. Nesse 

46 



meio tempo um dos interpretes pediu para ser substitufdo por apresentar 

problemas de saude. 

A volta do filme da revelagao trouxe a mesma decepgao. Ate entao nada do 

que tinha sido filmado poderia ser aproveitado. 

A decepc;:iio unida ao desestfmulo, levou Joao Balan, Jose Porto Martins e 

dois dos quatro jogadores a deixarem a filmagem. Junto com os cinegrafistas foi 

tambem a filmadora. 

Comegava tudo de novo. Manuel Erbolato trouxe uma nova filmadora de 16 

mm, bem mais simples e com menos recursos, da marca Keystone. Alcides 

Delgado, que ja havia sido cinegrafista dos dois primeiros filmes de Alfredo 

Roberto Alves, colabora com o euqipamento tecnico cedendo o fot6metro "Weston 

Master''e um projetor silencioso "Kodak", que serviria para a verificac;:iio das 

tomadas ja filmadas. 0 elenco tambem foi completado sendo constitufdo 

definitivamente por Arthur Ochucci, que era um antigo lutador; Ricardo Zarattini, 

que ja havia trabalhado no cinema campineiro da decada de 20, Wilson Martins, 

Antonio Christ e Placido Soave. Eliseu Piantoni15
, professor da Escola Senai, 

passou a ser o cinegrafista junto com Placido Soave. 

Placido Soave conta que, em diversos mementos, ele tambem fez o papel 

de cinegrafista quando nao estava atuando. Como Eliseu Piantoni tinha outros 

compromissos, e s6 havia assumido o cargo de cinegrafista parcialmente, Placido 

Soave o substitufa quando necessario. Quase ao final das filmagens, receberam 

15 Eliseu Piantoni tambem participou das filmagens como cinegrafista no filme Ferniio Dias, mas acabou 
sendo trocado por Joao Navarro Bernal em fun<;ao de alguns problemas que surgiram durante a filmagem. 
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ajuda de Joao Navarro Bemal
16 

quanto a tecnica e a filmagem, o qual ja 

participava do filme interpretando o guarda que prende os falsarios17
. 

Uma nova tentativa para melhorar a filmagem foi cogitada. "Filmar em 

velocidade mais lenta, isto e, em 16 quadros por segundo, e nao 24 como estava 

sendo feito. A pelfcula passando mais devagar pela objetiva ficaria mais tempo 

exposta a luz, e, conseqOentemente, terfamos um filme mais clare. lsso parecia 

16gico."18
, escreve Placido Soave. 

Essa estrategia nao surtiu o resultado esperado: o role de filme quando 

voltou da revela98o nao estava clare o suficiente, embora ninguem conseguisse 

entender o porque do problema. 

Placido Soave lembrou que quando havia incursionado na area da 

fotografia, havia aprendido uma forma de solucionar o problema do negative 

quando este estava muito escuro, ou por excesso de exposi98o ou de revela98o, o 

que nao permitia uma boa c6pia ou amplia98o. 0 clareamento ou rebaixamento 

das areas escuras foi a solu98o. 

0 trabalho de rebaixamento teve que ser feito com extreme cuidado. 

Segundo depoimento de Placido Soave, ele explica que o filme, de marca 

"Gevaert 32", era reversfvel, sem negative, e, portanto, s6 possuiam uma unica 

c6pia
19

. 0 problema era que nao podia arranha-lo e nem clarea-lo demais. Esse 

trabalho ele fez na propria casa, separando e cortando as partes que seriam 

16
- No filme Ferniio Dias, Joao Navarro Bernal sera urn dos cinegrafistas. 

17 
- Na ficha tecnica do filme e nos demais depoimentos, Placido Soave e Eliseu Piantoni sao os imicos 

cinegrafistas mencionados, porem em urn texto intitulado "Cine Reminiscencia" escrito por Alcides Delgado e 
pertencente ao arquivo do MIS, ele se designa urn dos cinegrafistas junto com Placido Soave, sem mencionar 
a participa,ao de Eliseu Piantoni. Therezinha Alves infonna que Alcides Delgado colaborou algumas vezes, 
tanto em Falstirios como em Ferniio Dias, mas niio pode ser considerado como cinegrafista de Falsiuios. 
18

- SOAVE, Placido. Reinicio da filmagem e novo desaponto. in Fazendo o filme Falsarios.MIS!Campinas. 
19

- Apesar do depoimento, niio consta qualquer referencia a alguma complica\'iio posterior no que se refere ao 
fato de haver urn imico exemplar do filme, o que permite a conclusao de que posteriormente esse problema 
pode ser resolvido. Atualmente as c6pias existentes no acervo do MIS ja estiio em video. 
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rebaixadas. Alguns fragmentos, conforme Placido Soave, variavam entre meio 

metro ate seis ou sete metros. 

0 tratamento consistia em trabalhar urn peda9Q de cada vez, realizando 

uma opera98o sistematica que era: 

"( ... ) mo/har o filme, mergulh<Ho no rebaixador (soluc;ao de 

ferricianeto), mexendo sempre pe/o tempo que cada tomada 

exigisse para se clarear; em seguida passar por agua e 

mergulhar no fixador ( soluc;ao de hiposulfito) por uns dez 

minutos. Por ultimo lavar em agua corrente por meia hora, e 

pendurar em varais, Ionge de poeira, para secar ate o dia 

seguinte. "20 

Esse trabalho levou uma semana para ser conclufdo e rendeu para Placido 

Soave uma intoxica~o pelo ferrocianeto. 

A montagem tambem foi realizada por ele a noite, que, sem moviola ou 

qualquer outro equipamento, fez tudo manualmente. 

"Nao havia moviola, e eu tinha de ir (sic) examinando o filme 

com lente, observando o movimento das pessoas, das 

bocas, ate o ponto de cortar e passar para a tomada 

seguinte. Nao havia numerac;ao, mas esse trabalho me foi 

possfvel porque eu tinha todo o filme na "ponta da 

lingua".".21 

20
- SOAVE, Placido. Fazendo o filme ... 

21 
- Id. Ibid. 
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Terminada essa etapa Placido Soave entregou o filme para ser sonorizado. 

Henrique de Oliveira Junior e Manuel Erbolato fariam a grava~o em fita 

magnetics. 

Urn primeiro ensaio da dublagem foi feito com alguns dos participantes da 

equipe. 0 filme foi projetado a partir de urn ponto enquanto a fala ia sendo 

gravada concomitantemente. 0 resultado, a princfpio, ficou born, mas aos poucos 

a imagem e o som iam se dissociando, estava faltando sincronismo. A explicsgao 

era que, os dois dos aparelhos, funcionavam com velocidades diferentes do 

momenta da grava~o. 

Diversos testes foram realizados para tentar solucionar o problema mais 

uma vez, mas outro problema surge agora: o som. Utilizou-se uma mesma tomada 

eletrics, para evitar diferenc;:as de voltagem; depois tentou-se urn estabilizador 

para evitar ocila¢es; ate em uma eventual mudanc;:a no tipo de fita de grava~o 

foi pensado. A ideia era que o material da fita magnetics, por ser ligeiramente 

elastico, poderia estar csusando a falta de sincronismo. 0 fio metalico usado em 

reportagens radiofonicss que havia sido indicsdo por urn tecnico e por urn 

presidente de uma radio de Campinas, tambem nao foi satisfat6rio. 

Tanto Henrique de Oliveira Junior quanto Manuel Erbolato estavam se 

sentindo desanimados perante tanta dificuldade. Placido Soave transcreve o 

pensamento de Henrique de Oliveira Junior : 

"0 que se tem a fazer e por letreiro no filme e exibi-lo mudo 

mesmo", o que imediatamente e rechac;:ado por Alfredo 

Roberto Alves: ·- Nao vamos, hoje, incentivar a industria 

cinematografica campineira apresentando um filme mudo, 

que ha mais de 20 a nos nao se faz. "Falsarios" foi feito para 
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ser sonoro, e assim e que devera ser apresentado. Nem que 

seja exibido uma (mica vez, com os interpretes falando em 

microfones, atras da tela. "22 

Novamente a soluc;:i:io para o problema veio pelas das maos de Placido 

Soave. Ele conta que, como Secretario da Escola Senai, uma noite por semana, 

ele projetava urn filme longa metragem para os alunos. Em urn desses dias ficou 

prestando atenc;:i:io no percurso que o filme fazia no projetor: "entrava porum /ado, 

passava pela lente, onde the era extraida a imagem, depois fazia algumas curvas 

e passava pela foto-ce/ula, onde /he era extraido o som, e com mais uma curva se 

encaminhava para o carretel receptor". Observando essa trajet6ria, ele imaginou 

dois filmes passando pelo projetor: "um s6 de imagem, passando pela lente; e 

outro s6 de som, passando pela foto-celula. Se eles fossem feitos bem 

sincronizados, nao teria perigo de haver desencontros." A unica coisa que 

aconteceria e que no final os filmes iriam para o chao, pois os dois carreteis ja 

estariam ocupados. 

Placido Soave antes de levar a ideia para a equipe realizou urn teste, que 

tecnicamente deu resultado, faltava agora ver se com Falsarios teria o mesmo 

exito. 

A gravac;:i:io, em fita magnetica, dos dialogos, rufdos e fundo musical, foi 

realizada em varios domingos, no consult6rio dentario de Alfredo Roberto Alves. 0 

tecnico de eletronica, Jose Rodrigues dos Santos, auxiliou a equipe cuidando do 

fundo musical. 

22
- SOAVE, Placido. Fazendo o filme .... 
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A dublagem foi feita pelos pr6prios atores e por Alfredo Roberto Alves, que 

mudando de timbre, falava por varios artistas secundarios. Os rufdos eram feitos 

por todos quando nao estavam participando da grava<;:ao. 

Ap6s a grava<;:ao ter sido finalizada, foi transposta para filme por Manuel 

Erbolato e Henrique de Oliveira Junior. A montagem do filme de som 23 sicronizado 

com o filme de imagem coube a Pacido Soave. 

A montagem de som, para Placido Soave foi a pior de todas. Ele descreve 

com detalhes todo o processo que passou e que levou urn mes de trabalho 

notumo. Manuel Erbolato no final dizia para Placido Soave que o que ele tinha 

feito era "um trabalho de preso de cadeia". 

·A gravaqao 6tica esta no filme, todos sabem, aparentemente 

e apenas um risco formado por traqos transversais bem 

juntos, que crescem e se separam quando esta gravado um 

som. Mas visualmente nao se sabe o que esta gravado. 

Passei entao todo o filme por um projetor sonora, e todas as 

vezes que iniciava uma fa/a ou produzia um ruido, eu parava 

a maquina, fazia um numero no filme, bem no inicio da 

gravaqao, e anotava num papef o numero e o som correlato 

a ele. E assim foi ate final. 

Preparada essa parte, passei a montar o filme de som, 

paralelamente ao de imagem, fazendo com que a gravaqao 

ficasse exatamente junto com a imagem que /he 

correspondesse. 

(. . .) Era tudo muito miudo. Sem moviola e olhando por uma 

lente, eu precisava, por exemplo, determinar no filme de 

imagem, em que quadrinho o personagem comeqava a falar, 

23 
- A expressao e usada par Placido Soave. 
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para fazer coincidir com ele o comego da gravaqao 

correspondente. "
24 

A montagem finalmente tinha dado o resultado esperado, mas no comec;:o 

nao conseguiram encontrar uma outra solu9i1to para a proje9i1lo. os filmes teriam 

que cair no chao ap6s passar pelo projetor. Placido Soave conta que no final da 

proje9i1lo, na estreia do filme em Campinas, sobrou "uma volumosa montanha 

formada pelos dais fi/mes, totalmente embaraqados"25 
. Por urn documento que 

inventaria o patrimonio dos produtores ap6s a finaliza9i1to do filme, consta urn item 

que menciona "2 sacos de pano, para recolher o filme durante a projeqao"26 
, o que 

leva a acreditar que a solu9i1to encontrada para facilitar o recolhimento dos filmes 

ap6s a proje9i1to, tenha sido esta
27

. 

0 filme Falsarios ficou composto por dois filmes, urn com imagem e outro 

com som, durante muito tempo, s6 foi transposto para urn unico filme em 20 de 

maio de 1981 pela Uder Cine Laborat6rios S.A. em Sao Paulo, quase trinta anos 

depois de finalizado. 0 pedido n. 88718 traz as seguintes especifica¢es: 

"394 m I I c6pia P/8 reversivel 16mm som 6ticol 3% de 

perda.l Material entregue: c6pia do filme "Fa/sarios"- imagem 

e som separados, 16 mm./ Serviqo a executar: c6pia do filme 

juntando imagem e som, em filme reversivel. "
28 

. 

Apesar do pedido estar em nome de Altamiro Duarte Martins, quem assina 

e Placido Soave. 

24
- SOAVE, Placido. Fazendo o filme ... 

25 -Id. Ibid. 
26 

_ Arquivo MIS/ Campinas. 
27

- 0 documento assinado por Phicido Soave esta no arquivo do MIS/ Campinas, e esta descrito mais adiante. 
28 

- Arquivo MIS/ Campinas. 
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Alfredo Roberto Alves e Placido Soave conseguiram resolver juntos os 

problemas tecnicos, ora um trabalhando mais que o outro; porem a dire93o do 

filme coube exclusivamente a Alfredo Roberto Alves, que, apesar do amadorismo 

e do auto-didatismo, conseguiu desenvolver um trabalho consistente. 0 seu merito 

esta presente nas atua9(ies dos atores que participaram do filme, os quais, 

mesmo sendo, na grande maioria iniciantes, conseguiram interpretar com relativa 

naturalidade, seguindo apenas as orientac;:Oes do diretor. 

Quase todo elenco era composto por pessoas amigas ou pr6ximas de 

Alfredo Roberto Alves e sua familia. Therezinha Alves conta que a atriz principal 

de Falsarios, cujo nome verdadeiro era Eudenice Passalongo, era uma amiga que 

freqOentava muito a sua casa. Placido Soave tambem escreve que na epoca ela 

cursava a "Faculdade Cat61ica de Campinas", hoje PUCCAMP. Ela era de Pirangi, 

e seu pai, Antonio Ferreira, era um veterano ator dos palcos campineiros. Nao era 

atriz, mas o fato de ser falante e desembarac;ada, levou Alfredo Roberto Alves a 

convida-la para atuar no filme. Ela aceitou o convite e adotou o pseudonimo de 

Carmem Lucia. 

Outro ator, Altamiro Soamar, pseudonimo de Altamiro Soave Martins, 

sobrinho de Placido Soave, residente em Sao Paulo, mas com alguma pratica no 

teatro, fez o papel do jomalista e namorado da personagem principal. 0 papel de 

delegado coube a Olfmpio Tambaxe. 

0 local usado para a maioria das cenas intemas foi o predio da Caixa de 

Aposentadoria dos Ferroviarios da Companhia Mogiana, que hoje que abriga o 

INSS, localizado na rua Barreto Leme, perpendicular ao final da rua Barao de 

Jaguara. Alem do predio da Mogiana, foram utilizados outros predios como: o 

Conservat6rio Musical Carlos Gomes -usando a sala de bale e suas alunas; a 
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Escola Senai, na qual, em uma das salas de aula foi filmada a redacao do jomal; a 

Camara Municipal; o Hotel Terminus29
; o predio do jomal Correio Popular30

, 

alem de um cinema, um bar, um bilhar e um posto telef6nico (que nao era da 

Telesp e sim da agencia de 6nibus Cometa- localizada na Av. Campos Salles). 

Therezinha Alves conta que as cenas de perseguicao seguiam um roteiro 

movimentado, mas que se dirigiam para os lugares de menor transito. Elas eram 

iniciadas com os carros saindo de frente do Hotel Terminus, passando pela 

Avenida Brasil e seguindo em direcao ao bairro Castelo. Nao foram cenas faceis; 

ao contrario, eram muito trabalhosas e exigiam que o motorista fosse muito habil, 

o que foi resolvido com a ajuda de um primo que dirigia muito bem. A camera 

ficava em um dos carros para poder filmar a perseguicao. 

Os letreiros utilizados para a edicao do filme foram todos desenhados em 

cart5es e depois filmados por Placido Soave, assim como tambem a montagem do 

filme. 

No cartaz do filme, o nome de Placido Soave aparece com "u" e nao com 

"o" como eo correto. Essa explicacao e dado por escrito pelo proprio ator, dizendo 

que foi um dos erros que cometeu. Alguem havia sugerido a ele que fizesse a 

mudan~, explicando que Placido Suave "ficaria sinonimo entre sf'. Ele aceitou a 

sugestao, mas depois acabou se arrependendo. 

Durante as filmagens, Placido Soave varias fotografias, que mais tarde 

serviram para a confeccao de 1 o cartazes com duas fotos de cenas cada um, 

todos feito a mao, onde se anunciava ·o primeiro filme sonoro feito em Campinas", 

29 -0 hotel Terminus, ja fechado, foi urn dos grandes hoteis de Campinas e hoje e ocupado pela loja -

Magazine Luiza 
30 -0 Correia Popular - jornal de Campinas- apareceu pela primeira vez em 4 de setembro de !927, fundado 
por Alvaro Ribeiro, na epoca desligado do jornal Diana do Povo. Esse jornal foi urn dos primeiros a 
apresentar maquinas de linotipos e prelos rotativos, substituindo, os prelos m6veis usados ate entiio. Os dois 
jomais fazem parte da Rede Anhangiiera de Comunica96es - empresa campineira. 
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numa apresentac§o do Foto-- Cine de Campinas. Esses cartazes foram colocados 

nas vitrines comerciais da cidade. 

0 Clube distribuiu ingresses aos seus associados, convidou as autoridades 

e imprensa locais, e crlticos e cineastas de Sao Paulo. 

As despesas foram divididas entre seus tres produtores com tudo 

computado e anotado, desde lampadas, capos, sabonetes e ate alvara da polfcia. 

0 documento assinado por Placido Soave e datado em 29 de dezembro de 1952 

especifica todos os custos que se estendem do dia 15/5/1951 ate 23/12/1952. E 

interessante notar a despesa anotada neste documento, pois, pelo fato de estar 

cronologicamente marcada, ajuda a tragar o percurso do filme
31 

. 

15/5/51 

29/5/51 
30/5/51 

3/6/51 

3/6/51 

6/6/51 

7/6/51 

7/6/51 

8/6/51 

9/6/51 

9/6/51 
13/6/51 
13/6/51 
13/6/51 
13/6/51 

"Despesas feitas por intermedio de Placido Soave 

- 6 filmes Gevaert 32 (doc 1) .................................. .. 
- 1 filme Gevaert 32 ( compr. do sr. Alfredo) ............ . 
- 3 latas de cera (doc. 1-A) ...................................... . 
- 4 rolamentos duplos usados (doc.2) .................... .. 
- Alm6<;:o aos srs. Joaquim Macedo, Heitor Galeao, 

A Messias, Jose P. Martins, Antonio Hossri, 
Alfredo R. Alves e Placido Soave (doc.3) .............. . 

- 2 1/2 passagens para S. Paulo para Heitor Galeao, 
Joaquim Macedo e sua filha ...................................... . 

- Vinda de urn carroceiro para urn carreto que nao 
chegou a ser feito devido ao mau tempo .................. . 

- Caminhao p/ transporte de m6veis diversos retira-
dos de 5 endere<;:os e entregues na CAP .................. . 

- Jantar aos srs. Heitor Galeao e Alfredo R. Alves 
(Doc. 4) .................................................................... . 

- Caminhao p/ transporte de refletores e outros 
utensilios, retirados de 5 endere<;:os e entregues 
na CAP ...................................................................... . 

- Telefonema interurbano feito pelo sr. Joaquim 
Macedo (doc.5) .......................................................... . 

- Jantar para Heitor Galeao (doc.6) .............. .. 
- Toalhas, esponja e p6 de arroz (doc.7) .............. .. 
- 1 lampada 120X500 para "spot-light' (doc. 8) ........ .. 
- 1 vidro de Bil para maquilage (doc 9)..... . ......... .. 
- 1 vidro de Bil para maquilage .............. .. 

1 000,00 
170,00 
48,00 

240,00 

332,50 

91,00 

10,00 

150,00 

70,00 

80,00 

5,70 
35,00 
58,00 

140,00 
10,00 
10,00 

31
- 0 documento pertence ao arquivo do MIS/ Carnpinas e foi organizado por Placido Soave, que tarnbem se 

encarregou de escrever todos os detalhes acontecidos durante a filmagem de Falstirios. A transcriyiio do 
documento de despesas serve para acompanbar os passos que compoem a hist6ria da filmagem. 
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13/6/51 
13/6/51 
13/6/51 
13/6/51 
14/6/51 
16/6/51 
20/6/51 

1!7/51 

3!7/51 
13!7/51 
13!7/51 

17!7/51 
30!7/51 

1/9/51 

28/9/51 
1/10/51 
3/10/51 
4/10/51 
8/10/51 

10/10/51 
9/10/51 

16/10/51 
17/10/51 
21/10/51 
21/10/51 

8/11/51 
10/11/51 
16/11/51 
16/11/51 
20/11/51 
8/12/51 

14/12/51 
14/12/51 
26/12/51 

712152 
812152 

1412152 

16/2/52 
16/2/52 
1713152 

5/52 

6152 
8152 

9/10/52 
22/10/52 
30/10/52 
31110/52 
4/11/52 

- 1 "benjamim" ............................................................ . 
- 1 sabonete .............................................................. . 
-2 copes ........................................ . 
- 41ampadas Foto-Fiood n.2 (doc. 10) ........................ . 
- 12 filmes Gevaert 32 (doc 11 ) .................................. . 
- Caminhao p/ transporte 4 pedestais CAP-Teatro ..... . 
- 2 fusiveis cartucho 30 A ( doc.12) ............................ . 
- Passagem de ida-volta Campinas-Jundiaf para o sr. 
Antonio Ferreira ......................................................... . 

- 1 vidro despolido 18 X 25 (doc.13) ............... . 
- 3 lampadas R-2 ( doc.15) ........................................... . 
- Pago a J. Balan por 1 lampada R-2 e 3 chapas foto-

gn1ficas com 1 lamp. Flash (doc. 16) ........................... . 
- 3 lampadas R-2 (doc.17) .......................................... . 
- Materiais eletricos diversos (doc. 18) ........................ . 
- 2 lampadas R-2 ( doc.19) .......................................... . 
- Revela<;:ao de um filme na lsnard ( experienc. ) .. . 
- Dinheiro entregue ao sr. Chucci.. ...................... . 
- 2 lampadas R-2 (doc. 20) ......................................... . 
-2 lampadas R-2 (doc. 21 ) .......................................... . 
- Revela<;:ao de 3 filmes na lsnard ( doc.22) ................. . 
- Revela<;:ao de 1 filme na lsnard (doc.23) ................... . 
-2 lampadas R-2 (doc. 24) .......................................... . 
- 6 filmes Gevaert 32 ( doc.25) ..................................... . 
- Dinheiro entregue ao sr. Chucci... ...... . ........... . 
-2 lamp. Foto-Fiood e 2 lamp. R-2 (doc.26) ................ . 
- 1 par de luvas de borracha ( doc.27) ........................ . 
- Dinheiro entregue ao sr. Chucci. ............................... . 
- Passagem de ida p/ S. Paulo para o sr. Chucci. ........ . 
- 1 vidro cimento para montagem (doc. 28) ................. . 
-6 filmes Gevaert 32 (doc. 29) .................................... . 
- 1 caixa de p6 de arroz (doc. 30) ................................ . 
- 2 lampadas Foto-Fiood (doc.31 ) ................................ . 
- 1 vidro opaco (doc.32) ............................................... . 
- 1 corrida auto SENAI a V. Industrial levando pessoal 

e equipamento as 14,30 horas pi almo~ (greve dos 
bondes) ...................................................................... . 

- Aluguel maquina do Balan por 2 dias ......................... . 
-2 filmes Gevaert 32 {doc. 33) ..................................... . 
-1vidro de tinta de tinta guache para letreiro (doc ........ . 
- 7 metros fio pfsubst. no reflet. do Erbolato ................. . 
- Corrida auto plresid.prof. Acides c/projetor ............... .. 
- 1 lampada 750 watts p/proj.do prof. Alcides (doc.34) .. 
- Corrida auto p/ resid. prof. Acides cl projetor. ............. . 
- Dinheiro entregue ao sr. Chucci... .. ........... . 
- Penas e tintas para letreiro. .... .... ......... .. . .................... . 
- Papel preto para letreiro .............................................. .. 
- 2 filmes Gevaert 32 ( doc.35) ...................................... .. 
- corrida auto, a meia noite, levando pessoal ap6s ensaio 

de grava<;:ao ................................................................. . 
- Confec<;:i!io de 1 0 cartazes.. . . . . . . . . . . . .. . . ................. .. 
- Fotografias do filme (calculo aproximado) .................... . 
- 1 carretel para 1600 pes (doc.36) .............................. . 
- Corrida auto Pai.S.Paulo ao Teatro com gravador ........ . 
- 1 carretel para 1600 pes (doc.37). . ......... .. 
- 1 vidro cimento p/ montagem (doc.38)..... . ............. . 
- 1 carretel para 1600 pes (doc. 39) ..... 
- Diversas despesas feitas pelo sr. Jose Rodrigues dos 

Santos, compreendendo corridas de auto conduzindo 

4,50 
2,50 
3,00 

104,00 
2 000,00 

30,00 
4,00 

30,00 
5,00 

240,00 

102,00 
240,00 
31,00 

170,00 
45,00 
20,00 

106,00 
106,00 
135,00 
45,00 

106,00 
960,00 
20,00 

142,00 
18,00 
5,00 

20,00 
15,00 

960,00 
12,00 
54,00 

6,00 

20,00 
200,00 
320,00 

12,00 
35,00 
20,00 

180,00 
20,00 
20,00 
12,00 
16,00 

320,00 

20,00 
400,00 
280,00 
120,00 
10,00 

100,00 
18,00 

100,00 
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aparelhos, durante os servigos de ensaio e gravagao .. . 
12/12/52 
13/12/52 
15/12/52 
16/12/52 
17/1252 
22/12/52 
22/12/52 
23/12/52 
23/12/52 

- Corrida auto oficina a residencia, cl projetor. ................ . 
-6 metros de panes para fazer dois sacos ...................... . 
-Auto da residencia p/ F.C. Clube, com projetor. ............ . 

- 500 envelopes para convites (doc.n.40) .. -----------------------
- Selos para distribuigao dos convites ............................ . 
-Auto do C.E. Allan Kardec a oficina, cl projetor. .... . 

-1 lampada de 1000 Watts (doc. n. 41) ..... -------------------
- Auto da oficina ao Teatro, com projetor. ....................... . 
- Passagem de volta ao sr. Herrnantino Coelho ___________ _ 

SOMA- Cr$ ..... . 

Despesas feitas por interrnedio de Manoel Erbolato 
- 17 roles de filme de som de 100 pes cada, a 

Cr$ 120,00 o rolo (sic) ............. ------------------ .... --------------
- 1 rolo (sic) de filme de som de 100 pes .. 

SOMA- Cr$ ...... . 

Despesas feitas por interrnedio de Alfredo Roberto Alves 

16/12/52 
18/12/52 
23/12/52 

- Gasolina para urn auto que levou a S.Paulo maquina de 
filmar sonora e pertences ................................ ____________ ............. .. 

- Gratificagao ao Zelador da (sic) predio da CA eP. da 
Companhia Mogiana.............. ______________ .. ________ ............ ____ .. _ 

- Carro de aluguel para a filmagem de cenas de persegui-
gao e prisao ............... ________ ................ ___ ..... _______ ...................... ____ _ 

- Dinheiro entregue ao sr. Ochiucci, em ocasi6es diversas ........ .. 
- Auto (2 vezes) para o Edificio S.Paulo, com gravador 

de som ............................... __ .... __ ..................................... __ .. ____ .. 
-Auto (2 vezes) para filmar cenas em frente ao Hotel 

Terminus e Predio Sta. Teresa. ............................ _________________ .... . 

-Auto para conduzir a sta. Eudinice (sic), a noite ........................ . 
-Auto (2 vezes) para o Ediffcio S. Paulo, com gravador 

de som ........................................................................................ . 
- Revelagao de filme na lsnard (doc.42) ........................... __________ __ 

- Fretes de filmes p/ o Rio (doc. 43 a 49)--------------------------------------
- Telefonemas diversos para o Sr. Macedo de S.Paulo, em 

epocas diversas (aprox. ) ... -----------------------------------------
- Gratificac;:Oes diversas ......................................... _ .. _ ... . 

- lmpressao de 1000 convites .............. -----------------------------------
- Selos para expedigao de convites ....................................... . 
- Alvara da Policia para a espetaculo da exibigao inaugural 

do filme .......... ________ .................................. _____ ........................... . 

SOMA Cr$ ............... .. 

50,00 
20,00 
39,60 
20,00 

125,00 
58,40 
20,00 

250,00 
10,00 
30,00 

11.034,20 

2.040,00 
80,00 

2.120,00 

90,00 

200,00 

150,00 
65,00 

30,00 

20,00 
15,00 

30,00 
45,00 

117,80 

50,00 
10,00 

200,00 
60,00 

130,00 

1.212,80" 

A despesa total do filme foi de Cr$ 14.367,00, registradas da seguinte 

forma de acordo com o que cada produtor gastou: 
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Placido Soave: 

Manuel Erbolato 

Alfredo Roberto Alves 

Cr$ 11.034,20 

Cr$ 2.120,00 

Cr$ 1.212,80 

No final, as despesas foram somadas e divididas resultando a importancia 

de Cr$ 4.789,00 para cada produtor. 

Todo o material resultante do filme Falsarios, ap6s sua conclusao, foi 

listado por Placido Soave em urn documento datado de 10 de maio de 1953, o 

qual declara que esse material constituia patrim6nio de seus produtores. Esse 

documento esta anexado ao outro documento que foi mencionado acima32
. 

0 filme Falsarios, em relagao as experiemcias anteriores de Alfredo 

Roberto Alves, apresenta urn resultado mais condizente com a epoca em que foi 

feito, tanto no tema como no tratamento filmico. 

Nos documentos existentes no MIS de Campinas consta que a Avant-

Premiere do filme aconteceu no Teatro Municipal de Campinas, no dia 23 de 

dezembro de 1952, com o teatro lotado e a presen98 do critico de cinema Carlos 

32
- 0 rol do "patrim6nio" mencionado vai desde as "sabras' da filmagem ate o filme em si, o que nao deixa de 

ser interessante : 
"0 jilme "Falsitrios", compreende um r6lo s6 de imagens e outro so de gravar;iio. 
Diversos r6los de jilme contendo cenas que joram refilmadas. 

I r6lo de fiime virgem reversivel da marca Gevaert 26 daado pelo Dr. Humberto Frediani 
(vencido em dezembro de I952). 

I ldmpada I20 x 500 para "spot- light". 

2 ldmpadas R-2. 
I ldmpada joto-jlaad n. 2. 
I ldmpada para projetor, de I20 X I. 000. 

4 rolamentos ("rolemans "). 

6 toalhas de rosto. 
2 copos. 
1 par de luvas de borracha. 

I vidro de tinta branca. 
Algumas penas "rand" usadas em letreiros. 

I 0 cartazes pintados em carlo/ina c/2 jotografias cada. 

Fotografias diversas de cenas do filme. 
3 carreteis parafilme. com capacidade de 1.600 pes. 
2 sacos de pano, para recolher o filme durante a projer;iio." Arquivo do MIS I Campinas. 
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Ortiz
33 

. Alem dessa apresentagao houve mais cinco apresentagees em varies 

clubes da cidade entre o ano de 52 e 5334 
. 

0 filme Falsarios recebeu a autorizagao para exibigao no dia 28 de julho de 

1953. 0 documento expedido pela Secretaria de Estado dos Neg6cios da 

Seguranr;:a Publica/ Departamento de lnvestigag6es/ Divisao de Diversoes 

Publicas, assinado pelo chefe do Servigo de Cinema Jose Geraldo Salgado 

Nunes, autorizava a exibigao apenas nos municfpios de Campinas e Jundiaf. 

·o filme intitulado "Falsarios~ nacional, em 16mm, com 500 

metros, de propriedades de Alfredo Roberto Alves, Manuel 

Erbolato e Placido Soave, foi examinado por esta divisao, 

estando a sua exibir;ao autorizada nos municfpios de 

Campinas e Jundiai, ate a exposiqao do competente 

certificado de censura: 
35 

Junto com o certificado acompanhava uma carta assinada por Salgado 

Nunes dirigindo-se ao "amigo e patricio" Alfredo Roberto Alves, no qual ele diz que 

a solicitagao para exibigao feita por ele e Manoel Erbolato estava plenamente 

atendida. 

As publicag6es feitas sobre o filme demonstram a boa aceitagao por parte 

da cidade. 0 jornal Correia Popular, no dia 25 de dezembro de 1952, lanr;:a uma 

reportagem sabre o filme com o seguinte titulo: "Produto do esforr;o e do 

idealismo·. 0 trecho seguinte reporta bern essa ideia: 

33
- A presen10a do critico Carlos Ortiz e mencionada por Alcides Gon10alves Delgado no texto Cine 

Reminiscimcias- Arquivo MIS. 
34 

- Nao consta nenhuma informa9ao sobre quais erarn esses clubes. 
35

- Arquivo da Cine-Produtora Carnpineira- Arquivo do Centro de Memoria da Unicarnp. 
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" A apresentar;ao da fita, pelos efeitos tecnicos 

interessantfssimos, valeu como uma surpresa das me/hores. 

0 argumento tambem de autoria de Alfredo Roberto Alves, 

em tomo de uma quadrilha de falsificadores de notas, prende 

a atenr;ao pela sua intensidade e hiJ uma !uta que nada fica a 

dever a muitas que temos visto no cinema norte-americana, 

tal o realismo das cenas. As peripecias finais da perseguir;ao 

da quadrilha, tambem prenderam a atenr;ao, se bern que o 

desfecho poderia ser de maior efeito. Em suma: a 

apresentar;ao de "Falsarios" foi um verdadeiro sucesso, 

considerando a pobreza de recursos tecnicos que contaram 

seus promotores, e ser uma iniciativa de carater 

amadoristico, realizado a base de boa vontade e verdadeiro 

espirito de sacrificio. n3s 

Com uma tematica mais contemponsnea, mais proxima dos filmes que a 

populagao estava acostumada a ver, Falsarios traz, sem duvida, o aplauso da 

comunidade, e o respeito toma-se maier quando o filme e classificado em segundo 

Iugar, no Concurso do IV Congresso Cinematografico de Brasilia, na categoria de 

Cinema Amador. 

Apesar de o tema ter sido tirade de uma noticia de jomal, criando uma 

credibilidade de nacionalismo, a influ€mcia do cinema hollywoodiano dos filmes de 

gangsters da decada de 40 esta presente na forma de construgao e linguagem do 

Falsarios. Nao se pode contestar porem, o avan90 demonstrado por Falsarios e 

os dois primeiros filmes realizados por Alfredo Roberto Alves e, em especial, se 

forem levadas em consideragao as condi¢es existentes na cidade e a forma 

amadorlstica com que foi feito. Alias, os pr6prios realizadores assumiram este 

36
- PUPO, Benedito B. - Ferniio Dias - Filmada uma epopeia bandeirante. Correio Popular. 

20/02/77. 
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amadorismo na abertura do filme, quando anunciam: ·um despretensioso trabalho 

de amadores de cinema". 

Porem, apesar do amadorismo, a intenyao dos produtores era provocar o 

surgimento do cinema profissional em Campinas. Em uma reuniao efetuada pelos 

realizadores de Falsarios em maio de 1951, durante o periodo da filmagem, 

consta essa deliberayao: 

"Os realizadores do filme pretendem, caso consigam 

resultados satisfat6rios, usa-los com o fim de incentivar a 

industria cinematografica profissional da cidade de 

Campinas."
37 

37
- Arquivo - MIS/ Campinas. 
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5- FERNAO DIAS E A FORMACAO DA CINE-PRODUTORA CAMPINEIRA S/A 

Fa/sarios alem de ter sido um filme experimental mais elaborado, foi 

tambem o impulso necessario de que Alfredo Roberto Alves precisava para 

realizar um dos seus prop6sitos: a funda98o de uma empresa cinematografica. A 

existencia de uma empresa nesta area possibilitaria que a realiza98o do seu 

intento, a filmagem de Ferniio Dias, pudesse ser concretizada. Alfredo Roberto 

Alves sabia que a filmagem de Ferniio Dias nao seria simples e exigiria um 

esforgo muito maior do que ate entao tinha tido com suas experiencias anteriores. 

Falsarios tinha sido a forma encontrada para a execu98o dessa ideia, pois, 

mediante, uma filmagem mais simples e mais rapida, havia trazido o prestfgio 

necessaria para adesoes a esse novo projeto. 

0 sucesso conseguido com Falsarios, unido ao grande circulo de 

amizades do diretor, facilitaram o andamento da etapa seguinte: a procura pelas 

adesoes para a funda98o da empresa cinematografica. A concretiza98o dessa 

etapa inicial deu-se durante o ano de 1953, quando Alfredo Roberto Alves passou 

a recolher os nomes dos futuros s6cios somando ao todo 175 adesoes 
1 

. 

As mais diferentes profissoes ajudam a tra<;:ar os perfis destes s6cios. 

Professores, medicos, dentistas, veterinarios, funcionarios publicos, jomalistas, 

artistas plasticos, atores, comerciantes, bancarios, advogados e ate sacerdotes e 

1
- A listagem corn o nome dos s6cios encontra-se no Arquivo da Cine-Produtora Campineira S/A pertencente 

ao Arquivo Historico do Centro de Memoria da Unicamp. 0 arquivo da Cine-Produtora foi doado pela familia 
de Alfredo Roberto Alves, representada por Jose Joaquim de Andrade Neves Barbosa em 17 de outubro de 
1992. 0 Centro de Memoria ja fez a identificayao do arquivo, porem seus documentos ainda nao foram 

catalogados. 
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politicos compunham a sociedade. Hilario f. Coelho, Casemiro Gomes de Abreu e 

Joao Correa Machado, sao os tres padres que aderiram ao projeto. 

Os atores: Placido Soave, Antonio M. Ferreira, Fellcio Martoni, Euclydes 

Egfdio de Souza Aranha, Ricardo Zarattini, que ja haviam atuado com Alfredo 

Roberto Alves nos filmes anteriores, tambem entraram na sociedade assumindo o 

projeto, mesmo com pequenas participa<;:Qes, com uma cota ou duas. Desses 

atores, dois deles, Felfcio Martoni e Ricardo Zarattini, tambem haviam participado 

como atores no ciclo cinematografico campineiro dos anos 20, sendo que este 

ultimo alem de ator tinha sido s6cio de outra produtora cinematografica, a A.P.A. 

FILM, que havia produzido em 1923 o filme Sofrer Para Gozar, onde ele fazia o 

papel principal. 

Nao s6 os atores entraram como s6cios da produtora. Tambem os 

cinegrafistas: Eliseu Piantoni, Joao Navarro Bernal, Alcides Gon9<3lves Delgado, 

fizeram suas adesoes junto com outras pessoas que estiveram ligadas aos outros 

filmes, como Alexandre Messias, comerciante de material fotografico, que havia 

auxiliado a equipe de Alfredo Roberto Alves durante as filmagens de Falsarios. 

Algumas adesoes foram interessantes e outras importantes para o 

fortalecimento da produtora. 0 artista plastico ou artista pintor Thomaz Perina, 

conforms denomina9§o na listagem dos s6cios, faz parte de uma das adesoes 

interessantes - ele que nos anos 60 iria fazer parte do Grupo Vanguarda que 

revolucionou o conceito de Artes Plasticas em Campinas, e ainda hoje e urn dos 

artistas mais importantes da cidade. Outra adesao que nao deixa de ser 

interessante e a do medico Carlos Hossri, irmao do tambem medico Antoninho 

Hossri, diretor de cinema que tambem atuou nessa mesma epoca. Carlos Foot 
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Guimaraes, advogado e vereador de Campinas, foi uma das adesoes importantes 

para a produtora. 

Conseguir todas essas adesoes nao foi facil. Placido Soave diz que, apesar 

de Alfredo Roberto Alves, ser uma pessoa conhecida em Campinas, pairavam 

duvidas sobre sua capacidade em lidar com uma fungao tao diferente da sua: 

odontologia, como era o cinema que agora abrac;:ava. Conta Placido Soave que 

alguns amigos que conheciam o diretor apenas como dentista, estranhavam o fato 

de ele querer entrar no ramo cinematografico, e, antes de se decidirem pela 

adesao, diziam que cinema exigia tecnica, arte e conhecimento especializados: 

·voce fez a/gum curso nesse sentido?", questionavam seus amigos. A resposta 

era rapida e categ6rica: "Fiz trinta a nos assistindo cinema"2 
. 

Apesar do grande numero de adesoes, a maior parte adquiriu poucas cotas 

e muitos desistiram da participagao antes da oficializagao da empresa, dividindo o 

volume principal das cotas entre oito s6cios. Alfredo Roberto Alves, Aldo Focesi, 

Marino Ziggiatti, Adao Focesi, Alexandre Messias, Osvaldo Faber, Luiz Silveira e 

Alvaro Maia sao s6cios majoritarios com cem ac;:Oes cada urn , contabilizando o 

valor total de Cr$ 800.000,00, correspondente ao capital social da empresa. Os 

10% desse montante foi depositado no Banco Seguranc;:a em 24 de abril de 1954, 

conforme recibo do banco: 

"Declaramos que se acha depositado neste Banco, em conta 

corrente especial de Cine Produtora Campineira SIA, (em 

organizaqao) a importancia de 80.000,00 (oitenta mil 

cruzeiros) que corresponde a parte realizada em dinheiro, 

atinente a 10% (dez por cento) da subscriqao do capital 

2 
- Depoimento gravado em fita cassete com Placido Soave - Acervo do MIS/ Campinas. 
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social da sociedade. A referida importancia ficara depositada 

neste Banco sem juros e s6 podera ser levantada ap6s 

medidas regulamentares de arquivamento e publicaqao. 

Firrnamos a presente declaraqao em 2 vias, com um s6 

efeito e vao devidamente selados com Cr$ 20, 00 (vinte 

cruzeiros) federais e Cr$1,50 (hum cruzeiro e cinquenta 

centavos) taxa de Educaqao e Saude, de acordo com o 

artigo n. 46, da tabela anexa ao Decreto Lei n. 4655 de 3 de 

setembro de 1942."3 

As primeiras reunioes da sociedade, antes de ser ela formalizada, 

aconteceram na sede do Foto-Cine Clube de Campinas, passando posteriormente 

para a sua sede propria na rua Costa Aguiar numero 467, o mesmo endere90 da 

fabrica de Ieite de beleza Haiti. 

A Assembleia Geral de 23 de agosto de 1954, a primeira da empresa, foi 

realizada na sua sede social definitiva. Ao todo foram sete assembleias: seis 

ordinarias e uma extraordinaria. Em 30 de mar90 de 1959 foi a data da ultima 

Assembleia Geral. Todos os avisos de chamada para as Assembleias, bern como 

a publica98o das atas, eram feitos por meio dos jornais da cidade, incluindo o 

Diario Oficial do Municipio4 

3 
- Serie Correspondencias - Arquivo da Cine Produtora Campineira S/ A - Arquivo Historico do Centro de 

Memoria da Unicamp. 
No Arquivo constam tres taloes do Banco Seguranya em nome da Cine Produtora S/A junto com o 

Livro-C aixa da empresa: 
-1o taliio- 10 folhas numeradas entre 20.9281 ate 20.9290. A maior parte dos registros sao anotados 

como "despesas". Apenas a partir da segunda folha e que as datas sao anotadas: de 2/l2/55 ate 

7/6/56. 
- 2o talao- 10 folhas numeradas entre 25.0641 ate 25.0650. Datas: 14/9/56 ate 25/ll/56. Nesse 

segundo talao ja aparecem as despesas de laboratorio, montagem, revela~ao e cartaz do filme. 

- 3o talao- 10 folhas numeradas entre 26.2651 ate 26.2660. Datas: 27/11/56 ate 23/3/57. Anota~oes 

das depesas re1acionadas com a finaliza9iio do filme, montagem e viagens de divulga9[o. 
4

- Todas as Assembleias realizadas pela empresa estao registradas em Atas e arquivadas no Centro de 

Memoria da Unicamp. 
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0 assunto da pauta da primeira Assembleia, com a participagao da 

totalidade dos subscritores, dividia-se em diversos t6picos da organizagao da 

empresa. 

0 primeiro t6pico esclarecia que a nova e definitiva denominagao que a 

empresa passaria a assumir, Cine-Produtora Campineira SIA, assumiria o Iugar da 

Sociedade Campineira de Filmes S.A., nome anteriormente usado nas transa<;:Qes 

comerciais. 

"Esclareceu o Sr. Presidente, que a denominar;i:io 

inicialmente escolhida para a sociedade foi a de "Sociedade 

Campineira de Filmes S.A. ·; que consta de alguns papeis e 

documentos e de contas e existentes em estabelecimentos 

de credito nesta cidade, devendo, por isso, fazerem-se as 

competentes comunicar;oes, a tim de ser retificada a 

denominar;i:io para a definitiva, ora aprovada nesta 

Assembleia."
5 

0 segundo item da pauta informava sabre o deposito necessaria para a 

abertura da sociedade o qual fora efetuado no Banco Seguran98, em nome da 

empresa. 

0 terceiro t6pico tratava da realizagao de uma eleigao para a escolha da 

Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal, conforme pedia o Decreta Lei 2627 

de 26 de setembro de 1940. 

A Diretoria da empresa, composta de tres cargos - presidente, secretario e 

tesoureiro- passou porum processo de eleigao. Como Diretor-Presidente foi eleito 

5
- Arquivo da Cine Produtora Campineira S/ A- Arquivo Historico do Centro de Memoria da Unicamp. 
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Alfredo Roberto Alves, cirurgiao dentista; Aldo Focesi, industrial e comerciante, 

ficou como Secretario; e Marino Ziggiatti, engenheiro, seria o tesoureiro. 

Ja o Conselho Fiscal consistia em tres membros efetivos e tres suplentes. 

Nessa primeira Assembleia os membros efetivos escolhidos foram: Celso 

Bierrembach de Castro, comerciante; Benito Galli, lavrador; e Jose Meares dos 

Santos, comerciante. Alexandre Messias, comerciante; Otavio Rocha, jomalista; e 

Alvaro Maia, comerciante, compuseram o quadro dos suplentes. 

Esse Conselho permaneceu o mesmo ate 30 de marc;:o de 1958, por epoca 

da sexta Assembleia da empresa, quando foram alterados os membros efeitvos e 

os suplentes. Adao focesi, contador, Osvaldo Faber, medico, e Alexandre 

Messias, que passou de suplente a membro efetivo, sao apontados como os 

novos membros efetivos do Conselho. Os nomes de Alvaro Maia, comerciante, 

que permaneceu no posto, Luiz Silveira, dentista, e Jose Moraes dos Santos, 

comerciante, que passou de membro efetivo para suplente, foram os escolhidos 

para serem os suplentes. 

A diretoria da empresa nao sofreu alterac;:ao, sendo reeleita nas demais 

vota¢es. Seus diretores permaneceram a frente dos neg6cios, no que diz 

respeito ao uso do filme, mesmo depois da dissolvic;:8o da Produtora. 

Durante a primeira Assembleia, por sugestao de Eliseu Piantoni, os 

diretores deveriam receber uma remunerac;:8o pelos seus cargos. Com a sugestao 

aceita, o presidente passou a receber a importancia mensa! de Cr$ 2.000,00 e os 

dois outros diretores, Cr$ 1.000,00 cada um. 0 Conselho Fiscal trabalharia sem 

remunerac;:8o. 

68 



0 ultimo e quarto item dessa primeira Assembleia estabelecia os estatutos 

da empresa, os quais tambem foram lavrados no mesmo dia. Os estatutos, 

organizados em oito capitulos, regimentariam a empresa. 

0 primeiro capitulo trata da "denominaqao, objeto, sede, foro e duraqao" da 

empresa. Com a caracterfstica de Sociedade An6nima, a empresa tinha o objetivo 

de explorar a industria cinematografica durante cinco anos, contados da data de 

arquivamento dos presentes na Junta Comercial, com direito de prorroga98o por 

delibera98o da Assembleia Geral. 

0 capital da empresa, tema do segundo capitulo, estabelecia no quinto 

artigo, o valor de Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros) como capital inicial. 

Esse capital estaria dividido em oitocentas ag()es ordinarias nominantivas ou ao 

protador no valor de mil cruzeiros cada. 6 

Consta no artigo seis do terceiro capitulo, que trata da administra98o, que a 

empresa seria formada por tres membros acionistas: um diretor- presidente e dois 

diretores. Os demais capitulos abordam com mais detalhes a organiza98o da 

empresa como um todo. A liquida98o da empresa e tratada no setimo capitulo, e o 

oitavo esclarece sobre a disposi98o transit6ria da empresa, no qual se afirma que 

o mandata da primeira diretoria terminaria na Assembleia de 1956. 

Ap6s essa primeira assembleia, a empresa foi inscrita na Junta Comercial 

do Estado de Sao Paulo em 3 de setembro de 1954, e foi registrada no dia 18 de 

novembro de 1954 sob numero 89.129. Nesta mesma data, e assinalado o offcio 

6
- Conforme o balan\00 geral de 31 de dezembro de 1954, o valor disponivel da empresa era de Cr$ 

889.060,00, o que leva a crer que essa diferenva venha da contribuivao dos outros associados, embora esse 
valor nao tenha sido o imico, ja que os gastos j<i estavam sendo efetuados, tanto com a compra de 

equipamentos, como com a propria filmagem 
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de abertura do livro-caixa, mas o registro dos termos de abertura s6 foram feitos 

quatro dias mais tarde, em 22 de novembro de 1954_7 

Os termos da inscri9§o que aparecem no livro-diario da Cine- Produtora 

Campineira S/A podem ser transcritos da seguinte forma: 

"Contem este livro 500 (quinhentas) paginas, todas 

tipograficamente numeradas, e servira de livro Diario 

numero 1 da firma Cine-Produtora Campineira S.A , com 

sede nesta cidade de Campinas, a Rua Dr. Costa Aguiar 

n. 467, com inscriqao na Junta Comercial do Estado de 

Sao Paulo sob n. 89129 em data de 3 de setembro de 

1954."8 

As anota9f>es do livro-caixa iniciam no dia 22 de novembro e terminam em 

31 de dezembro de 1960, sem mencionar qualquer medida de extin9§o da 

empresa ou apontar novas dire9f>es, os registros sao puramente administrativos 

realizados em fun9§o da arrecada9§o e debitos da empresa. 0 valor do ativo e do 

passive estao igualados em Cr$ 1.409.440,30. 

Na ata da segunda Assembleia, em 31 de margo de 1955, e mencionado 

que o filme ainda esta em andamento, portanto nao teria lucros e perdas no 

balancete da diretoria, apenas comprovantes de gastos. 

Como o filme continuou em andamento, os gastos vao se acumulando e 

comprometendo o capital da empresa. As dificuldades financeiras enfrentadas 

pela Cine-Produtora impelem seus Diretores e Conselho a convocar 

7
- Acervo sobre a Cine Produtora Carnpineira S/A Arquivo Historico do Centro de Memoria da Unicamp. 

8
- Apesar desse registro indicar a data de inscrivao no dia 3 de setembro, o oficio de registro marca o dia 18 

de novembro. 
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extraordinariamente uma nova Assembh~ia, seis meses ap6s a ultima Assembleia 

ter acontecido. 

Em 12 de setembro de 1955 acontece a terceira Assembleia da empresa 

em carater extraordinario, para tratar da altera<;:ao dos estatutos, no que diz 

respeito ao capital social. 

A chamada para a Assembleia foi feita por meio dos jomais com a 

publicac;:§o de uma carta escrita em 27 de agosto de 1955 pela Diretoria da 

empresa, na qual e registrada a necessidade de ampliac;:§o do capital em Cr$ 

500.000,00. 

"Proposta da Diretoria: Senhores acionistas. Achando

se em fase de conctusao o filme "Femao Dias· e estando 

quase esgotadas as disponibilidades sociais, faz-se mister 

que o capital social de Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil 

cruzeiros), ja todo realizado, seja aumentado de Cr$ 

500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) dividido em aqoes 

ordinarias de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, 

de que os subscritores pagarao em dinheiro e no ato da 

subscriqao 10% (dez por cento) ficando o pagamento dos 

restantes 90% (noventa por cento) de aumento para 

serem realizados quando a diretoria julgar oportuno. (. . .) 

A administraqao da Sociedade operou mi/agres para 

/evar a execuqao do filme "Femao Dias" a fase em que se 

encontra, e, nao fora o devotamento, o espirito de 

sacrificio extraordinario do Sr. Alfredo Roberto Alves e de 

quantos o secundam na realizaqao do emprendimento, de 

h8 muito teria sido necessaria o aumento de capital s6 

agora proposto. "9 

9
- Serie Correspondencia. Acervo da Cine-Produtora. Arquivo Hist6rico do Centro de Memoria da Unicamp. 
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A proposta de alterac;:ao no capital e aceita e aprovada, passando de Cr$ 

800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros) para Cr$1.300.000,00 (hum milhao e 

trezentos mil cruzeiros) divididos em 1.300 ayees. 

Essas agoes sao novamente compradas pelos oito s6cios majoritarios da 

empresa os quais, mediantes as novas aquisiyees, tambem ampliam seus direitos 

ao aumento de capital. Alfredo Roberto Alves, Marino Zigiatti, Aldo Focesi e Adao 

Focesi, adquirem 63 ayees cada um no valor de Cr$ 63.000,00, dando no ato os 

10% iniciais correspondentes a Cr$ 6.300,00. Osvaldo Faber, Alexandre Messias, 

Luiz Silveira e Alvaro Maia adquirem 62 ayees cada um, no valor de Cr$ 

62.000,00. Os 10% correspondentes a Cr$ 6.200,00 cada, sao pagos no mesmo 

dia, somando o valor total de Cr$ 50.000,00- 10% do valor de aumento de capital. 

0 valor da ac;:ao, segundo a Bolsa de Valores de Sao Paulo em 09 de 

janeiro de 1956, era de Cr$ 1.200,00 somados a Cr$ 500,00, em razao da cotac;:8o 

de aumento do capital social da empresa. 

Com o filme praticamente terminado, comega uma outra etapa para a 

empresa, que e a regulamentac;:ao de seu produto. 

Em primeiro de setembro de 1956, Alfredo Roberto Alves entra com um 

pedido de licenga de funcionamento da empresa na Prefeitura de Campinas. A 

Declarac;:ao para lnscric;:8o do Contribuinte dos Jmpostos de "lndustrias e 

Profissoes", sob n. 15.000-308-4 e assinada em 14 de setembro de 1956.
10 

10
- Urn dos dados que aparece nesta Declaras:ao indica que a sede na Rua Costa Aguiar tinha o valor locativo 

mensa! de Cr$ 200.00. Esse valor nao e comprovado pelo livro-caixa ou por nenhum outro documento, 
deixando duvidas se realmente existia esse aluguel ou se era apenas uma formalidade para a Prefeitura. Serie 
Correspondencia. Acervo Cine-Produtora S/ A,Arquivo Hist6rico do Centro de Memoria, Unicamp. 
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No balancete final de dezembro de 1956, e apontado no livro-caixa o valor 

ativo da empresa num total de Cr$ 1.782.416,30, indicando que o custo do filme 

ate entao havia sido de Cr$ 1.263.517,40.
11 

Ap6s o filme ter sido liberado pela censura e ter feito a sua "avant-premiere" 

em Campinas no dia 27 de fevereiro de 1957, come9am os verdadeiros problemas 

para a Cine-Produtora. A dificuldade em conseguir que uma distribuidora 

agilizasse a veiculagao do filme acarretou o endividamento da produtora, que 

contava com a renda do filme para o pagamento de promiss6rias adquiridas 

durante a feitura do mesmo. 

A solugao pensada para o pagamento dos atrasados foi tentar conseguir 

um emprestimo junto aos bancos, coisa que e verificada por meio de uma carta-

resposta datada de 26 de janeiro de 1957, assinada por Flavia Tambellini, 

Presidente da Comissao Estadual de Cinema, 6rgao ligado a Secretaria de Estado 

dos Neg6cios do Govemo do Estado de Sao Paulo. A carta comunica que "em 

offcio dirigido ao Senhor Govemador Janio Quadros, o Banco do Estado de Sao 

Paulo S.A. informou que se propoe a examinar solicitar;oes dos produtores 

paulistas, no sentido de financiamento de 80%, mediante "warrant" para a compra 

de filme virgem."
12 

II - Os valores estao discrirninados por meio dos itens: 
"" Jmobilizado (aparelhos de jilmagem)- CrS 102.400,00 

Disponivel em caixa: Cr$ 5.218,00 
em Bancos: CrS 39.997,70 

Total de Cr$ 45.195,70 

Realiztivel: Filme Ferniio Dias- CrS 1.263.517,40 

Acionistas com araes a integralizar: CrS 335.000,00 
Esses dados constam no livro-caixa da Cine-Produtora Campineira S/A em 31112/56. Arquivo 

Historico do Centro de Memoria, Unicamp. 
IZ- Serie Correspondencia_ Acervo Cine-Produtora S/ A,Arquivo Historico do Centro de Memoria, Unicamp. 
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A carta da Cine Produtora de pedido de emprestimo dirigida ao Banco do 

Estado de Sao Paulo, datada de 25 de abril de 1957, vem depois do lan9<1mento 

do filme em Campinas e traz as seguintes especifica~es: 

"Consoante nossa conversaqao sabre o financiamento 

na importancia de Cr$ 800,000.00 (sic) do filme "Femao 

Dias'; produqao da Cine Produtora Campineira SIA, desta 

cidade, pelfcula essa ja concluida e tambem ja exibida, 

com grande exito nesta cidade, em avant-premiere, pr6 

Sociedade de Recuperaqao da Crianqa Paralftica, vimos 

apresentar a V. V.S.S. as fichas dos diretores bem como a 

da referida Cine Produtora Campineira, conforme 

exigencia necessaria para esse fim. 

Esperando, pois, estao tudo conforme e tao togo 

possamos obter o referido emprestimo em virtude do filme 

estar pronto, subscrevemo-nos com a mais alta estima e 

distinta consideraqaes." 
13 

0 pedido de emprestimo, no entanto, nao foi efetuado, pois na c6pia de 

uma correspondencia datada de setembro de 1957 enviada por Alfredo Roberto 

Alves ao Diretor da Companhia Cinematografica Serrador, menciona-se a 

desistencia de tal ajuda, em razao do possfvel lan9<1mento do filme Fernao Dias 

em Sao Paulo. 

" 0 adiamento da programaqao de "Femao Dias", pela 

segunda vez, trouxe-nos nao s6 grandes aboffecimentos, 

como series transtomos. Querfamos saber que houvesse 

forte motivo para essa alteraqao. Entretanto Dr. Florentino, 

13
- Serie Correspondencia. Acervo Cine-Produtora S/ A,Arquivo Historico do Centro de Memoria, Unicamp. 
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esperamos que seja marcado o lanqamento do filme para 

o mais breve em definitivo. Como o sr. sabe desistimos de 

pleitear um emprestimo do Banco do Estado, foi porque 

contavamos com pr6ximos lanqamentos. Temos ainda 

compromissos a sa/dar, o sr. sabe disso. "14 

As dificuldades financeiras, agravadas pelos problemas gerados pelas 

distribuidoras e exibidoras que nao veiculavam o produto, acabam trazendo o 

desconforto para a empresa, que fecha o ano de 1957 sem debito, mas tambem 

sem nenhum lucro. Os valores do ativo e do passivo, conforme descritos no livro-

caixa aparecem empatados em Cr$ 1.826.248,20. Os custos do filme, em fun~o 

dos gastos de divulga~o. mais as despesas gerais incluindo viagens para o Rio 

de Janeiro e Sao Paulo, totalizam Cr$ 1.459.527,80, abrindo uma diferent;a de Cr$ 

403.919,00 em rela~o a ultima anota98o do livro-caixa. 

0 ano de 1958 tambem nao trouxe lucros para a empresa, segundo o 

balancete anual de dezembro, a Cine-Produtora aparecia com os valores ativos e 

passivos empatados em Cr$ 1.709.248,20, sem nenhuma indica~o de lucros ou 

perdas. 

A empresa chegou ao fim de 1959 com os mesmos problemas do ano 

anterior, mas com este agravante; depois dos cinco anos de funcionamento, 

conforme previsto nos estatutos da empresa, o prazo de funcionamento s6 seria 

prorrogado por delibera~o da Assembleia Geral. A ultima Assembleia ja tinha 

acontecido em 30 de margo de 1959 sem mencionar nada a esse respeito, porem 

o balancete de dezembro anotado no livro-caixa registra varias modificayees que 

indicam a ruptura dos associados e a extin~o da empresa. 

14
- !d. Ibid. 
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A primeira indicayao refere-se aos pr6prios s6cios membros do Conselho 

Fiscal, que desistem das a96es e as transferem para os membros da Diretoria. 

Alfredo Roberto Alves assume por Cr$ 37.000,00 as a96es de Adao Focesi; ao 

passo que que as a96es de Alexandre Messias e Osvaldo Faber sao passadas 

por Cr$ 46.000,00 para cada urn, totalizando o valor de Cr$ 129.000,00. As a96es 

de Luiz Silveira sao transferidas para Aldo Focesi pelo valor de Cr$ 22.000,00. 0 

nome de Marino Ziggiatti tambem e mencionado em razao de aquisiyao de a96es 

por Cr$ 20.000,00, mas nao especifica de quem ele as adquiriu, restando apenas 

o nome de Alvaro Maia. 

Coincidentemente, no setor que se refere aos bens da empresa, mais 

especificamente aos M6veis e Utensflios, conforme mencionado no livro-caixa, 

esta registrada a venda da filmadora de 35mm da marca Arriflex n. 2154 com 

todos OS acess6rios pertencentes a Cine-produtora Campineira S/A. A Uder 

Cinematografica Estudios e Laboratories Ltda adquiriu o equipamento por Cr$ 

150.000,00. Essa venda dava por encerrada qualquer outra pretensao que a 

produtora pudesse ter na realizayao de outros filmes. 

0 lucro da transayao com a venda da filmadora, contabilizado no livro-caixa 

foi de Cr$ 47.600,00. Essa soma, unida a renda de Cr$ 85.482,10, obtida com a 

exibiyao do filme, mais os juros recebidos de Cr$ 230,50, forneceram Cr$ 

133.312,20 como total de lucros da empresa. 

Em bora nao haja nenhuma referencia escrita, tudo leva a crer que a venda 

dos bens da empresa estivesse relacionada a transferencia das a96es e o 

pagamento das cotas. A sociedade praticamente estava se extinguindo, restando 

apenas os membros da diretoria. 
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A desistencia da produtora como empresa foi confirmada em 4 de abril de 

1960, mediante urn pedido de Alfredo Roberto Alves ao Prefeito de Campinas para 

dar baixa de sua inscric;:§o na Prefeitura, depois de ter recebido urn aviso de 

cobran<;:a de Impastos e Taxas da Prefeitura de Campinas. 

"A Cine-Produtora S/A, pelo seu Diretor abaixo assinado, 

vem mui respeitosamente requerer a V.S., se digne 

mandar dar baixa de sua inscriqao, como contribuinte do 

lmposto de lndustrias e Profissoes, por haver encerrado 

suas atividades, conforme guias especiais encaminhadas 

ao S./.A.C."
15 

0 imposto ja vinha sendo cobrado por falta de recolhimento dentro do 

prazo, antes de a empresa parar de funcionar. A primeira cobranqa referente ao 

exercicio do ana de 1957, datava de 16 de abril de 1958. 0 valor de Cr$ 3.707,00 

foi quitado com pagamento de juros. 0 atraso desse pagamento recai nas 

dificuldades financeiras da empresa, ao contrario do segundo boleto de cobranqa 

de 24 de marc;:o de 1960, cujo valor de Cr$ 7.389,20 tinha deixado de ser pago 

par falta de funcionamento da empresa. 

A Cine-Produtora depois dessa etapa parou de funcionar como uma 

empresa, embora seus diretores ainda mantivessem o filme em circulac;:§o. Toda 

correspondencia da produtora passou a ser enviada para a residencia de Alfredo 

Roberto Alves que continuou com o filme ate o momenta da sua doac;:ao para a 

Prefeitura de Campinas em 1982, urn ana ap6s a morte de Alfredo Roberto Alves. 

15
- Serie Correspondencia. Acervo Cine-Produtora S/A,Arquivo Historico do Centro de Memoria, Unicamp. 
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Femao Dias poderia ter deixado de ser o unico produto da Cine-Produtora, 

segundo a vontade de seu presidente, que pensou em novas produg5es, mas 

diante de tantas dificuldades, Alfredo Roberto Alves atendeu as expectativas da 

famflia e a dos s6cios e nao produziu nenhum outro filme. 

5.1- A Realiza~o de urn Filme 

Antes de Alfredo Roberto Alves conseguir as ades5es necessarias para a 

forma~o da Cine-Produtora Campineira S/A, ele ja estava reestruturando o 

argumento do drama teatral Femao Dias escrito por seu pai. Uma das suas 

preocupag5es era que o filme nao apontasse enros de reconstru<;:8o hist6rica e 

tampouco distorcesse os fatos hist6ricos que compunham a saga do bandeirante. 

Basilio de Magalhaes, em urn dos cart5es enviados a Amilar Alves, 

elogiando o trabalho e dando sua opiniao sobre o drama teatral, havia observado 

uma distor<;:8o do local da morte de Fernao Dias no final do enredo, dizendo, que 

embora isso fosse melhor para a encena98o, nao deixava de ser urn enro
16

. Essa 

era uma das coisas que Alfredo Roberto Alves nao queria que sucedesse com o 

seu argumento. Pensando dessa forma, e querendo que o filme viesse a ser uma 

aula de hist6ria patria, que mantivesse a maior fidelidade hist6rica possfvel, o 

16 
- Essa anota~ao ji foi observada anterionnente em rodape, porem por facilidade de leitura ela sed incluida 

aqui novamente. Basilio de Magalhaes escreveu varios cartiies elogiosos a Amilar Alves, num dos quais, 
datado de 231!2/40, fuz a seguinte observa~ao: "Penso (...) que voce poderia ter respeitado a nossa historia 
quanta ao local da morte do "Carador de Esmeraldas ", sem que isso prejudicasse a "mise-em- scime". 
Arquivo da Cine-Produtora Campineira S/ A - Serie Correspondencia - Arquivo Hist6rico do Centro de 

Memoria, Unicamp. 
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autor procurou buscar todas as informa<;:Oes necessarias junto a museus, 

historiadores e livros, de modo a obter dados confiilveis que o ajudasse a 

reconstruir nao s6 o cenario hist6rico, como tambem compor a figura do 

bandeirante Femao Dias. 

A pesquisa ocupou uma boa parte do anode 1953, dividindo o tempo entre 

a forma<;:ao da empresa e a compra de equipamentos para a filmagem. 

Urn dos primeiros itens das compras aparece em 14 de julho de 1953 de 

acordo com a nota fiscal n. 5103 
17

, fornecida pela Fot6ptica Ltda, acusando a 

venda de uma filmadora. A filmadora da marca Arriftex de 35mm. com objetiva foi 

comprada pelo valor de Cr$ 80.000,00. 

Segundo os registros, uma nova compra de equipamentos foi efetuada urn 

ano e quatro meses depois, no dia 22 de novembro de 1954. A maquina de 

proje<;:iio foi adquirida do Padre Casemiro Gomes de Abreu, urn dos associados da 

produtora, pelo valor de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros). Coincidentemente, o 

valor da compra e o mesmo das agoes adquiridas pelo padre, porem nao ha 

nehum registro de que tenha havido uma troca das ag5es pela maquina. 

As demais compras efetuadas pela firma, nesse perfodo, referentes a 

produgao do filme, praticamente s6 incluem a aquisigao de peliculas. 0 primeiro 

registro sabre essas compras aparece com a data de 15 de janeiro de 1954, antes 

mesmo da primeira Assembleia Geral e legalizagao da empresa, segundo 

anotag5es feitas por Alfredo Roberto Alves em urn cademinho
1
B, comprovando a 

aquisigao de 55 metros da pelicula Kodak Plus X no valor de Cr$ 7.550,00. 

17
- Arq. da Cine-Prod - Serie Contabilidade- Arq. Hist. C. de Memoria, Unicamp. 

18
- Essas anota96es registradas em urn caderninbo pelo proprio Alfredo Roberto Alves, conforme pode ser 

comprovado pela compara<;iio da letra com outros documentos assinados por ele, sao anteriores a 
oficializavao da empresa Cine -Produtora Campineira, e obviamente a existencia do Livro-Caixa da empresa. 
Arquivo da cine-Produtora Campineira. Centro de Memoria, Unicamp. 
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Essa primeira compra foi efetuada na Multifilmes S.A. por intermedio do Sr. 

Hon6rio Marin, porem, pelas correspondencias arquivadas, percebe-se que o 

mercado de filmes estava atravessando algumas dificuldades na importa~o de 

pelfculas, tanto que a Multifilmes, por meio de seu Gerente de Estudios pede, em 

carta, a Alfredo Roberto Alves que devolva a compra que havia sido realizada. 

"Tendo chegado horas depois da partida do nosso 

funciom3rio, Sr. Hon6rio Marin, a ordem de nao mais 

vender os rabos de pelfcula Kodak Plus X, contrariamente 

a quanto precedentemente autorizado, pedimos as V.S. a 

gentileza, se possfvel, da devoluqao de referida pelfcula. 

Juntamos a esta a importancia de Cr$ 8. 800,00 -

referentes aos 880 metros pelos quais o Sr. Hon6rio 

passou o recibo. 

Essa ordem prende-se ao motivo da necessidade 

imprevista deste material, por falta de entrega de um 

estoque encomendado, razao pela qual nos vemos 

solicitados a pedir-lhes esta gentileza pela qual 

antecipadamente, muito agrade-cemos. "
19 

A carta, datada de 18 de janeiro de 1954, nao menciona os 55 metros de 

pelfcula e sim 880 metros. Essa diferenga de metragem pode significar que a 

filmagem de Femao Dias ja havia sido iniciada, e que pode ter havido algumas 

compras anteriores a essa, vista que ha duas anotag5es no caderninho de Alfredo 

Roberto Alves, de 9 e 16 de janeiro de1954, nas quais se mencionam gastos com 

lanches (pao e mortadela) e um caminhao para as fazendas Roseira e Riqueza, 

dois dos locais usados para a realiza~o do filme. Um outro ponto que favorece 

19
- Serie Correspondencias. Cine-Prod. Camp. Centro de Memoria, Unicamp. 
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essa ideia e a presenc;:a do nome do cinegrafista Eliseu Piantoni nessas 

anotac;:Oes, incluindo tambem uma gratifica~o aos tropeiros. 

Depois dessa carta, nao M nenhuma outra men~o de compras de filmes 

realizadas na Multifilmes S.A., as quais passaram a ser realizadas na Divulga~o 

Cinematografica Bandeirante
20

, conforme atesta a nota fiscal de 28 de janeiro de 

1954. 

Posteriormente, as compras tambem passaram a ser adquiridos na Kodak 

brasileira, alternando com a Bandeirante, provavelmente porque a dificuldade em 

comprar pelfculas continuasse. Uma carta da Kodak de 20 de setembro de 1954 

acusa o recebimento de pelfculas, ao mesmo tempo que informa sobre o 

racionamento nas vendas em razao da importa~o limitada. Outra carta de 29 de 

dezembro do mesmo ano da notfcia dos varios tipos de filmes disponfveis, e uma 

maior quantidade do Kodak Plus X. 21 

Os serviyos oferecidos pela Divulga~o Cinematografica Bandeirante nao 

se limitavam a venda de pelfculas e instrumentos de filmagem. Ha diversos 

registros que acusam o uso do laborat6rio e provavelmente tambem o aluguel de 

equipamentos
22 

. 

20
- A nota da Divulgao;ao Cinematognifica Bandeirante, especificava as funo;oes da firma: produo;ao de jornais 

cinematognificos, filmes de curta e longa metragem, laborat6rios, departamentos de som., estlldios. Livro

Caixa da Cine-Prod. Arquivo Historico do Centro de Memoria, Unicamp. 
21

- As cartas mencionadas encontnun-se no arquivo da Cine-Pro. Camp. Sene Correspondencias. Arquivo 

Hist6rico do Centro de Memoria, Unicarnp. 
22

- Em 15 de julho de 1955, a Divulgao;ao Bandeirante envia urn relat6rio para a Cine-Produtora, conforrne a 
solicitao;ao da mesma, especificando o periodo da compra e o saldo devedor da produtora campineira: 

Maro;o: 2- !4- 22- 26-30 

Abril: 22 
Maio: 3 - 17- 28 

Junho: !7- 24 
Julho: I- 15 

Do total de Cr$ 18.677,20, foram quitados Cr$ 8.000,00 em 14 dejunho, restando o saldo de Cr$ 10 677,20. 

0 levantamento desse saldo devedor coincide com a epoca em que a ernpresa campineira necessitou ampliar 

seu capital, dada a pouca disponibilidade em caixa. Depois da assembleia que ampliou o capital da empresa, as 

compras com a Bandeirante continuaram. As anotao;oes no caderninho de Alfredo Roberto Alves de 30 de 
setembro de 1955 indica novas compras de filme; e em 14 de outubro de 1955, alem das compras de filme 
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Em uma carta de oito de julho de 1955 do Vice-Diretor do Colegio Culto a 

Ciencia, Telemaco Paioli Melges, dirigida a Alfredo Roberto Alves solicitando "as 

necessaries providencias junto a Cia. Bandeirante, a tim de que sejam tirados os 

aparelhamentos de filmagem, ora em deposito no "Gynnasium" deste 

estabelecimento" 
23 

indica que houve um aluguel de equipamentos da Cine-

Produtora com a Bandeirante. 

A ultima anotac;:ao sobre compra de filmes pela Cine-Produtora antes de 

iniciar o processo de montagem, e de 16 de fevereiro de 1956. 0 valor de Cr$ 

3.000,00 esta marcado no canhoto do talao de cheques da empresa, 

correspondente a folha n. 209288
24

. Posterior a montagem, M ainda duas outras 

compras: uma de 9 de julho de 1956 25 e outra de 30 de novembro do mesmo 

ano, essa ultima ja na fase de sonorizac;:ao. 

A participa<;:ao da Rex Filme S.A. comer;ou nessa fase, fomecendo servir;os 

de laborat6rio e latas de positive de som. Os primeiros recibos, segundo o Livro-

Caixa da Cine-Produtora, estao anotados nos dias de 30 de setembro. A nota n. 

5171 traz o valor de Cr$ 4.539,00; e Cr$ 6.336,00 an. 5180. Em 15 de outubro de 

1956 a folha de cheque n. 250645 traz marcado o valor de Cr$ 10.000,00 pela 

compra de filme virgem e sonorizac;:ao, mas nao indica para quem foi dado o 

cheque. Pela proximidade da compra, tudo leva a crer que pode ser da Rex Filme. 

virgem, ha tambem duas outras anota96es: "aquisir;iio de espelhos para a maquina e levar filme para a 
Bandeirante", provavelmente para revela9iio. 
0 pagamento final da Bandeirante, referente a diversas compras de 54 ( 28/01/54) e 56 (22 a 30 de novembro 
de 1956), s6 foram saldadas em janeiro de 57. Na carta, nao se especifica o valor pendente. Serie 
Correspondencia- Arq. da Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicarnp. 
23

- Arquivo da Cine-Pro. Camp. Serie Correspondencias. Arquivo Historico do Centro de Memoria, 

Unicamp. 
24

- Livro-Caixa da Cine-Produtora Campineira S/ A - Centro de Memoria, Unicamp. 
25

- Por curiosidade, o recibo da compra de 9 de julho, "recebi do Sr. Alfredo Roberto Alves, Cr$ 6.000,00, 

pelo material fotognifico Plus X - negative" trazia a assinatura de A.ntoninho Hossri, o outro diretor de 
cinema campineiro do mesmo periodo. Serie Corresp. Centro de Mem., Unicamp. 
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As ultimas anota¢es comprovadas no Livro-Caixa com a Rex Filme e de 30 de 

novembro de 1956, registrando o valor de Cr$ 1.488,00 pelas notas 5306, 6356 e 

5310; e mais Cr$ 18.000,00 pela compra de 10 latas de positivo de som26
. 

5.1.1 - A construcao do elenco 

0 roteiro, bern como a escolha do elenco s6 foram cogitados ap6s a 

pesquisa ter sido conclufda. 0 filme impunha urn grande numero de participantes, 

o que obrigou Alfredo Roberto Alves a selecionar os participantes sem experiencia 

valendo-se de urn teste. 

0 anuncio publicado em 17 de janeiro de 1954 no jomal Correio Popular 

tinha como meta atrair os interessados para o teste: 

"CINEMA-ARTISTA: Precisa-se de moqas para 

submeterem-se a teste cinematografico, para fifme 

FERNAO DIAS a ser rodado nesta cidade. As candidatas 

devem apresentar-se para maiores informa<;aoes a rua 

Costa Aguiar n. 467." 

0 teste nao se dirigia a todos personagens do enredo, pois alguns atores, 

mesmo sem serem profissionais, ja estavam escolhidos e tinham sua 

participa~o garantida. Desses profissionais, muitos tinham participado de 

26
- Livro-Caixa da Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 
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alguns filmes produzidos em Campinas e outros vinham do teatro amador da 

cidade. 

Placido Soave, que ja havia protagonizado o chefe da quadrilha em 

Falsilrios, recebe o papel principal representando o bandeirante Ferniio Dias, e 

com ele, participa seu filho Valdir Soave, que faz o papel de urn menino que 

tambem acompanha a bandeira. Placido Soave nao participou apenas como ator, 

ele tambem auxiliou Alfredo Roberto Alves nas pesquisas e executou diversos 

outros trabalhos durante a filmagem. Foi o responsavel por quase todas as 

fotografias tiradas durante a realizagao do filme. 0 desenho do cartaz do filme 

tambem e de sua autoria. 

Antonio Ferreira, que faz o papel do Padre Lufs em Fernao Dias, veio 

igualmente das filmagens de Falsilrios . Outros participantes como Moacyr dos 

Santos e Egydio Aranha, embora amadores, representavam ha bastante tempo. 

Egydio Aranha havia feito o papel de Joao da Mata na representagao teatral e 

Moacyr dos Santos, o de Lazaro. A experiencia de Moacyr dos Santos, porem, vai 

mais alem, ele tambem ja havia participado da versao cinematografica da pec;:a. 

Tres outros atores: Felfcio Martoni, Ferreira Neto e Armando Paiva tambem 

tiveram uma outra experiencia cinematografica, com os outros filmes produzidos 

em Campinas no mesmo perfodo. 

Felfcio Martoni, que ja havia trabalhado nos palcos campineiros, recebe o 

convite para fazer o papel de Matias Cardoso de Almeida em outubro de 1954 por 

parte do seu colega de infancia, Alfredo Roberto Alves27
. Junto com Armando 

Paiva, ele tambem iria trabalhar no filme Lei do Sertiio, lanc;:ado em 1957, do 

27 -0 convite para participar de Fernao Dias, e contado em urn depoimento escrito por Felicia Martoni. 
Arquivo do MIS, Campinas. 
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diretor Antoninho Hossri. Ja Ferreira Neto que interpreta a personagem Leandro, 

trabalhou em Sos e Abandonados de Fernando Garde!, produzido no ano de 

1954. 

Os demais participantes nao tiveram outra experi€mcia cinematografica com 

excegao da atriz paulistana Mara Mesquita. 

A atriz, a unica profissional do grupo, foi responsavel pela interpretagao da 

personagem Lucia, mulher de Jose Dias. A contratagao da atriz pelo valor de Cr$ 

10.000,00, deu-se por urn motivo muito simples, mas que, na epoca, ocasionou 

urn certo transtorno e impediu que as mogas da cidade aceitassem interpretar o 

papel. No roteiro constava uma cena em que haveria urn beijo romantico entre 

Jose Dias e Lucia. Como todos os participantes eram da cidade, nenhuma moga 

quis expor-se ao constrangimento que a cena poderia causar. A solugao 

encontrada foi trazer uma atriz profissional que trabalhava nos estlidios da Vera 

Cruze que ja havia participado em 1954, ao lado de Antoninho Hossri em Da 

Terra Nasce o Odio, o que possibilitou sua contratagao. E interessante notar que, 

por urn artigo publicado no jomal Correia Popular de 4 de setembro de 1954, sabre 

a filmagem de Femao Dias, a atriz indicada para fazer o papel da personagem 

Lucia e Nena Gimenez. 0 nome de Mara Mesquita comega a aparecer somente 

em 22 de novembro do mesmo ano, o que leva a supor que nao foi por falta de 

candidatas que o papel foi parar nas maos de Mara Mesquita, mas por exigemcia 

de profissionalismo. 

Mara Mesquita foi uma das poucas pessoas participantes do elenco que 

recebeu atengao especial de Alfredo Roberto Alves. Segundo depoimento de 

Therezinha Alves, alem de ser a unica atriz profissional do filme, a falta de 

recursos da Cine-Produtora contribuiu para que Mara Mesquita fosse convidada a 
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se hospedar na casa do Alfredo Roberto Alves sempre que vinha de Sao Paulo 

para as filmagens. A pouca disponibilidade financeira da produtora levou-a a optar 

pelo convite em Iugar de instalar-se em urn hotel. Por outro lado, a atriz p6de 

participar da vida social de Campinas em companhia das filhas do diretor. As 

cenas em que ela atuou foram filmadas o mais rapido possfvel, primeiro para 

Iibera-Ia e depois porque representava urn certo custo para a produtora, que, alem 

do cache, tinha que arcar com os gastos do seu transporte e sua permanencia na 

cidade. 

Os primeiros registros da presenga da atriz em Campinas para as filmagens 

de Femao Dias, conforme ja foi dito, datam de 22 de novembro de 1954, 

seguidos de diversas outras anota<;:Qes ate 12 de marc;:o de 1956, conrespondendo 

a urn ano e quatro meses de filmagens. As anota<;:Oes aparecem em parte nos 

caderninhos de notas de Alfredo Roberto Alves e no Livro-Caixa, nas seguintes 

datas: 

- 22/11/54- Mara- despesas Cr$ 200,00- (cademinho de notas). 

-01/12/54- Mara- despesas- Cr$ 200,00- (caderninho). 

-02/12/54- Mara (viagem)- 180,00- (caderninho) 

-05/12/54- Mara (viagem)- 180,00- (caderninho) 

- 23/12/54- Mara -despesas Cr$ 200,00- (caderninho) . 

- 23/01/55- Mara ( passagem)- 180,00- (cademinho). 

- 23/01/55- Mara (adiantado)- Cr$ 2.000,00- (caderninho) 

- 28/02/55 - Viagem da Mara pela Uder (frota de canros de aluguel) 

Cr$ 690,00 - (Livro-Caixa). 

- 20/03/55- Pagamento/ Mara- Cr$ 2.000,00 - (Livro-Caixa). 

- 30/04/55- Despesas de viagem/ Mara- 200,00- (Livro-Caixa). 

- 15/01/56- Filmagem na faz. Sete-Quedas- canto de Mara.- (caderninho). 
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- 12/03/56- Recibo de Cr$ 4.000,00 (Livro-Caixa)- (parte final do 

pagamento). 

0 recibo assinado por Edith Pedroso, trazendo entre par€mteses o nome 

Mara Mesquita comprova uma pratica comum entre os atores, o uso de 

pseudonimo, mas nao especifica o periodo da filmagem e nem o pagamento de 

todas as parcelas. Pelas anotag6es aparecem apenas duas parcelas de 

adiantamento no valor de Cr$ 2.000,00. A terceira parcela nao esta especificada. 

RECIBO: "Recebi da Cine Produtora Campineira S/A a 

importancia de Cr$ 4.000,00 ( quatro mil cruzeiros) como 

parte final do pagamento dos Cr$ 10.000,00 (deis mil 

cruzeiros) que tratei com aquela sociedade, para minha 

participar;ao no filme "Femao Dias'; no papel de Lucia. 

A importancia de Cr$ 6.000,00 ( seis mil cruzeiros) me foi 

paga em parcelas de Cr$ 2.000,00 ( dois mil cruzeiros) no 

decorrerda filmagem de "Femao Dias".28 

No fechamento do caixa da empresa, em 31 de maio de 1956, ha uma 

anota98o interessante sobre urn presente de Cr$ 350,00 comprado para Lucia. 

Tudo indica que foi uma gentileza que a empresa fez para Mara Mesquita, mas 

registrada com o nome da personagem . 

Mara Mesquita volta a participar da filmagem em agosto de 1956, para a 

dublagem da personagem. A grava<;:ao foi feita nos estudios da Vera Cruz no 

periodo de dois dias, pelos quais ela recebeu a quantia de Cr$ 1.000,00.
29 

28
- Documento anexado junto com o Livro-Caixa da Cine-Produtora. Arquivo historico do Centro de 

Memoria da Unicamp. 
29

- Livro-Caixa da Cine-Produtora, em 3! de agosto de 1956. Arq. Hist. Centro de Memoria, Unicamp. 
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Apesar de Mara Mesquita ter sido a (mica atriz contratada, nao foi a unica 

que recebeu remunera9i:io, Tina Scalli , pseud6nimo de Aurea S. Bolognesi, que 

fez a representa9i:io da personagem Maria Betim, mulher de Femao Dias, tambem 

recebeu uma gratifica9i:io pela sua representa98o. 

Embora o recibo assinado pela atriz date de 18 de abril de 1956, o Livro-

Caixa da firma anota no dia 30 de abril de 1956 o valor de Cr$ 3.000,00 , pagos 

como gratifica9i:io a Aurea Bolognesi. 

"Pago a Aurea Bolognesi por gratificar;ao como 

protagonista do filme no papel de Maria Botina (sic). "
30 

0 nome de outros dois atores aparecem no Livro-Caixa em 31 de maio de 

1956, os quais foram pagos pela produtora por terem participado do filme: 

"Pago ao sr. Campos por ter feito parte do filme - Cr$ 340, 00"31 
. Em bora 

registrado no Livro-Caixa, nao foi possfvel saber qual o papel representado por 

lrineu Campos. De toda forma, pelo valor anotado, deve ter sido pequena a sua 

participa9i:io no filme. Ja Antonio Ferreira Martins, que fez a personagem do Padre 

Lufs, recebeu Cr$ 3.000,00 pela sua atua9i:io 32
. 

Em rela9i:io aos demais participantes, nao consta nenhuma gratifica9i:io aos 

figurantes. Therezinha Alves conta, que, como o numero de participantes a serem 

escolhidos era grande, muitos deles, sem nenhuma experiemcia na arte da 

interpreta9i:io, ajudou o pai nessa empreitada. Bandeirantes, Indios, moradores da 

Vila de Sao Paulo compunham uma parte desse elenco. Em uma entrevista, dada 

30
- Livro-Caixa. Cine-Prod. Centro de Mem., Unicamp. 

31
- Idem. 

32 -"Pago a Antonio Martins Ferreira sua participayao no filme- Cr$ 3.000,00".ldem. 
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ao jomal Correio Popular em 4 de setembro de 1954, Alfredo Roberto Alves conta 

que alem dos figurantes, varies animais participariam da filmagem: 

"Entrara em agao um sem numero (sic) de figurantes, 

encenando o papel de bandeirantes, e tambem nao 

faltarao os animais, que serao utilizados para as tomadas 

de interessantes cenas, tais como cobras, jacares, 

macacos, etc., o que vira por certo dar realce as cenas 

feitas { ... )". 33 

De todos os animais que participaram da exposi98o, um deles teve o 

privilegio de se destacar dos demais: a on98 "Kango", cujo aluguel foi de Cr$ 

3.000,00, alem de ter o nome inclufdo nos creditos de abertura do filme como 

participante do elenco. 0 nome da on98, o penultimo a aparecer, era anterior ao 

do menino Valdir Soave 
34

. 

A personagem de Garcia foi quem contracenou com a on98. 0 papel 

interpretado por Carlos Tontoli recebeu um "double" para a sequencia em que 

Garcia, cansado de uma caminhada pela mata, descansa a sombra de uma arvore 

e e atacado pela on98. Apesar de nao ser citado por outras fontes, Wilson Biondi, 

segundo a reportagem do jornal
35 

, e a pessoa que interpreta Garcia nessas 

cenas. 0 "double!", com o rosto tampado porum chapeu ficava sob a arvore por 

onde a on98 caminhava, porem a luta entre Garcia e a on98, e realizada pelo 

proprio Carlos Tontoli com uma on98 empalhada, substituta da on98 Kango. 

33
- C6pia reprografada do Jornal Correia Popular de 4 de setembro de 1954. Arquivo da Cine-Produtora. 

Centro de Memoria, Unicarnp. 
34 

- Nos registros do Livro-Caixa, aparece o pagarnento pelo aluguel da on9a, e, na abertura do filme, o nome 

do animal esta incluido. 
35 - Reportagem do jornal Correia Popular, Carnpinas, 4/09/54. 
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As demais cenas com animais e as seqOemcias que passaram a fazer parte 

do anedotario do filme serao comentadas em urn item mais a frente. No 

cademinho de Alfredo Roberto Alves, esta citado o nome de outro ator que 

tambem recebeu uma pequena remuneragao - Americo Zorzetto - por dois dias em 

Juquitiba, como participante da filmagem entre as ongas e os macacos. 

Alem dessas anota¢es, nao ha outra mengao sobre alguma remuneragao ou 

gratificag§o para os demais atores dos filmes, mas somente aos cinegrafistas: 

Eliseu Piantoni e Joao Navarro Bernal. 

No inicio da formag§o da produtora, eles auxiliaram Alfredo Roberto Alves 

em diversas situa¢es, desde a compra de equipamentos, vestuario, cenario em 

Sao Paulo, ate a ida anterior aos locais que serviriam de cenario para o filme. 

A participagao de Eliseu Piantoni na produtora nao foi integral. Sua atua98o 

foi ate, mais ou menos, a metade da filmagem, quando foi substuido por seu 

auxiliar Joao Navarro Bernal. Das conversas tidas com Therezinha Alves e Joao 

Navarro Bernal nao foi possfvel saber as verdadeiras razoes da safda de Eliseu 

Piantoni, porem existe uma certa reserva ao se comentar o assunto, o que faz 

supor ter havido urn desentendimento entre ele e Alfredo Roberto Alves. 

0 nome de Eliseu Piantoni comega a aparecer nas anota¢es da empresa 

em 9 de janeiro de 1954 e termina em 28 de fevereiro de 1955. Urn recibo datado 

de 21 de fevereiro de 1956, no qual consta ter ele recebido "Cr$ 6.000,00 

referentes a serviqos de filmagem"
36 

, e o comprovante que encerra a sua 

participa9i:io com a produtora. Essa data porem, nao significa que sua presenga na 

produtora tenha permanecido ate esse momento. Na verdade, tudo leva a crer 

36
- Arquivo da Cine-Pro. Camp. Arquivo Hist6rico do Centro de Memoria, Unicamp. 
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que esse pagamento tenha sido foi feito um ano antes, conforme o balancete de 

28 de fevereiro de 1955, que registra o mesmo valor como adiantamento de 

servic;:o. Um outro adiantamento anterior de Cr$ 2.000,00, de 23 de janeiro de 

1955, tambem esta anotado no ja conhecido "cademinho", indicando o 

recebimento de, pelo menos a quantia de Cr$ 8.000,00 pelos servi90s prestados. 

A ultima anotagao efetiva sobre o trabalho de Eliseu Piantoni, tanto no 

"caderninho" como no Livro-Caixa, esta datada em 13 de mar90 de 1955, 

apontando ser essa a data que melhor comprova a sua safda como cinegrafista da 

produtora. 

Pelos comprovantes do Livro- Caixa, o pagamento em nome de Joao 

Navarro Bernal aparece pela primeira vez em 31 de mar90 de 1955. A quantia de 

Cr$ 4.000,00 esta registrada como • pago { ... ) por servi90s de assistente de 

cinegrafista". 0 cargo de cinegrafista esta especificado no recibo de Cr$ 

15.000,00, assinado por Joao Navarro Bernal em 23 de mar9Q de 1956, pelos 

servic;:os profissionais como cinegrafista e encarregado da montagem de "Femao 

Dias". Nesse mesmo dia, ha um outro recibo de Cr$ 3.850,00, em nome de 

Antonio Bernal Filho, como assistente de cinegrafista. 

Pelo Livro- Caixa, um ultimo valor de Cr$ 5.000,00 e pago para Joao 

Navarro Bernal em 30 de abril de 1956 por conta de seus honorarios. Ao todo, 

pelo que aparece registrado, ele recebeu Cr$ 24.000,00 por seus servic;:os. 
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5.1.2 -A caracteriza~;ao das personagens ou a escolha do vestuario 

Alem de roteirista e diretor, Alfredo Roberto Alves tambem assumiu as 

demais fung6es para a produgao de urn filme.Todo material a ser comprado ou 

alugado era visto diretamente por ele, desde os equipamentos de filmagem ate os 

cenarios e figurinos. 0 dominio geral da filmagem tambem fazia parte do controle 

on;:amentario da companhia. Como os recursos disponiveis nao eram suficientes 

para a contratagao de profissionais especializados para os variados cargos, e 

diante da possibilidade de trabalhar com outros amadores, Alfredo Roberto Alves 

preferia reservar para si o encargo dessas fungOes. Placido Soave foi uma das 

poucas pessoas que dividiu algumas dessas fun9()es com Alfredo Roberto Alves, 

assumindo o posto de auxiliar de pesquisas. 

A pesquisa nao s6 auxiliou a construgao do roteiro, mas foi de suma 

importancia para a escolha do vestuario e o cenario do filme. 

A caracterizagao da personagem principal do filme foi a grande 

preocupagao em relagao ao vestuario. A necessidade de tomar a personagem 

mais proxima da documentagao hist6rica fez que Alfredo Roberto Alves e Placido 

Soave pesquisassem diversas imagens que retratassem o bandeirante Femao 

Dias. Segundo depoimento de Placido Soave
37

, para o estudo da roupagem da 

personagem, ele e Alfredo Roberto Alves pesquisaram duas esculturas de Femao 

Dias: uma no Museu Paulista
38

, e outra no patio do Colegio Sao Bento, ambas 

em Sao Paulo. 0 estudo foi complementado com ilustrag6es de livro e outros 

37
- Depoimento em fita cassete feito em !4/05/84 - MIS- Campinas. 

38
- Pelos depoimentos parece tratar-se da mesma escultura realizada por Luiz Brizzolara, mostrando 

o bandeirante, com o olhar voltado para a direita e a mao apoiada na espingarda 
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materiais que mostrassem a imagem do bandeirante. Diante das diversas 

interpretac;:Oes, os dais pesquisadores verificaram que as iconografias que 

existiam nao eram iguais, pais se aproximavam do sentido de realidade de cada 

autor, o que os deixava sem urn modele especffico. Com base nesse confronto, 

criaram uma roupagem nova para Femao Dias. 

Parte do vestuario das demais personagens tambem foi criada por eles e 

complementado pela Casa Teatral de Sao Paulo. 0 aluguel das indumentarias 

solucionou uma grande parte do problema e supriu as necessidades da produ98o. 

0 primeiro contrato de loca98o com a Casa Teatral foi feito em 20 de abril 

de 1954, porem nesse contrato nao consta nenhum item dos bens que deveriam 

ser locados, os quais s6 foram discriminados no contrato de 05 de maio de 1954. 

Esse fato leva a crer que o contrato oficial foi este ultimo. A comprova98o e feita 

por meio das especifica¢es das loca¢es, coisa que nao aparece no primeiro 

contrato 
39 

: 

"Contrato de locar;ao de indumentaria e outros bens. 

De um /ado Santo Marchese, italiano, casado, 

comerciante, residente a rua Oriente, n. 478, em Sao 

Paulo, onde e estabelecido com a "Casa Teatral~ a rua 

Senador Queiroz, n. 31, e ora designado por locador; e de 

outro /ado a Cine Produtora Campineira S.A., sociedade 

em organizar;ao com sede em Campinas, a rua Dr. Costa 

Aguiar, n. 467, representada por seus diretores drs. 

Alfredo Roberto Alves e Mariano Ziggiatti, e ora designada 

por locataria, ajustaram a locar;ao de indumentaria e 

outros bens sob as condi¢es e clausulas seguintes". 

39
- Arquivo da Cine-Produtora. Arquivo Hist6rico do Centro de Mem6rias, Unicamp. 
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0 resumo das cllilusulas sao especificados da seguinte maneira: 

1 -lndumentaria completa para 60 bandeirantes, 10 mulheres, 40 Indios, 2 

padres e outros bens a saber: 60 espingardas, 40 espadas, 20 punhais, 20 fac6es, 

40 entre lan<;as e tlechas, 2 chifres, 1 0 cantis, e varias outras coisas. 

2 - A locataria ja recebeu material - mais ou menos 65% do material locado: 

40 vestimentas de bandeirantes, 30 espadas, 20 espingardas, 20 punhais e 2 

cornos. Os demais bens deverao ser entregues no prazo de 60 dias. 

3 - Preyo total da locar;:ao: Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), Cr$ 

30.000,00 dados no ato da locar;:i:io- o restante na devolur;:i:io dos bens. 

4 - Prazo - sem data especlfica "sera por todo o tempo necessaria a 

confecqao do filme "Femao Dias~ de tonga metragem, que a locataria ja esta 

rodando, nao excedendo, porem o prazo de 12 meses, a contar desta data." 

0 debito de Cr$ 50.000,00 or<;ado no anode 54 com a Casa Teatral, teve a 

sua primeira parcela, correspondente a Cr$ 30.000,00, paga somente em 22 de 

novembro de 1954, apesar do contrato ter sido firmado em 20 de abril desse 

mesmo ano e exibir em uma das clausulas a exigencia de pagamento deste 

montante no ato da locar;:ao. A segunda parcela de Cr$ 20.000,00 foi paga em 30 

de abril de 1955, obedecendo a urn dos itens da locar;:ao, cujo pagamento nao 

poderia exceder o prazo de doze meses a partir da data do contrato. 

0 contrato tamoom apontava, alem do pagamento da parcela, a devolur;:i:io 

dos bens nesse prazo, mas como o filme nao foi concluldo dentro desse periodo, 

nao ficou claro pelos registros se houve ou nao essa devolugao. Atraves, porem, 

do proprio filme, percebe-se que as roupas continuaram as mesmas, levando a 

crer que os itens locados foram devolvidos em uma data posterior. 
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Os itens locados da Casa T eatral constam em uma lista datada de 12 de 

agosto de 1954: 

"Trajes masculinos: - Chapeu novo................. 58 
- Chapeu velho. .. ... . .. ... .... 8 
- Capuz ........................... 6 
- Camisa .......................... 52 
- Gibao ............................ 60 
- Capa Preta.......... .......... 4 
-TUnica.......................... 10 
- Talabarte........ ......... .. ... 50 
- Cinto ........................... 49 
- Culote.......................... 60 
- Meia comprida ............. . 
-Pemeira ....................... . 
- Bota comprida ........ ..... . 
- Bota curta ................... . 
- Sapato ........................ . 
- Chinelo ........................ . 
- Vestimenta de padre ... . 
- Vestimenta de trade .... . 

11 pares 
19 pares 
22pares 
5 pares 
10 pares 
1 par 
2 conjuntos 
1 conjunto 

Trajes femininos: - Palet6................... ... ..... 8 
- Saia .............................. 6 
- Vestido......................... 2 
- 8/usa ............................. 1 

Trajes de indio: - Diadema........................ 44 
- Tanga ............................ 41 

Armas: - Espada ........................... 43 
- FusiL ............................ 30 
- Bacamarte ...................... 19 
-Sabre ............................. 20 
-Trabuco......................... 18 
- Lanqa ............................ 10 
-Arco ............................ 31 
- Flexa ............................. 22 

Utensilios: - Cantil............................ 5 
- Chifre ............................ 2 

95 



0 modelo das roupas esta anotado manualmente em um caderno arquivado 

junto com os documentos da Cine-Produtora, descrevendo o que cada 

personagem iria vestir. Nao ha indicayao da pessoa que escreveu, comprovando 

apenas que a letra nao e de Alfredo Roberto Alves. 

Nas anotag5es, ora aparece o nome da personagem, ora do ator, sem 

determinar quem seria um ou outro. Para uma melhor compreensao da listagem, 

foi acrescentado entre parenteses, a condiyao do nome citado: 

"FERNAO DIAS (representado pelo ator Placido Soave)

Camisa Azul , calr;a marrom, 2 talabartes (cl bolinha), 

chapeu, gibao acolchoado, espada do /ado esquerdo, 

bolsinha. 

EDSON (interpretou a personagem: Jose Dias) - Camisa 

azul claro, calr;a bege clara, gibao, 2 talabartes, balinha, 

bolsinha, chapeu, chicote na mao direita, espada, revolver, 

chapeu. 

CARLOS (interpretou a personagem: Garcia) - Calr;a 

verde, camisa branca, 2 talabartes, gibao, espadas, 

revolver no cinto, chapeu. 

ALDA (interpretou a personagem: Leonor) - 8/usa 

vermelha, manga arregar;ada, sf /enr;o, saia azul. 

GOIANA (representado pela atriz - Irene Elias) - saia e 

blusa, lenr;o na caber;a. 

As duas, Aida e Goiana, com bilha. 

DIVA ( nao consta qual foi a personagem interpretada) -

saia rosa, blusa cinza, lenr;o vermelho, bilha na mao. 
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GOBBO ~nterpretou a personagem: Borba Gato) - camisa branca, calr;a 

amarela, gibao aco/choado, cinturao com five/a redonda, chap{w, sem espada e 

. d .40 sem espmgar. a. 

Em 9 de julho de 1954, os nomes de Alfredo, Eliseu e Waldir aparecem 

anotados no cademinho de Alfredo Roberto Alves, indicando a ida a Casa Teatral 

e ao cen6grafo. 0 menino Waldir Soave, filho de Placido Soave, representava o 

sobrinho de urn dos bandeirantes que tambem acompanhou a bandeira e tern uma 

participac;:ao significativa no filme. Das varias viagens que Alfredo Roberto Alves 

fez a Sao Paulo por causa do filme, essa parece ter a func;:ao de definir a roupa 

que o menino usaria na filmagem. 

0 vestuario nao foi todo locado na Casa Teatral, muitas pe<;:as, entre elas a 

vestimenta da personagem Maria Betim, foram confeccionadas em Campinas, 

conforme aparece nos registros da firma. Em 26 de novembro de 1954 esta 

marcada a compra de golas, punhos, pe<;:as de renda, cadar'<O e linha; e em 8 de 

dezembro, o valor de Cr$ 122,00 corresponde a gastos com a roupa de Aurea 

BolognesJI
1 

, a atriz que representava a personagem citada. 

A manutenc;:ao e limpeza do vestuario durante a sua utilizac;:ao era feita nos 

pr6prios locais de filmagem, quando isso era possiveL Em dezembro de 1954, a 

Fazenda Roseira foi urn dos locais utilizados para a filmagem. Nas anotac;:Oes de 

Alfredo Roberto Alves, o valor de Cr$ 150,00 reais a "D.Rita" aparece como 

pagamento efetuado pela lavagem da roupa
42

. A arrnazenagem da roupa, 

40
- Arquivo da Cine-Produtora. Centro de Memoria, Unicamp. 

41
- Anotay5es feitas no caderninho de Alfredo Roberto Alves. Arquivo da Cine-Produtora. Centro de 

Memoria, Unicamp. 
42

- I d. Ibid. 
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segundo relata Placido Soave foi na garagem da sua casa, que, sem ocupagao, foi 

transformada num vasto guarda roupa43
. 

Vicentina Olivieri, tambem mencionada como Viuva Olivieri ou Madame 

Olivieri, foi a responsavel pela complementagao do vestuano, no que diz respeito 

aos cabelos. Nao consta um contrato formal entre a Cine-Produtora e a 

responsavel pelas cabeleiras especiais das personagens. Dos pequenos valores 

discriminados, aparece em 30 de janeiro de 1954, a importancia de Cr$ 2.050,00 

referentes a varias compras e uma cabeleira de indio. Todas as perucas usadas 

durante a filmagem foram oferecidas por ela. 

Pacido Soave conta que para uma caracterizacao perfeita de Femao Dias, 

nao pede utilizar uma barba postic;:a. Como muitas vezes seria filmado de perto, 

ele achou melhor deixar a barba crescer depois de varias experiencias mal 

sucedidas com a barba falsa. 0 cabelo, sim, era peruca, pois, segundo o ator, o 

cabelo comprido era mais facil de disfarc;:ar e a outra razao se enquadrava no fato 

de • ja niio ter a cabeleira completa, pois vinha perdendo cabelos". 44 

0 fato de ter deixado a barba crescer proporcionou a Placido Soave 

situa<;:Oes engrac;:adas. Em 1954, nao era habito dos homens da epoca deixar a 

barba crescer, e, como ele mesmo frisou no depoimento, havia apenas rarfssimas 

exce<;:Oes como: "alguns mendigos, alguns religiosos estrangeiros ou a/gum 

cumpridor de promessas"
45 

. Essa aparencia inusitada levava-o a ser confundido 

na rua com algum desses tipos. Em uma das situa<;:Oes narradas por ele sobre as 

rea<;:Oes das pessoas sobre sua aparencia, tem a de um menino de cinco ou seis 

anos que estava brincando na calc;:ada, e, assim que o ve, corre para a porta de 

43 
- Placido Soave, copia xerocada do depoimento datilografudo - Arquivo do MIS, Campinas. 

44 -I d. Ibid. 
45

- Id.Ibid. 
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sua casa chamando a mae para ver urn "ligeira4fl ". Outras pessoas ja 

demonstravam sua reayao, chamando-o de Tiradentes, Sao Pedro, Papai Noel, de 

acordo com a epoca do ano. 

Essas situa<;(>es c6micas nao pareceram incomodar Placido Soave, que, 

em razao da sua aparemcia, recebeu urn convite de Carlito Maia, na epoca urn 

prestigiado ator da cidade, que, encontrando-o na rua, em dezembro de 1954, 

convida-o para interpretar o papel de Sao Jose na pe~ "0 nascimento de Jesus" 

a ser apresentado no T eatro Municipal de Campinas. 

A caracteriza<;:ao da personagem Femao Dias, representada por Placido 

Soave, tambem foi feita pelo proprio ator segundo seu depoimento
47

. Uma de 

suas preocupa<;(>es era demonstrar a idade da personagem e os anos passados 

na bandeira de uma forma tao natural, que o espectador visse esse processo sem 

que isso parecesse urn estere6tipo. Os seus quarenta anos deveriam ser muito 

bern camuflados para aparentar os quase setenta da personagem no infcio do 

filme, e muito ao final. A tecnica usada, conforme ele mesmo descreve, consistia 

em clarear os cflios e as sombrancelhas com batom branco, refor~r as rugas e 

olheiras com lapis escuro, acentuando muito mais os tragos no final do filme. A 

peruca , nas ultimas cenas, tambem era clareada com talco. 

Na ficha tecnica do filme, Ferreira Neto, um dos atores participantes, 

aparece como o responsavel pela maquiagem, mas pelos depoimentos de Placido 

Soave e Therezinha Alves, todos os demais atores colaboraram com a fun<;:§o, 

ajudando a colocar barba nos atores, tran~s nas mulheres, e a pintar a pele dos 

Indios. Therezinha Alves acrescenta ainda que nao foi facil selecionar o elenco 

40
- Termo empregado por Phicido Soave em seu depoimento. MIS/Campinas. 

47
- Placido Soave. Idem . MIS/Campinas. 
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para compor o elenco indfgena. A escolha do tom de pele mais escuro era 

essencial para diminuir o esforgo na hora da maquiagem. 

A caracterizagao das personagens dentro da disponibilidade tecnica 

existente conseguiu suplantar o perceptive! amadorismo da equipe, traduzindo 

uma imagem satisfat6ria que soube enriquecer o filme. Outras observag(ies serao 

feitas no segundo capitulo no qual o filme e analisado. 

5.1.3- Locais e cenarios 

A escolha do vestuario seguiu concomitantemente a escolha do cenario e 

locais da filmagem. Nessa etapa, Alfredo Roberto Alves contou com a colaborac;:ao 

dos cinegrafistas que o ajudaram a apontar os melhores locais e a definir alguns 

itens referentes ao cenario. 

Os anos de 54, 55 e parte de 56, foram tornados pelas filmagens. Esses 

anos significaram um enorme trabalho e dedicac;:8o por parte de todos os 

participantes das filmagens, desde atores e tecnicos, ate o pessoal contratado 

para os pequenos servigos. Alfredo Roberto Alves, como diretor e idealizador do 

projeto, trazia para si toda responsabilidade de produc;:8o, supervisionando tudo 

que estava sendo feito. Essa atitude era a sua forma de concluir o filme dentro do 

previsto e, conseqOentemente, salvaguardar o investimento daqueles que tinham 

acreditado na fundagao da produtora. 
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A maior parte das cenas foram feitas fora da cidade, nas fazendas das 

redondezas. e em outros municfpios. 0 deslocamento quase constante dos atores 

e equipamentos contribuiu para que o andamento da filmagem ficasse Iento. 

somando-se o fato de que todos tinham suas ocupag()es profissionais e nao 

poderiam deixa-las durante a semana, sobrando apenas os domingos para a 

filmagem. lsso quando se podia contar como elenco necessaria. 

0 transporte para a equipe era feito por caminhoes, 6nibus. carros 

particulares e de aluguel
48

. Para isso, dependia-se do local onde ia ser realizada 

a filmagem. 0 caminhao tambem era o melhor transporte para os cenarios e os 

equipamentos. As vezes era o veiculo mais usado nas fazendas, pela facilidade 

em transitar por estradas de terra e transportar todos os atores de uma unica vez. 

Os 6nibus. geralmente da Empresa Folegate
49

• tambem faziam esse servi~. mas 

eram mais requisitados para as viagens intermunicipais. Os carros de aluguel da 

firma Carros Lider 
50 

de Campinas normalmente eram utilizados por Mara 

Mesquita. Em outras situag()es. o transporte era feito por carros particulares dos 

pr6prios participantes e, somente quando as viagens eram mais Jongas, o 

transporte coletivo era acionado. Alfredo Roberto Alves normalmente usava o 

transporte particular pelo simples motivo de estar presente mais cedo no local 

onde ocorreria a filmagem. A explicagao vinha da necessidade de aprontar o local 

antes dos atores chegarem. 

Nos dias que antecediam a filmagem, Alfredo Roberto Alves previa e 

preparava tudo o que fosse precise para o domingo seguinte. Deixava tudo 

48
- 0 uso dos varios tipos de transporte e a epoca em que foram usados, estao anotados no Livro-Caixa da 

empresa e no cademinho de Alfredo Roberto Alves. 
49 

- 0 nome da ernpresa e o que mais aparece nas anotayOes. 
50

- 0 servi10o de taxi era feito pela firma: Lider Carros - Autos de Aluguel de Vasco Souto e Filho, localizada 

em Campinas na Rua Costa Aguiar, 662. 
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acertado: locais, cenarios, animais, conduc;:Bo, convocac;:Bo do pessoal necessaria, 

e ate o lanche. A necessidade de prever tudo com antecedencia representava 

ganhar tempo de filmagem. Tempo esse que, normalmente, consumia o dia todo. 

Nesses dias, Alfredo Roberto Alves procurava estar sempre a frente de tudo, 

dirigindo e indicando a forma de atuac;:Bo para cada uma das personagens. 

A filmagem do roteiro nao foi linear, as cenas eram produzidas de acordo 

com a disponibilidade do elenco e dos locais 
51 

. Um dos problemas que mais 

atrapalhou o projeto, foi a temporada das chuvas. Placido Soave comenta que 

ficou uma boa temporada chovendo todos os domingos e "o pior", dizia ele, "e que 

chovia somente a tarde, quando todos ja estavam vestidos e caracterizados para 

iniciar o trabalho", mas que no perfodo da manha havia sol 52 
. 

Uma das preocupag6es de Alfredo Roberto Alves em relac;:Bo ao cenario 

era focalizar as situag6es de acordo com a epoca retratada. 0 diretor tinha o 

maximo cuidado para que as cenas externas fossem bem escolhidas a fim de 

evitar que o local nao apresentasse indfcios do contemporaneo, como fios de 

eletricidade, ou algum sinal que demonstrasse a epoca atual. A mesma 

preocupac;:Bo tinha ele com as cenas internas que tambem precisavam demonstrar 

a epoca retratada. 

0 primeiro registro sabre dois dos locais utilizados nas filmagens. segundo 

anotag6es no cademinho de Alfredo Roberto Alves, a Fazenda Roseira e a 

Riqueza, esta anotado no dia 9 de janeiro de 1954. 0 transporte com caminhao 

ficou em Cr$ 500,00 e Cr$ 400,00 respectivamente. Ha tambem uma gratificac;:Bo 

51 
- Os dias e locais das filmagens, assim como os custos est8.o indicados no Liwo-Caixa da empresa e no 

caderninho de anota96es de Alfredo Roberto Alves. Centro de Memoria, Unicamp. Esses dados, unidos aos 
depoimentos de Placido Soave e Therezinba Alves ( arquivo do MIS, Can1pinas ), ajudaram a formar o roteiro 
da produvao do filme. 
52

- Depoimento escrito de Placido Soave. MIS, Campinas. 
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aos tropeiros e uma referenda ao lanche, composto de pao, queijo e mortadela. 0 

pao com mortadela vai aparecer em uma nova anotagao do dia 16 do mesmo mes, 

confirmando que, nesse dia, houve tambem filmagem. 

Ap6s essas duas datas, somente em seis de junho vai ser mencionado um 

novo transporte. Eliseu Piantoni e Alfredo Roberto Alves deslocam-se para 

ltapecerica da Serra e depois para Juquitiba para escolher o ambiente de 

filmagem e os cargueiros. Em 7 de julho, no Livro-Caixa estao registrados seis 

dias de filmagem em Jacutinga, mas, como a referencia anterior e outras 

posteriores mencionam Juquitiba como o local de filmagem, tudo leva a crer que 

os nomes foram trocados nas anota9(>es do Livro-Caixa. Na ficha tecnica do filme, 

porem, nenhum desses dois locais e mencionado e somente as cidades de Monte 

Siao e ltapecerica da Serra aparecem, deixando de lado, mesmo, o municipio de 

Piracicaba, onde e feita a cena do rio. 

Em Juquitiba foram feitas as cenas onde aparecem duas on~s e uma 

delas luta com Garcia Pais. 0 dia 8 de julho de 1954 registra o aluguel das onc;:as 

para "atuarem" na cena. A onc;:a "Kango" acabou fazendo parte do elenco, como ja 

foi mencionado anteriormente. 

Nesse perfodo, no prazo de dois dias de filmagem em Juquitiba, Americo 

Zorzetto recebeu a quantia de Cr$ 400,00 pela "filmagem da onc;:a (2 dias) e dos 

macacos (3 dias)". A filmagem com os macacos aparece anotada em dois outros 

dias: 1 e 7 de setembro de 1954. 

As cenas da sequencia inicial do filme, os preparatives e a safda da 

bandeira estavam programadas para serem rodadas na cidade mineira de Monte 

Siao. A escolha devia-se aos diversos aspectos favoraveis ao filme que esta 

cidade oferecia: era relativamente proxima de Campinas; tinha burros de carga e 
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cavalos disponiveis, para as cenas iniciais, e, o mais importante, oferecia urn 

conjunto arquitetonico, o qual poderia ser quase todo aproveitado como cenario do 

filme, simulando a Vila de Sao Paulo por epoca das bandeiras. 

A viagem ao local para seu reconhecimento consta de anota<;ao datada de 

16 de julho de 1954, por Alfredo Roberto Alves, Eliseu Piantoni e mais tres 

pessoas. Posteriores a essa viagem primeira, foram realizadas mais tres viagens, 

ja com o intuito de filmar, o que nao p6de ser concretizado pelo problema das 

chuvas nesse periodo. 

Em 11 de setembro, Eliseu Piantoni e Alfredo Roberto Alves retornam a 

Monte Siao e pousam na cidade, para a organiza<;ao das cenas. Essa foi a 

primeira das tres viagens que aconteceram ap6s a viagem de reconhecimento. Os 

carpinteiros seguiam na vespera para montar o cenario e o elenco chegava no 

domingo de manha por diversos onibus. 

"Todos se preparavam . Ao meio dia ja se via andando 

por Ia grande numero de bandeirantes, indios, mulheres e 

homens, padres, todos vestidos a seculo XVII (sic). Outros 

cuidavam de preparar os cavalos, os animais cargueiros, 

os carros de boi. Todos ja tinham lanchado. Estava tudo 

preparado para iniciar a filmagem. 

Nessa hora o sol desaparecia. Passava a ameat;ar chuva. 

0 pessoal ficava aguardando a melhoria do tempo. Mas 

nao melhorava. As 3 ou 4 horas (sic) da tarde chovia a 

cantaros, e nada mais se podia fazer naquele dia. Tudo 

perdido. "
53 

53 
- Depoimento escrito de Placido Soave. MIS, Campinas. 
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Nessa descrigao de Placido Soave percebem-se as dificuldades 

enfrentadas pela equipe e, obviamente, pela produtora, que ainda tentou mais 

duas vezes realizar a filmagem na cidade. 

Dez de novembro e outra data que aparece anotada em que se menciona 

um novo transporte dos cenarios para a localidade, e que, mais uma vez, teve a 

filmagem cancelada. Na ultima data marcada: dezenove de novembro de 1954, 

todo o elenco e equipamento sao deslocados para Monte Siao as vesperas da 

filmagem. 

Para que a cena fosse gravada bem cedo, todos os componentes do 

trabalho haviam ido no sabado e passaram a noite em dois hoteis: o Guarani e o 

Grande Hotel, que se localizavam no largo principal de Monte Siao. No dia 

seguinte, perceberam que o dia era chuvoso e a programagao, entao, teria que ser 

cancelada mais uma vez. Voltar a cidade pela quarta vez significava um grande 

trabalho de locomogao e um novo custo adicional com o qual a produtora nao 

poderia mais arcar. 86 o custo do transporte do cenario havia ficado em Cr$ 

900,00, sem contar a despesa com acomodagao e alimentagao dos participantes. 

A opgao foi a mudanga para um local mais proximo e de facil acesso. Monte Siao 

foi descartada, e um novo local nos arrectores de Campinas foi o escolhido para 

servir de cenario para a primeira sequencia do filme. Coube a fazenda Roseira, 

que hoje e um bairro da periferia da cidade, sediar essa sequencia. 

Apesar de as cenas nao terem sido feitas em Monte Siao, a produtora envia 

uma carta de agradecimento ao prefeito da cidade, Humberto Pennacchi, pela 

colaboragao que a prefeitura deu a produtora. 
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"A cooperar;ao que esse pr6spero municipio ira dar ao 

empreendimento constitui, sem duvida, uma valiosa 

contribuiqao ao cinema nacional. 54
" 

0 agradecimento da Cine-Produtora nao se restringiu apenas a carta, nos 

creditos de abertura do filme, um novo agradecimnto e feito a Prefeitura de Monte 

Siao. 

Com Monte Siao descartado, a filmagem continua. Em 26 de novembro, os 

animais e os cavalos sao alugados para essa fun~o na Fazenda Roseira, e 28 de 

novembro marca o registro da sequencia inicial do filme. No mesmo dia ha uma 

outra indica~o da Fazenda Riqueza. Resta af uma duvida que nao pode ser 

esclarecida. Segundo Therezinha Alves esta sequencia foi feita na Fazenda 

Roseira, porem o nome da fazenda nao consta na ficha tecnica do filme arquivada 

no Museu da lmagem e do Som de Campinas, mas o da Riqueza sim. 0 

depoimento de Placido Soave tambem aponta a Riqueza como o local da 

filmagem, mas uma nova data, ou seja, em 19 de dezembro de 1954, registra-se 

novamente a presen913 do grupo na Fazenda Roseira. 

As fazendas Roseira e Riqueza nao foram as unicas utilizadas para as 

filmagens. Assim, outras fazendas como a Santa Elisa, a Fontoura, a Capivari, a 

Quimera55
, a Sete-Quedas, e a Bela Vista tambem estao mencionadas nas 

anotac;:Oes. A fazenda Ermida que aparece na ficha tecnica nao esta registrada 

nessas anotac;:Oes, ao passo que a Sete-Quedas aparece nas anotac;:Qes, embora 

nao conste na ficha tecnica. 
56 

54
- Serie Correspondencia. Arqllivo da Cine-Produtora. Centro de Memoria, Unicamp. 

55
- Em alguns lugares o nome desta fuzenda aparece grafado como Quimera e em outros como Kimera. 

56 
- A localizaviio da maior parte das fazendas usadas no filme pode ser obtido por meio do livro Campinas, 

Municipio no Imperio de Celso Maria de Mello Pupo, editado pela Impresa Oficial do Estado S/ A, Sao 

Paulo, 1983. 
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Urn recibo de Cr$ 6.750,00 ender~do simplesmente a " Onibus De 

Trasporte", sem especificar a empresa, atesta o transporte nos dias 20/11/55 -

27/11/55- 8/12/55- 10/12/55- 26/2/56- para as fazendas: Capivari, Quimera, 

Sete Quedas, sftio Aurea e Vinhedo. 

Com a filmagem acontecendo no meio das matas das fazendas, Alfredo 

Roberto Alves providenciou que as pessoas envolvidas tomassem sore 

antitetanico. 0 registro desse procedimento esta anotado no caderninho de 

Alfredo Roberto Alves em 12 de dezembro de 1954. 

Uma das principais cenas, o enforcamento de Jose Dias, tambem foi 

realizada na Fazenda Santa Elisa, assim como a maier parte das cenas do filme. 

A sequencia da montagem do acampamento tambem foi na Fazenda Santa 

Elisa, confonme esta anotado nos dias 23 de janeiro e 21 de fevereiro de 1955. Na 

primeira data, estao marcados os custos de Cr$ 140,00 para os pregos e arames 

das cabanas e Cr$ 450,00 para o carreto. Na segunda data s6 aparece os custos 

da gasolina no valor deC$ 30,00. Nessa segunda data, tambem aparecem duas 

idas a Fazenda Fontoura, uma s6 com Valdir Soave e Moacir dos Santos e outra 

marcando ida e volta com a Empresa de Onibus Folegate pelo custo de Cr$ 

700,00. 

As cabanas de sape que serviram de cenario foram montadas em outros 

lugares, alem da Fazenda Santa Elisa. Desse modo, na Fazenda Capivari tambem 

- Bela Vista: localizada no distrito de Cabras, Campinas 

- Capivari: Monte Mor. 
- Ermida: nao consta nenhuma indica,ao, provavelmente estit fora do Municipio de Campinas e seus 

arredores. 

- Fontoura: entre Valinhos e Campinas, com acesso pela rodovia D.Pedro I. 

Quimera ( ou Kimera): nao consta nenhuma indicayiiO, provavelmente estit fora do Municipio de 

Campinas e seus arredores. 

- Santa Elisa - Campinas. 
- Sete- Quedas: Campinas. 
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aparecem algumas cenas do acampamento utilizando as cabanas57 
, cuja 

confee{:Bo foi paga a Jose Marta e Antonio F. Silveira, segundo balancete do 

Livro-Caixa, em 31 de marc;o de 1955, pelo prec;o de Cr$ 400,00. Na data de 30 de 

setembro de 1955, esta anotado no Livro-Caixa pagamento pela reforma dessas 

cabanas por Antonio Sant'Ana e seus auxiliares, pouco tempo antes da filmagem 

na Fazenda Capivari. 

Varias cenas importantes do filme aparecem discriminadas nas anota9(>es 

de Alfredo Roberto Alves, muitas delas situando os locais de cada filmagem. As 

fazendas nao foram os unicos locais utilizados por Alfredo Roberto Alves. 

Tambem o Bosque dos Jequitibas, o Bosque dos Alemaes, o Bosquinho
58

, eo 

Ginasio "Culto a Ciencia", sao alguns dos lugares localizados dentro da cidade que 

serviram de loca9iio para a produ9iio de Femao Dias. Outros lugares tambem sao 

relacionados como a Estrada da Dunlop, onde e feita a cena anotada como 

"apoteose", em 26 de novembro de 1955. Essa cena parece corresponder a parte 

do filme em que Femao Dias caminha com olhar amargurado logo ap6s o 

enforcamento de Jose Dias. 

A sequencia do julgamento de Jose Dias foi filmada no Ginasio "Culto a 

Ciencia" de Campinas, atualmente Escola Estadual de Segundo Grau "Culto a 

Ciencia". 0 cenario foi montado nas quadras do Ginasio para onde as cabanas 

foram transportadas em 12 de maio de 1955. 0 transporte feito por Jose Marta 

menciona que elas foram transferidas do bosque para a escola ao custo de Cr$ 

100,00. 

57
- Uma das fotos, publicadas no livre Imagens de um sonho: lconogrqfia do cinema campineiro de 1923 a 

1972, organizado por Sonia A Fardin, mostra o acampamento da Fazenda Capivari. p.64 e 65. 
58

- No caderninho de anotayoes de Alfredo Roberto Alves aparece a localizayiio do Bosquinho indicando ser 
na Vila Marieta, porem o lugar conhecido como Bosquinho, o Bosque Sao Jose, fica no Jardim Proenya. 

108 



Dois meses depois, em 8 de julho, o vice-diretor do Ginasio solicita a 

Alfredo Roberto Alves a retirada dos equipamentos da Divulgagao Bandeirante 

que estavam depositados na escola, dando a entender que a filmagem tinha sido 

finalizada ha algum tempo. 

0 nome da Fazenda Quimera aparece em 7 de janeiro, alem da 

mencionada anteriormente pelo recibo do onibus, mas nao ha nenhuma referencia 

a que parte do roteiro ali estava sendo realizada. 

A cena do soterramento de urn dos bandeirantes foi feita na Fazenda 

Capivari, localizada no municipio de Monte Mor, em 8 de janeiro de 1956, 

conforme o caderninho de notas. Nessa data, aparece a anotagao, sem mencionar 

o valor da gratificagao ofertada ao caminhao de serragem. Essa mengao explica o 

material utilizado no deslizamento de terra que aparece na cena. 0 custo dessa 

cena, no valor de Cr$ 460,00, s6 foi registrado no fechamento de final domes do 

Livro-Caixa. 

Novamente, em 10 de janeiro, ha urn novo registro com o nome da 

Fazenda Capivari, marcando o uso dos carros de aluguel da Lider, com o 

motorista Julio, no valor Cr$ 350,00. Como era comum o aluguel desses carros 

para o transporte de Mara Mesquita, e presumfvel que tenha participado de 

alguma cena na fazenda, apesar da sua ultima participagao, anterior a essa, datar 

de 30 de abril de 1955. 

Depois de 10 de janeiro, ha duas outras viagens com os Carros Uder, uma 

em 12 de janeiro, para as fazendas Capivarf e Sete Quedas no valor de Cr$ 

300,00, e outra de Cr$ 190,00 somente ate a Sete Quedas, no dia 14 de janeiro. A 

presen98 de Mara Mesquita nesses dias, vai revelada pelo fato de que no dia 

seguinte, 15 de janeiro, M a filmagem da cena em que a atriz canta enquanto 
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semeia a terra, a qual foi realizada na Fazenda Sete Quedas, onde, 

aparentemente, foram feitas as ultimas grava¢es. 

As cenas que utilizaram tres batel6es no rio Piracicaba foram realizadas em 

5 de fevereiro de 1956. As despesas com a filmagem, incluindo as passagens de 

onibus, segundo o Livro-Caixa, somaram Cr$ 2.058,30, fora o custo de Cr$ 

6.500,00, referentes a construgao dos batel6es. Essa ulima quantia consta em 

recibo e foi paga como cheque n. 209286 de 26 de janeiro de 1956.
59 

Pela falta de indica¢es de novas anota¢es, conclui-se que a filmagem 

estava encerrada, dando inicio a outra etapa: a montagem do filme. 

A montagem de Femao Dias foi realizada em duas etapas: a primeira feita 

por Alfredo Roberto Alves e Joao Navarro Bernal, considerada bruta
60

, com duas 

horas e dez minutes; e a segunda, definitiva, com uma redugao de quarenta 

minutes, realizada pela Vera Cruz em Sao Bernardo. 

Durante a segunda montagem foi necessaria a filmagem de algumas cenas 

complementares, conforme os registros de 31 de outubro de 1956 no Livro-Caixa. 

Nesse dia, constam os pagamentos de duas corridas de carro: uma "para filmar 

detalhes das montanhas em Cabras" no valor de Cr$ 520,00, e outra de Cr$ 

138,00 ao Bosque "para filmar reconstiutiqao de tomadas" 
61 

. 

59
- Livro-Caixa. C.Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 

60
- Termo usado por Phicido Soave. Depoimento escrito de Placido Soave. MIS, Campinas. 

61 
- Livro-Caixa. C.Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 

llO 



5.1. 4 - Hist6rias da Hist6ria - bastidores 

Como todo processo de produgao de urn filme, alem da propria historia 

presente no roteiro, outras historias paralelas nao previstas, sao adicionadas a 

esse percurso, construindo urn universo a parte. 

Diversas situa¢es e fatos que sucederam durante o perlodo da filmagem 

de Ferniio Dias se tomaram curiosidades folcloricas, repetidas nas diversas 

entrevistas e depoimentos dados pelos participantes do filme. 

A primeira men<;:ao a esses fatos refere-se ao lanche servido a todos os 

presentes nos dias das filmagens. Na maior parte das vezes consistia apenas de 

pao, mortadela e banana. Essa simplicidade acabou nomeando-o como lanche 

bandeirante. Therezinha Alves conta que so quando houve uma melhoria de 

verba, ja quase no final da filmagem, e que o lanche foi modificado passando para 

cachorro quente. Nessa modificagao ate o ator Moacir dos Santos, que fazia o 

papel de frade, !eve uma participagao especial como mestre-cuca, pois era ele 

quem fazia o pure de batatas que acompanhava o lanche. 

Outras curiosidades dizem respeito a realiza<;:ao do proprio filme, que 

registraram os acidentes, erros, e riscos que a equipe se submeteu. 

As cenas da travessia de urn rio no qual aparecem os jacares, segundo 

depoimento de Placido Soave, foram feitas em urn sitio perto de Campinas, onde 

havia uma criagao dos animais. 0 relato escrito pelo ator descreve as cenas, 

dizendo que ele estava Ia ·para assistir ou correr", e marcado pelo suspense do 

acontecimento e posteriomente pelo enaltecimento da figura de Alfredo Roberto 

Alves. 

lll 



"0 dono da criaqao, com muito cuidado, fez com que 

quatro ou cinco jacares andassem pela margem de um 

c6rrego e entrassem nele. Foi tudo filmado, porem ainda 

faltava mais. Acontece que os animais entraram nagua 

(sic), mergutharam e nao mais vottaram a tona. A agua 

estava barrenta e ninguem mais via onde eles estavam. 0 

proprietario pos-se a cutucar os /ados do rio com uma 

vara, para fazer os bichos viram a tona. Nao conseguiu 

localizar nenhum. Veio um ajudante, que nada adiantou. 0 

dr. (sic) Alfredo tirou os sapatos, as meias, arregaqou as 

calqas, pegou uma vara e pos-se a cutucar os cantos do 

rio. Mas os tres nao conseguiram nada. 0 dono dos 

animais tirou as calqas e entrou no regato s6 de cueca. 

Localizou um jacare, pegou-o pelo rabo, mas o reptil num 

movimento rapido, escapou e se escondeu novamente. 0 

ajudante entrou nagua (sic). E ai deu-se o inacreditavel: o 

dr. Alfredo (sic) tirou as ca/cas e a camisa, ficou 

exclusivamente de cueca, como os outros, e entrou no rio, 

com agua ate a cintura e vara na mao, espetando com eta 

em toda parte. 

E incrivel, eu ja disse, que uma pessoa da cidade que 

nunca lidou com jacares, sem arma e sem proteqi!io 

alguma, tivesse tanta coragem de entrar num c6rrego com 

quatro ou cinco deles escondidos ( ... ) ". 62 

Na filmagem dessa sequencia em que aparecem os jacares, durante a 

travessia da bandeira pelo rio, h8 uma luta entre urn dos escravos e urn dos 

jacares. Assim como na luta entre Garcia e a on<_;:a, o mesmo recurso foi utilizado 

nesta cena, a utilizat;:ao de urn bicho empalhado. Paulo Roberto Bernal, filho do 

62
- Depoimento escrito por Placido Soave (sem data). Arquivo do MIS, Campinas. 
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cinegrafista Joao Navarro Bernal, conta que na epoca tinha por volta de seis ou 

sete anos , e muitas vezes acompanhou o pai na filmagem, e que no final dessas 

cenas "herdou" o jacare empalhado. 

Paulo Bernal tambem comenta uma outra situayao,a qual foi enfrentada 

. 63 
pela eqUJpe. 

Em uma das cenas o menino que acompanha a bandeira, interpretado por 

Valdir Soave, tern seu cachorro morto por Jose Dias. Para dar maior credibilidade 

as cenas, urn veterinario aplica uma injeyao para o cachorro dorrnir e passar a 

ideia de que esta morto, e, por uma razao nao explicada, isto acaba acontecendo. 

0 menino que protagoniza a cena percebe que o cachorro morreu e chora de 

verdade a sua perda aumentando a credibilidade da interpretayao. 

Esse fato, porem, rendeu ao menino uma outra situayao inesperada: pelo 

fato de ter sido mordido pelo cachorro antes da sua morte, ele e obrigado a tomar 

injec;:5es anti- rabicas. 0 recibo assinado por Placido Soave em 1 0 de dezembro 

de 1955, pel a gratifica~o de Cr$ 100,00 dada ao enferrneiro Luiz Galvao, 

confirma esse fato: 

"Ao sr. Luiz Ga/vao - enfermeiro da Caixa de 

Aposentadoria e Pensoes dos Ferroviarios e Empregados 

de Serviqos Publicos - aplicaqao de 40 injeqoes anti

rabicas em dois filhos do Sr. Placido Soave, em virtude 

dos mesmos terem sido mordidos por um cachorro 

utilizado no fifme "Femao Dias'; o qual morreu antes de se 

positivar a desnecessecidade (sic) da medida."
64 

63
- Este fato, tambem foi confirmado por Terezinha Alves. Os dois depoimentos foram dados por meio de 

conversas. 
64

- Arquivo da Cine-Produtora. Centro de Memoria, Unicamp. 
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Outros pequenos acidentes for~m os pr6prios participantes do elenco a 

tomarem decisoes no local da filmagem, como no case de um cavalo que se 

enroscou no arame farpado e ficou com uma boa parte do couro do corpo rasgada 

e e suturado de improvise por Jose Maria Silveira Leite, que tambem era 

enfermeiro. Um outre acidente com cavalo leva Albano Rodrigues a ficar intemado 

na casa de saude por quinze dias, depois de levar um coice no joelho direito65
. 

Em razao desses acidentes consta um recibo de 31 de agosto de 1958, 

mencionando o pagamento de Cr$ 2.000,00 a Jose Maria Silveira Leite. 0 valor 

nao se referia a algum cache, mas era uma indeniza~o, ou como estava anotado 

"uma ajuda" em uma operagao que ele teria que fazer em fungao de um acidente 

ocorrido durante as filmagens. Esse acidente nao e comentado em nenhuma das 

anota¢es ou depoimentos. 

Apesar de Alfredo Roberto Alves preocupar-se com todos os detalhes da 

filmagem, algumas coisas fugiam ao seu controle e s6 eram percebidas ap6s a 

cena ter sido filmada. Um desses erros, mencionado por Felfcio Martoni, por meio 

de depoimento escrito, refere-se a uma das cenas em que a bandeira atravessava 

um trecho do rio, a mesma cena em que aparecem os jacares. 

·A bandeira contava com homens montados em cavalos, 

outros a pe, fortemente armadas e alguns elementos preto 

(sic) que serviam de carregadores. Havia tambem alguns 

devidamente caracterizados que representavam os indios, 

(. . .) I Estando tudo pronto {. . .) o trabalho correu 

norma/mente. Quando chegamos do outro /ado do rio, foi 

notada a grande "gafe"que ocorrera. I Antonio Felicia, um 

dos nossos colegas que fazia parte de um indio (sic), ao 

65
- Depoimento escrito por Felicia Martoni - Arquivo do MIS, Campinas. 
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chegar mais pr6ximos de n6s, trazia em seu pulso um 

Iindo rel6gio que esquecera de tirar ... ."66 

Essa nao foi a unica situa~o de erro mencionada por Felfcio Martoni, uma 

outra mais grave, filmada no rio Piracicaba, encerraria a sua participa~o no filme 

e expunha Alfredo Roberto Alves como o autor do erro: 

"Num domingo de manha, rumamos para aquela cidade e 

de caminhao fomos ate o local escolhido e ja preparado 

pelo Setor Tecnico desde a vespera. 

Estando tudo pronto para iniciar a fi/magem, o operador 

juntamente com Alfredo e mais dois auxiliares, tomaram 

uma outra embarcaqao e se postaram bem no meio do rio, 

num local adequado e por onde todos deveriam passar. 

Dado o primeiro sinal, o primeiro barco, comandado por 

Placido, avanqou. Logo ap6s vinha o segundo barco, este 

comandado por Gobbo. 

A seguir, deveria aparecer o terceiro barco, que era 

comandado por mim, que no papel de "Mathias Cardoso" 

(sic), era um dos graduados da bandeira. 

Ap6s o meu barco deveriam aparecer mais dois, sendo 

um comandado por Cardina/li e outo pelo co/ega Egidio 

Aranha. 

A cena se desenvolvia norma/mente. Passou o primeiro 

barco, entrou na linha de filmagem e parou mais adiante. 

A filmadora a funcionar ininterruptamente. 

Passou o segundo com boa movimentaqao de seus 

homens. 

Tudo corria muito bem. 

66
- Depoimento escrito por Felicio Martoni- Arquivo do MIS, Campinas. 
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Quando o terceiro barco (o meu) passou pelo local onde 

se encontrava a filmadora, percebi que a/go anormal 

estava ocorrendo. Um rufdo estranho no rolo de filmes no 

seu interior dava a impressao de que a maquina estava 

rodando sem filme. 

Entretanto, dada a tranqiiilidade dos tecnicos, 

principalmente de Alfredo, um tanto quanto alarmado, 

desempenhei o quanto me fora determinado, 

movimentando-me e aos meus homens, como se 

rea/mente estivessemos habituados a esse trabalho. 

Feita a tomada, ao desfazer-me do caracteristico (sic), 

arrisquei uma pergunta ao Alfredo: - Como e, tudo bem? 

- Tudo bem, disse ele. Melhorera impossfvel! 

Af, fiz-lhe, abruptamente a pergunta: 

- Diga-me com sinceridade, Alfredo, quando meu barco 

passou na linha de filmagem, havia fi/me virgem na 

maquina? 

Alfredo nao soube mentir. Chamou-me de /ado e bem 

baixinho segredou-me que a quantidade de filme que 

haviam trazido s6 dera para filmar a entrada do primeiro 

barco, assim mesmo incompleto." 

Felfcio Martoni encerra seu relato comentado que sua decepgao tinha sido 

grande e ali mesmo disse que nao colaboraria mais diante de uma falha tao 

grande. 57 

67
- Depoimento escrito de Felicio Martoni. Arquivo MIS,Campinas. 
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5.1. 5 - A participa~rao da Vera Cruz e a finaliza~rao do filme 

Depois da montagem bruta ter sido concluida por Alfredo Roberto Alves e 

Joao Navarro Bernal, o filme foi levado para Cinematografica Vera Cruz em Sao 

Bernardo, para uma nova montagem e sonoriza<;:8o do filme. 

0 contrato de aluguel com a Vera Cruz de Cr$ 90.000,00 foi pago em duas 

parcelas iguais, a primeira em agosto de 1956 e a segunda em 22 de fevereiro de 

1957. Os tecnicos da Vera Cruz receberam separadamente pelos servic;:os 

prestados. 

0 servic;:o de montagem ficou a cargo de Lydia Sobolenski, funcionaria da 

Vera Cruz na epoca. 0 valor de Cr$ 8.300,00 foi pago em 16 de julho de 1956, 

referente ao periodo de 18 de junho a 14 de julho, e a primeira parte do servic;:o68
. 

As outras parcelas sao pagas a medida do processamento do filme, conforme esta 

anotado no Livro-Caixa da empresa: 

-Em 30 de setembro ela recebe urn adiantamento de Cr$ 2.000,00 como 

parte da montagem; 

-Novamente em 31 de outubro seu nome torna a parecer constando a 

quantia de Cr$ 1. 700,00, como saldo de prepara<;:8o da dublagem; 

-Uma nova anota<;:8o e feita em dezembro correspondente a Cr$ 33.200,00; 

-Em janeiro de 1957, o Livro-Caixa registra a quantia de Cr$ 11.500,00, 

pagosa "D. Lydia eDna. Gertrudes,funcionarias da Vera Cruz'. 

- 0 ultimo valor pago a Lydia Sobolenski, de Cr$ 5.000,00 e registrado em 

31de outubro de 1958. 

68
- Anotay5es do Livro-Caixa da Cine-Produtora. Arquivo Centro de Memoria, Unicamp. 
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A dublagem, que tambem foi feita nos estudios da Vera Cruz, geralmente a 

noite, dificultou muito a presenc;:a dos atores participantes. Algumas vozes foram 

dubladas pelo proprio Alfredo Roberto Alves e por sua filha Therezinha Alves 59
, 

que tambem o ajudou nessa tarefa. As demais vozes tiveram que ser dubladas por 

outras pessoas ou por atores profissionais. 

A atriz Mara Mesquita, contratada por Cr$ 1.000,00 , foi uma das poucas 

pessoas que dublou sua propria personagem. 

A voz de Femao Dias, que caberia a Placido Soave, foi feita pelo ator 

Dionisio de Azevedo. Nesse caso, o problema nao foi a disponibilidade de Placido 

Soave em realizar a dublagem, e sim pela propria voz do interprete que nao tinha 

a impostagao grave que Alfredo Roberto Alves queria para a personagem Femao 

Dias. Esse foi o fator que fez Alfredo Roberto Alves contratar o ator pelo valor de 

Cr$ 5.000,00, que foi pago em setembro de 1956, correspondendo a uma das 

ultimas dublagens que foram realizadas. 

Na mesma data, ha urn pagamento de Cr$ 400,00 a Maria Aparecida da 

Radio Tupi, porem nao ha nenhuma indicagao sobre qual personagem feminina 

teria sido dublada por ela. 

0 servigo de dublagem da Vera Cruz, composto por Ernst Magassy, Raul 

C. Nanni e Joaquim Cunha recebeu pelas 50 horas extraordinarias de dublagem, a 

razao de Cr$ 150,00 por hora, o valor total de Cr$ 7.500,00, conforme consta no 

recibo de 1 o de setembro de 1956. 0 servigo iniciado em 24 de agosto e finalizado 

em 1 de setembro de 1956. 

69 
- Therezinha Alves Barbosa, alem de ajudar o pai, Alfredo Roberto Alves, na dublagem ja havia participado 

das filmagens de Falstirios e Ferniio Dias com pequenas atua~oes. Em Fe:rniio Dias ela faz o papel de uma 

das filbas do bandeirante. 
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0 quadro abaixo e reproduzido de acordo com a folha apresentada pela 

Vera Cruz, no qual constam todos os hon3rios de entrada e de saida das 

gravayt)es: 

Dia horario de entrada horario de saida total de horas [ 

24/08 22h ----- -------

25/08 ----------- 6h 8 horas 

25/08 21h ------ ------

26/08 ------ 6h e 30 min 9 horas e meia 

26/08 19h ---------- ----------

27/08 ---------- 5h e 30 min 10 horas e 

meia 

28/08 19h 23h e 30 min 4 horas e meia 

31/08 22h --------- ---------

01/09 ---------- 3h 5 horas 

01109 18h --------- --------

02/09 ----------- 6h e 30 min 12 horas e 

meia 

Os demais servi90s de sonoriza<;:ao do filme, a musica e os ruidos foram 

gravados posteriormente a dublagem, entre outubro e novembro de 1956. 
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0 responsavel tecnico pela sonoriza~o. Ernst Magassy, recebeu mais 

duas parcelas por esses servic;:os. 0 valor de Cr$ 2.000,00 e registrado em 

outubro de 1956, eo de Cr$ 1.503,00, em dezembro do mesmo ano. 

0 Livro-Caixa traz em seu demonstrative o pagamento de Cr$ 2.200,00 

"aos artistas Walter e Osvaldo" por grava¢es de rufdos no filme. Os dois recibos 

pagos em outubro de 1956 especificam esse pagamento dividindo o valor em 

parte desiguais. 

0 primeiro recibo e assinado por Osvaldo (na assinatura nao e possfvel 

identificar o sobrenome) no valor de Cr$ 1.200, 00. Corresponds aos dias 25, 

26, e 29 de outubro, perfodo da grava~o. 0 segundo, assinado por Walter 

Franco, no valor de Cr$ 1.000,00, corresponde a dois dias de grava~o de 

ruidOS, nao detalha quais foram OS dias trabalhados. 

A grava~o da musica foi posterior a grava~o de rufdos, abrangendo o 

final do mes de novembro e parte do mes de dezembro. 

A regencia e composi~o das musicas do filme ficou a cargo do Maestro 

Gabriel Migliori, que contou com a execu~o da Orquestra Sinfonica do Teatro 

Municipal de Sao Paulo, e a presen9<2 do Coral Pio XI de Campinas. 

As regras do contrato foram estabelecidas nas seguintes condi¢es: 

"1- 0 Maestro Migliori devera compor todas as musicas, 

bern como orquestrar e reger ditas composir;Oes para todo 

o film (sic) "Femao Dias". 

2- As duas canqoes de autoria do Sr. Hemy (sic) Reis, 

denominadas "Armei minha rede"e "Chuva no Sertao", 

tamMm regidas (sic) pelo referido Maestro Migliori. 
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3- Pelo trabalho acima referido, ficou estipulada a 

importfmcia de Cr$ 40.000,00 ( quarenta mil cruzeiros) nas 

seguintes parcelas: Cr$ 15.000,00 no infcio do seus 

trabalhos./ Cr$ 10.000,00 quando concluidas as 

respectivas partituras./ Cr$ 15.000,00 por ocas1ao da 

conclusao final e complete da gravar;;ao das musicas do 

film (sic)."70 

Apesar de o contrato de orquestra9§o e regencia do filme ter sido assinado 

com Gabriel Migliori em 28 de novembro de 1956, o maestro ja vinha executando 

alguns trabalhos com a produtora. Um recibo de 23 de novembro de 1956, 

assinado pelo Maestro, comprova essa afirma9§o: 

"Recebi da Cine Produtora Campineira S/A a quantia de 

Cr$ 3.000,00 para pagamento de tres musicos e duas 

cantoras, pelos servir;;os prestados no filme (Femao 

Dias)."
71 

0 cheque n. 25.0650, sem a anota9§o do valor referia-se ao pagamento 

das cantoras, no caso Norma Arian e Ester de Souza. 
72 

Uma data anterior a essa acima mencionada, em 26 de outubro de 1956, 

anotada no canhoto do talao de cheques , o nome do Maestro aparece como 

tendo recebido a quantia de Cr$ 25.000,00
73

. Esse valor vai aparecer no livro-

Caixa em 30 de novembro atestando o "pagamento- valor do contrato feito para 

orquestra9§o e regencia do filme. Do total de Cr$ 40.000,00 -pagou Cr$ 

70
- Livro-Caixa. Arquivo Cine-Produt. Centro de Memoria, Unicamp. 

71
- Livro-Caixa. Arquivo Cine-Produt. Centro de Memoria, Unicamp. 

72
- Idem. 

73
- Cheque n. 25.0647. Livro-Caixa. Arquivo Cine-Produt. Centro de Memoria, Unicamp. 
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25.000,00". 0 saldo restante de Cr$ 15.000,00 foi acertado em dezembro, 

conforme demonstram as anota9()es de 31 de dezembro de 56 do Livro-Caixa. 

0 valor de Cr$ 7.075,00 pages em novembro de 1956, corresponde as 

despesas com a Orquestra Municipal; as Cr$ 7.058,00, correspondente ao Coral 

Pic XI, dirigido por Ricardo Coppa, com um total de 26 pessoas, foram pagas em 

dezembro. 0 total de Cr$ 14.113,00 foi somado a Cr$ 3.000,00 pages a Vera 

Cruz pelo transporte dos musicos e novamente Cr$ 3.000,00 pelas grava9()es, 

resultando em Cr$ 20.113,00. 

As can9()es "Chuva no sertao" e "Armei minha rede" de autoria de Hemi 

Reis, puderam ser incluidas no filme depois das negocia9()es empreendidas entre 

Alfredo Roberto Alves, o compositor e finalmente a SINFOBRAS
74

. Essas 

negocia9()es aconteceram urn ano antes das grava9()es na Vera Cruz. 

Em uma primeira carta datada de 30 de agosto de 1955, Hemi Reis autoriza 

a Cine-Produtora a incluir suas musica sem qualquer onus para a produtora: 

"Eu Mario Reis, que assino com o pseudonimo de 

HEM/ REfS, autorizo a CINE-PRODUTORA 

CAMP/NEIRA. a incluir no filme de sua produr;ao "Femao 

Dias'; as toadas de minha autoria, letra e musica "ARMEl 

MINHA REDE" e "CHUVA NO SERTAO~ dispensando os 

direitos autorais a que tenho direito por /NCLUSAO das 

citadas musicas no filme supra, sendo esta autorizar;ao 

valida somente para o fi/me acima, nao sendo permitido 

portanto a inclusao dessas toadas em qualquer outro filme 

naciona!." 
75 

74
- Sigla de Sociedade Civil para Defesa de Direitos Fonomecanicos e Sincronizavao. Arquivo Cine-Produt. 

Centro de Memoria, Unicamp. 
75 

- Livro-Caixa. Arquivo Cine-Produt. Centro de Memoria, Unicamp. 
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Pon§m em 30 de setembro de 1955, a SINFOBRAS envia uma nova carta, 

assinada pelo Diretor Conselheiro Cesar R. Bahar, determinando novas regras 

para a inclusao das musicas: 

"Esta sociedade na qualidade de mandataria de seus 

associados, pela presente concede o direito de incluir sem 

exc/usividade em pelicula cinematografica confeccionada 

por essa Empreza (sic), intitulada "Femao Dias", a obra, 

musica e tetra, assim denominadas: 

CHUVA NO SERTAO- Mario Reis (Hemi Reis) 

ARMEl MINHA REDE- Mario Refs ( Hemi Refs) 

Editor IRMAOS VITALE IND. & COM. LTDA, mediante as 

seguintes condir;oes. 

1- Pela inclusao da obra, objeto do presente, essa 

Empreza (sic) se obriga a nos pagar a importancia de Cr$ 

5.000,00 (cinco mil cruzeiros) nesta data. 

2- Essa Empreza (sic) se obriga a mencionar nos letreiros 

introdutivos da pelicula em foco, o titulo, autoria da obra 

mencionada. 

3- Para efeito de fiscalizar;ao dos direitos autorais, sera 

aplicada ao presente, nos pontos nao convencionados 

expressamente a legislar;ao brasileira em vigor. 

4- A sincronizar;ao nao podera ser feita com discos 

comerciais." 
76 

76
- Livro-Caixa. Arquivo Cine-Produt. Centro de Memoria, Unicamp. 



A inclusao das duas musicas no filme, indica a aceitat;:ao da proposta, 

embora nao tenha nenhum registro que afirme que houve esse pagamento. 

A finalizat;:ao dessa etapa, montagem e sonorizat;:ao nao significou que o 

produto estivesse pronto para ser lanc;:ado. Alguns pequenos itens, como trailer, 

cartazes e propaganda tiveram que ser conclufdos antes que o filme fosse lanc;:ado 

ao mercado. 

0 cartaz de Fernao Dias, elaborado por Placido Soave foi impressa pela 

Litografica Isidore Non6 com urn custo de CR$ 33.300,00. A entrada de Cr$ 

10.000,00 foi paga em janeiro de 1957, conforme aparece anotado no Livro-Caixa 

da empresa, e o restante s6 p6de ser saldado em junho de 57, somado a Cr$ 

524,90 correspondentes aos juros de mora. 0 valor similar de Cr$ 10.000,00 

tambem foi pago a Placido Soave pelos seus servi<;:os em 26 de outubro de 1956. 

Fernao Dias tambem contou com uma importante participat;:ao no seu 

processo de finalizat;:ao, pois os letreiros e a propaganda do filme foram realizados 

por Felipe Ricci, urn dos diretores do primeiro ciclo campineiro de cinema. 0 Livro

Caixa registra em 31 de dezembro de 1956 o valor de Cr$ 1.900, 00 pagos a Felipe 

Ricci por esses servi<;:os; e em 30 de abril de 1957 urn novo valor de Cr$1.200,00 

e pago por quinze desenhos para 0 trailer. 

Em janeiro de 1957, mais precisamente entre o perfodo de 23 a 28, Alfredo 

Roberto Alves permanece no Rio de Janeiro para providenciar a etapa conclusiva 

de Fernao Dias antes de seu lanc;:amento, o processo de liberar;:i'io do filme pela 

censura. 
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5.1. 6 - 0 lan{:amento 

Com o filme conclufdo tern infcio uma nova etapa para Alfredo Roberto 

Alves: a veiculac;:ao do produto da Cine-Produtora Campineira S/A. Femao Dias e 

enviado para o Servi90 de Censura e Diversoes Publicas, orgao do Departamento 

Federal de Seguranc;:a Publica, pertencente Ministerio da Justic;:a e Neg6cios 

lnteriores, no Rio de Janeiro, para obtenc;:ao do certificado de liberac;:ao do filme 

para ser projetado publicamente. 

0 certificado n. 39941, do livro 67, expedido em 13 de fevereiro de 1957, 

traz a aprovac;:ao e a liberac;:ao do filme assinada em 6 de fevereiro de 1957 por 

Jose Leite Ottati eo chefe do S.C.D.Pn Hildon Rocha. 0 drama Femao Dias 

com 2. 700 metros e quinze c6pias e classificado com a citac;:ao de ·Boa Qualidade 

- DIMM' e permissao para a exibic;:ao em todo territ6rio nacional, conforme os 

termos do documento transcritos abaixo: 

"Aprovado, podendo ser projetado em todo o territ6rio nacionar- (artigo 271 

- 1o paragrafo do Dec. 37.008, de 08 de mar90 de 1955) 
78

. 

0 prazo de permissao para exibic;:ao do filme, de cinco anos, teria 

vencimento em 13 de fevereiro de 1962. 

Em uma sessao especial, posterior ao processo de censura. o filme foi 

exibido na Agencia Nacional, para diversas personalidades que incluiam o chefe 

do Servi90 de Censura e Diversoes Publicas. Coronel Hildon Rocha; o Ministro da 

77
- Sigla usada para se referir ao Servi9o de Censura e Diversoes Publicas. 

78
- Arquivo da Cine-Produtora. Centro de Memoria, Unicamp. 
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Educayao, Clovis Salgado e o presidente da Comissao Federal de Cinema, Celso 

Brandes. 

A c6pia de uma carta nao datada de Alfredo Roberto Alves a Hildon Rocha 

confirma a apresentayao do filme na Agencia Nacional ap6s sua aprovayao pela 

censura, ao mesmo tempo que menciona sua intenyao como diretor na produyao 

de urn filme hist6rico. A pretensao da carta e anexar a opiniao de Hildon Rocha as 

demais opinioes obtidas junto a outras personalidades que haviam assistido ao 

filme, para constar na publicidade do filme. 

"Vimos, respeitosamente, a presenr:;a de V. Ex cia como 

Produtores que somas do filme hist6rico "FERNAO DIAS" 

que, desse D.O. Departamento, recebeu a citai}Bo de "Boa 

Qualidade" e considerado de programa "Livre", conforme 

certificado n.39941, para expor-lhe o seguinte: 

Ap6s censurado, foi o filme exibido na Agfmcia 

Naciona/, em sessao especial, ao D.O. Ministro da 

Educat;ao, Dr. Clovis Salgado e varias outras 

personalidades, merecendo destas ilustres pessoas 

elugiosas (sic) referencias que, pedimos venia (sic) para 

juntar a este. Tambem de pessoas ilustres da capital 

paulista pudemos co/her algumas impressoes sobre o 

nosso filme 80
. 

V.Excia deve lembrar-se que, conforme tivemos o 

ensejo de expor pessoalmente, foi com grandes 

79
- As presen9as de Clovis Salgado e Celso Brandt foram confirmadas pelas opinioes dadas e impressas no 

folheto publicitiu:io do filme. Arquivo da Cine-Produtora, Centro de Memoria, Unicamp. 

80
- A data dessa apresenta9iio niio aparece registrada em nenbum documento da Cine-Produtora. A primeira 

anota9iio sobre a ida de Alfredo Roberto Alves ao Rio, conforme o Livro-Caixa e o canboto do talao de 

cheques da empresa- folha n.262658, com os custos de Cr$ !0.000,00- correspondem ao periodo de 23 a 28 
de janeiro de !957. Nao e mencionada outra viagem ao Rio posterior a essa no mils de fevereiro, embora a 

carta mencione que a sessao foi realizada ap6s o filme ter sido censurado, o que aconteceu em 13 de fevereiro, 

0 que fuz acreditar que 0 filme tenba sido apresentado nessa epoca. 
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dificuldades e, principa/mente, imbuidos do mais sadio 

principio de patriotismo e honestidade e que nos lam;amos 

a feitura de um filme hist6rico de conteudo educativo e 

com o intuito, unicamente, de contribuir para a maior 

divulgar;ao de uma das paginas mias brilhantes da hist6ria 

patria ."
81 

Apesar dessa solicita98o, a opiniao de Hilden Rocha nao aparece no 

folheto publicitario do filme
82

. As opinioes retratadas no folheto foram colhidas 

ap6s essa apresenta98o na Agencia Nacional e outra sessao especial em Sao 

Paulo no dia 29 de agosto no Cine lpiranga
83 

. A apresenta98o paulistana foi 

dirigida a personalidades academicas e a alunos de primeiro e segundo graus. 

0 folheto publicitario feito pela Tipografia Sao Benedito de Americana foi 

elaborado para o lan9amento comercial do filme na cidade de Sao Paulo em 28 de 

novembro de 1957. 0 slogan "0 filme que empo/gara o Brasir, complementado 

pelo texto: "FERNAO 0/AS I a Sensacional Aventura das Esmeraldas!" e os 

nomes do elenco principal eram suplementados pelas opinioes das 

personalidades que assistiram ao filme. 

Apenas uma parte dessas opinioes foram divulgadas pelo folheto, mas o 

arquivo da Cine-Produtora guarda o texto integral de cada uma delas84
. 

81
- Serie Correspondencia. Arquivo da Cine-Produtora, Centro de Memoria, Campinas. 

82
- As sobras originais desse folheto, elaborado pela Ubayara Filmes para o lan9affiento comercial de Ferniio 

Dias em Sao Paulo, estao arquivadas no Centro de Memoria da Unicamp e MIS de Carnpinas. A data dessa 
~resentayao sera comentada mais adiante quando se falar sobre a distribui9iio do filme. 

- A data da apresentayao em Sao Paulo e comentada por meio de uma carta enviada por Alfredo Roberto 
Alves ao diretor da Companhia Cinematogratica Serrador, o patrocinador da exibiyao: 
"0 sr. deve ter tido conhecimento de como joi a exibi¢o proporcionada, por sua gentileza, a classe de 
f,rojessores e estudantes, no dia 29 de agosto no lpiranga." Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 

4
- Todas as opinioes, inclusive os folhetos, estao arquivados com os documentos da Cine-Produtora. 

Arquivo Historico do Centro de Memoria da Unicarnp. 
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Das seis pessoas que aparecem opinando, o nome de Clovis Salgado -

Ministro da Educagao, e o que encabe98 os depoimentos: 

"Ferniio Dias e um esforqo louvavel para reviver um 

tema her6ico que nos tala da propria conquista do 

territ6rio brasileiro. Oaf a sua autenticidade e sincera 

emoqao que nos comunica. 

Parabens aos seus rea/izadores." 

0 depoimento de Celso Brandt, presidente da Comissao Federal de 

Cinema, o segundo que aparece, tambem vern marcado pelo otimismo e apoio ao 

cinema nacional: 

"Ferniio Dias e um bela tema para os desbravadores 

do imenso mundo do cinema nacional. Saudamos nos 

seus realizadores uma fon;a nova, que muito poderia fazer 

em pr61 da nossa cinematografia." 

Essas duas opini6es colhidas na apresentagao especial no Rio de Janeiro 

estao impressas no verso do folheto, junto com os dizeres "Algumas impressoes 

sabre FERNAO DIAS". Na frente do folheto, os outros quatro depoimentos obtidos 

em Sao Paulo aparecem junto com o slogan, a ficha tecnica e locais de 

apresentagao do filme. 

0 depoimento do Prof. Antonio D'Avila, Diretor Geral do Departamento de 

Educac;§o de Sao Paulo foi escrito em 9 de setembro de 1957, logo ap6s a 

apresentagao especial feita no Cine lpiranga. As partes que nao aparecem 
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grifadas foram as que estao impressas no folheto, as demais fazem parte da 

integra do texto: 

"Como Cine lpiranga /otado Assisti ao desenrolar do 

filme Fernao Dias - cheio de emoc;:Bo patri6tica e de 

entusiasmo pelo belo e her6ico emprendimento que 

Alfredo Roberto Alves levou a cabo, com a ajuda de 

valiosos companheiros. 

Fotografia excelente, boas caracteriza¢es, cenas bem 

tomadas, recomendam o filme tornando-o digno de ser 

vista. 

Releva notar urn ponto: feito aos sabados, domingos e 

feriados, com redobrados esforqos, nao vale "Femao 

Dias~ apenas pela tecnica que apresenta, vale pelo ideal 

que expressa e significa, desse grupos de abnegados, que 

nao mediu esforqos nem viu obstaculos nem canseiras, 

com o prop6sito apenas de exaltar uma grande Figura e de 

homenagear urn grande feito. 

Se me fosse permitida uma sugestao, recomendaria 

que a exibic;ao do filme fosse precedida de algumas 

palavras narratives, sintetizando o grande feito, palavras 

que poderiam ser as do grandioso poema de Bifac, "0 

cac;ador de Esmeraldas~ em suas primeiras estrofes. " 
85 

A segunda opiniao impressa foi dada pelo Deputado Estadual e Prof. da 

Faculdade de Direito de Sao Paulo J.C. Ataliba Nogueira. 

85 
- E interessante notar que o Prof. Antonio D' Avila sugere o mesmo tratamento feito por Humberto Mauro 

no filme "Bandeirantes" realizado em 1940. Uma pequena analise comparativa desse filme com Ferniio Dias 

sen\ realizada no Capitulo II desse estudo. 
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"Femao Dias e a realizar;ao digna de apoio de todos os 

brasileiros. Honra o cinema nacionat, que ainda esta na 

sua primeira fase, mas com este fitme, deixa a impressao 

de segura de que vai atingir os estagios mais adiantados. 

0 futuro confirmara estas nossas patavras." 

Duas outras opinioes completam os depoimentos impressos no folheto, com 

os nomes anotados no final 

"Felicito o intrepido empreendedor Sr. Alfredo Roberto 

Alves, pela magnifica realizar;ao do filme sabre o 

"Car;ador de Esmeraldas'; que e um trabalho apreciavel 

sob o duplo aspecto artfstico e patri6tico. 

Dr. Paim Vieira 

"Considero o filme Fernao Dias, um magnifico esforr;o 

e o ponto de partida para a explorar;ao de um novo e 

imenso horizonte das tradir;oes nacionais: um trabalho 

altamente patri6tico." 

Dr. 0. Grellet "86 

Retomando o processo de obtengao do documento de liberagao do filme 

junto ao orgao censor, a primeira providencia da Cine-Produtora, logo ap6s a 

liberagao do filme pela censura, e realizar a avant-premiere em Campinas. 

Com o documento em maos, Alfredo Roberto Alves promove urn grande 

1an9<3mento em Campinas. 0 "release" para a divulgagao da "avant-premiere" 

preparado por Alfredo Roberto Alves intitulado "0 proximo fam;;amento de 

86
- As sobras desses folhetos estao arquivadas com o material da Cine-Produtora, Centro de Memoria da 

Unicamp e MIS de Campinas 
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FERNAO DIAS", especificava que esta seria em beneffcio da Sociedade 

Campineira de Recuperac;:iio da Crianya Paralftica e teria o patrodnio do Rotary 

Clube. 

"Vem sendo aguardado com desusado interesse, pelo 

publico campineiro, o lanr;amento do fi/me "Femao Dias'; 

na tela do Cine Ouro Verde, no proximo dia 27. 

Trabalho com que inicia suas atividades a Cine

Produtora Campineira S.A. , o referido fi/me transporta 

para a tela a obra teatra/ de igual nome do conterraneo 

Amilar Alves, tendo sido dirigido por Alfredo Roberto 

Alves, que contou com a co/aborar;ao nao s6 financeira 

como tecnica e artfstica de elementos de nossa cidade, o 

que representa uma grande vit6ria de Campinas no setor 

cinematografico nacional. 

"Femao Dias" tem como interpretes conhecidas figures 

desta cidade, destacando-se Felicia Martone, Ferreira 

Neto, Carlos Tontoli, Edson Torres, Albano Rodrigues, 

Antonio Ferreira, Armando Paiva, Aida Mion, Alcides 

Gobbo, Branca Monteiro e outros, sendo o papel titulo 

vivido por Placido Soave. Conta tambem com a 

participar;ao de Mara Mesquita, "Miss Objetiva"da 

pauliceia. 

Numa especial defertmcia para com o publico 

campineiro, "Femao Dias"sera lanr;ado em nossa cidade, 

em "avant -premiere" patrocinada pelo Rotary Clube e em 

beneficia da Sociedade Campineira de Recuperar;ao da 

Crianr;a Paralftica. Os ingressos estao sendo vendidos 

com grande aceitar;ao, sendo de se prever a completa 

lotar;ao do Cine Ouro Verde." 
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A avant-premiere em Campinas aconteceu em 27 de fevereiro de 1957 no 

Cine Ouro Verde, uma quarta-feira, as 20 hrs e 00 minutes, com um custo de Cr$ 

50,00 por ingresso. Os dais ingresses, numeros 1040 e 0521, arquivados como 

material da Cine-Produtora, ratificam essas informayees: 

"Soberba e festiva "Avant Premiere" para apresentar;ao 

magistral do filme da Cine Produtora de Campinas SIA. I 

FERNAO 0/AS.I cuja renda revertera pr6 Sociedade 

Campineira de Recuperar;iio da Crianr;a Paralitica. I 

Prer;o: Cr$ 50, 00". 87 

0 agradecimento pela renda do filme veio atraves de uma carta enviada a 

Cine-Produtora em 17 de julho de 1957, escrita pela Associa~o de Pessoas 

Portadoras de Defeitos Fisicos, sediada na rua 13 de maio, 583, e assinada por 

Daniel Godoy Pereira, presidente da entidade.88 

A repercussao do filme em Campinas pede ser medida pelo offcio emitido 

pela Camara Municipal da cidade a Alfredo Roberto Alves em primeiro de mar90 

de 1957, ap6s a sessao ordinaria de 28 de fevereiro. A proposta apresentada pelo 

vereador Carlos Foot Guimaraes, um dos s6cios da Cine-Produtora, foi escrito na 

Sala das Sessoes e assinada pelo presidente da Camara, Antonio Mendon9(3 de 

Barros, e por todos os vereadores presentes, encabe9(3dos por Carlos Foot 

Guimaraes e seguida por Mauro Ribeiro Sampaio; Antonio Rodrigues Santos Jr.; 

Antonio Cruz Filho; Joao de Sousa Coelho; Joao Lanaro; Aveline V. Couto; 

87
- Arquivo da Cine-Produtora. Centro de Memoria. 

88
- Serie Correspondencia. Arquivo da Cine-Produtora. Centro de Memoria. 
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Eduardo Bamabe; Fortunato Gallani; e Wilson B. T6ffano. 0 texto de 

enaltecimento ao filme e a Produtora sao descritos nos seguintes terrnos: 

"Tenho a honra de transmitir a V. Excia. o teor do 

REQUERIMENTO n. 128157,apresentado a este 

Legislativo apresentado pelo Sr. Vereador Dr. CARLOS 

FOOT GUIMARAES e outros em a 10a. Sessao Ordinaria: 

"CONSIDERANDO que, ontem, nesta cidade, teve 

Iugar, a exibir;ao em "avant premiere" da pelfcula 

"FERNAO DIAS" que e realizar;ao de um pujilo de mor;os 

campineiros; 

CONSIDERANDO que, esse filme teve direr;ao artfstica 

do DR. ALFREDO ROBERTO ALVES, filho do saudoso e 

i/ustrado campineiro, Amilar Alves, pioneiro da 

cinematografia em Campinas e no pais (sic), e autor do 

escrito em que se baseou a referida pelicula; 

CONSIDERANDO que, a mesma foi rodada t6da neste 

Municipio e vizinhanr;as e com capital exclusivamente 

campineiro; 

CONSIDERANDO que, o elenco de seus artistas se 

compoe de elementos locais em quasi (sic) totalidade; 

CONS!DERANDO que, a exibir;ao da fita ontem 

realizada redundou em re/evante acontecimento social 

para a gente de Campinas que Ia esteve para presenciar e 

testemunhar o esforr;o, todo o sacriffcio e o destacado 

brilho com que se houveram diretor, artistas, coadjuvantes 

e pessoa/ tecnico que colaboraram para o inegave/ exito 

do filme em apego; 

CONSIDERANDO que, essa realizar;ao e de 

indiscutivel valor educacional, por ser a cinematografia, 

um dos meios de educar;ao para o povo, mormente 

quando a pelicula referida e a reconstituir;ao hist6rica de 
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um dos principais epis6dios da grande epopeia das 

Bandeiras; 

CONSIDERANDO que, a par do valor educacional 

dessa obra, tambem tem ela repercussao economica para 

Campinas, por ser uma afirmaqao vigorosa da incipiente 

industria cinematografica local, 

REQUEREMOS, que, na pessoa do Sr. Alfredo 

Roberto Alves, sejam apresentadas as efusivas 

felicitaqoes desta Casa a todos quantos, diretor, artistas, 

coadjuvantes e pessoal tecnico, cooperaram para o exito 

da ftl:a "FERNAO DIAS" bem como os votos de estimulo 

para que continuem nessa senda que se incia de maneira 

tao auspiciosa. "89 

Uma outra carta enviada a Cine-Produtora em 24 de maio de 1957, vern 

demonstrar que o interesse despertado pelo filme nao se restringiu a propria 

localidade. Francisco Pereira da Silva, morador na rua Dr. Keller, n. 475, em 

Curitiba, Parana, menciona seu proprio interesse pelo filme ao mesmo tempo que 

informa a divulgaqao do filme por intermedio da revista "0 Cruzeiro". 

"Deparando na revista "0 Cruzeiro", desta semana, 

noticias de que essa Produtora esta fazendo um filme 

sobre "FERNAO DIAS", quero; primeiramente, 

congratular-me (sic) com essa iniciativa, que, estou certo; 

abrira novas perspectivas ao cinema nacional, abrindo 

horizontes largos, atraves da nossa fecunda e gloriosa 

Hist6ria, tao digna de que seja rememorada." 

89
- Sene Correspondencia. Arquivo da Cine-Produtora. Centro de Memoria. 
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A complementagao da carta se direciona ao conteudo hist6rico que poderia 

ser melhor explorado pelo cinema nacional, ao mesmo tempo em que e lanc;:ada a 

sugestao da filmagem da vida do musico campineiro Carlos Gomes. 

"Convicto, pois, da boa intenqiio de VV.SS. em fazer 

cinema nacional a altura de nossa civilizaqiio, fugindo as 

vulgares "chanchadas" que estiio caracterizando outras 

produtoras, com evidente desvalorizaqiio do cinema 

nacional, venho fazer um veemente apelo, no sentido de 

que VV.SS. faqam um filme sobre a vida e obra do imortal 

CARLOS GOMES, filho i/ustre dessa generosa terra"90
. 

Apesar da pre-estreia do filme em Campinas ter sido muito receptiva, os 

problemas em conseguir uma rapida distribuigao, agravados pelas dificuldades 

financeiras da Cine-Produtora, impossibilitaram que o percurso do filme fosse 

marcado pelo sucesso. 

Esse novo perfodo foi marcado por diversas decepy5es, desde as 

causadas pelas dificuldades em agendar urn filme nacional nas salas exibidoras, 

como pelas pr6prias distribuidoras. 0 percurso do filme Femao Dias, apesar de 

ter permanecido quase dez anos em circuito nacional, nao trouxe nem a sombra 

da gloria almejada pelos seus produtores. 0 slogan das suas propagandas - "0 

fi/me que empolgara o Brasir - traduz o entusiasmo da produgao, mas nao a 

realidade da trajet6ria do filme. 

90
- Serie Correspondencia. Arquivo da Cine-Produtora. Centro de Memoria 
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A etapa reservada a exibi<;:ao do filme, que mostra o relacionamento da 

Cine-Produtora com as distribuidoras, expoe as dificuldades enfrentadas por 

Fernao Dias, e merece ser analisado a parte. 

5.1. 7-0 percurso do Fernao Dias com as distribuidoras 

Duas distribuidoras aparecem como responsaveis pela veicula<;:ao do filme: 

a Ubayara Filmes estabelecida na Rua Das Andradas, 345, em Sao Paulo, e a 

Distribuidora Rio-Mar Ltda com escrit6rios na Rua Alvim, 21, 3o andar, no Rio de 

Janeiro. 

A Ubayara, considerada como uma grande distribuidora, era responsavel 

pela coloca<;:ao de filmes em boas salas exibidoras em Sao Paulo e outras cidades 

importantes do pals. Estes dados favoreciam a preferencia pela empresa, porem a 

demora em agendar a exibi<;:ao do filme fizeram que a Cine-produtora Campineira 

aceitasse a oferta da Rio-Mar, que, embora menor, prometia uma rapida 

distribui<;:ao. A Rio-Mar ja havia trabalhado com urn dos filmes de Antoninho 

Hossri, oferencendo bons resultados, o que parecia ser uma boa referenda. 

Essas duas distribuidoras se alternaram durante urn certo perfodo em que o 

filme ficou em cartaz nos cinemas brasileiros, revelando as dificuldades 

enfrentadas por quase todos os filmes brasileiros com a exibi<;:ao, e, em especial, 

o filme Fernao Dias. 
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0 primeiro registro de cantata foi com a Rio-Mar anexado nos arquivos da 

Cine-Produtora, datado em 28 de maio de 1957. A carta da Rio-Mar assinada par 

Nilo Araujo Machado, seu diretor, era enderegada a Alfredo Roberto Alves e 

revelava a previsao do langamento para breve. 

"Em meu tefegrama do dia 25 do Corrente, prometi a 

V.S. estar ai no dia 29. lnfelizmente em virtude do fi/me 

"Femao Dias estar sendo programado e querendo 

conseguir o melhor Janqamento passive/, fui obrigado a 

adiar minha ida a essa cidade. 

Assim sendo, prometo estar em Campinas no dia 4 de 

junho proximo vindouro. Peqo-lhe aguardar nossa 

chegada. " 
91 

A receptividade da distribuidora estava demonstrada pelo slogan do filme 

"Femao Dias/0 filme que empo/gara o Brasif, carimbado na carta. 

0 langamento do filme no Rio de Janeiro aconteceu no dia 24 de junho de 

1954. Entre os dias 22 a 26 de junho, o Livre Caixa registra a viagem de Aldo 

Focesi ao Rio para o langamento do filme. Embora o langamento tenha sido no dia 

24, a viagem de Alfredo Roberto Alves para o evento aparece no dia 29 de junho, 

conforme esta marcado no Livro-Caixa 
92 

. 

0 rendimento bruto obtido pela Cine-Produtora com a exbi<;:ao do filme no 

Rio foi de Cr$ 193.216,50. Desse valor foi descontado Cr$ 24.725,20, a quantia 

gasta com a publicidade realizada pela Rio-Mar, que tambem recebeu Cr$ 

38.643,30 correspondente a taxa de 20% sobre a renda. 

91
-. Serie Correspondencia. Arq.Cine-Prod., Centro de Memoria, Unicamp. 

92
- 0 custo de Cr$ 5.300,00 corresponde a viagem de Aldo Focesi eo de Cr$ 4.267,00 a de Alfredo Roberto 

Alves. Ambas aparecem anotadas no Livro-Caixa .. t Centro de Memoria. 
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Depois do Rio de Janeiro, para a proxima apresentayao constava 

novamente a cidade de Campinas, desta vez em circuito comercial. Segundo urn 

oficio da Empresa Cinematografica de Campinas, responsavel pelas salas de 

exibiyao: Ouro Verde, Carlos Gomes, Voga, Real e Rex, assinado por Jose Rui 

Andrade, o agendamento de Femao Dias estava previsto para exibiyao em 

Campinas entre 29 de agosto a seis de setembro. 

"0 referido filme sera exibido de Sa (quinta-feira)- 2918 

a domingo 119 no Cine Ouro Verde, e a seguir 2a (feira) 2 

e 3a (feira) 3 no cine Real, 4a (feira) no cine Rex e Sa ( 

feira) 5 e 6a (sexta-feira) 6 no cine Sao Jorge, na base 

normal de 50%. 

Serao efetuadas tres exibir;Qes diarias no lanr;ador, 

duas no cine Real e Rex e uma no cine Sao Jorge. 

Tambem poderao ser dadas sessoes especiais para 

estudantes a prer;os especiais. Para tanto V. S. ficaram de 

conseguir isenr;aes de selos da Prefeitura e Estatfstica. 

Sera descontada, para efeito de pagamento do flme, a 

importancia de Cr$ 10.000,00 para publicidade, 

complementos e outras despesas. 0 filme devera ser 

entregue na vespera da primeira exibir;ao para revisao e 

outras providencias. "
93 

0 "bordereau" fomecido pela Rio-Mar e registrado no Livro-Caixa da Cine-

Produtora indicava a renda de Cr$ 73.344,00 pelo periodo apresentado em 

Campinas. Nestas anotac;:oes nao ha indicac;:Bo se o valor e bruto ou lfquido, ou se 

houve ou nao 0 pagamento da porcentagem a distribuidora, apenas sao anotados 

93
- Arquivo da Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 
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outros dois valores referentes a depesas com o filme: Cr$ 690,00 de despesas 

gerais, e Cr$ 600,00 pages a Tarcfsio M. de Barros pela fiscalizac;:ao do filme. A 

vinda de Adolfo Cruz, da Radio Nacional, para o langamento do filme em 

Campinas foi uma das outras despesas anotadas pelo Livro-Caixa. 

Desse periodo, encontra-se arquivado apenas urn bordereau, o de 30 de 

agosto, sexta-feira. 0 "bordereau" n. 242 do Cine Ouro Verde trazia outras 

curiosidades alem do agendamento do filme Femao Dias. Primeiramente o nome 

da Ubayara Filmes substitufa o da Cine-Produtora Campineira S/A na coluna 

referente a produtora, e o agendamento em Campinas nao tinha sido feito pela 

Ubayara e sim pela Rio-Mar. Em outra coluna, onde sao escritos os assuntos ou a 

relac;:8o dos artistas do filme apresentado, a (mica referencia citada e o nome da 

atriz Mara Mesquita. Alem da exibic;:8o de Femao Dias, dois trailers de filmes 

estrangeiros e urn curta brasileiro tambem aparecem no bordereau: 

"Tftu/os dos filmes P.T.C. Fabricas Artistas ou assuntos 

Bandeirantes da Tela 1 H. C. Nacional 

Sabes o que quero 1 Fox-Filme trailer 

Serenata 1 Warner trailer 

Femao Dias (L) 9 Ubayara Mara Mesquita" 
94 

No encerramento da programac;:ao campineira, a Rio-Mar envia no dia 2 de 

setembro, uma carta de agradecimento pela estada em Campinas ao mesmo 

tempo em que informa o calendario de exibic;:8o do filme. 

94
- Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 
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"Em primeiro Iugar, nossos agradecimentos pelas 

atenr;oes dispensadas em minha ultima visita. 

FERNAO DIAS - Este filme esta programado para a 

Bahia de 16 a 22 do corrente." 95 

Concomitante ao trabalho da Rio-Mar, Alfredo Roberto Alves mantem 

contatos com a Ubayara no intuito de conseguir o lanr;amento de Fernao Dias em 

Sao Paulo. A Companhia Cinematografica Serrador ja havia sido procurada pela 

Ubayara para a colocar;So do filme nas salas administradas por ela. A demora e o 

adiamento constante no agendamento do filme, fez que Alfredo Roberto Alves 

tentasse pessoalmente entrar em contato com o diretor da empresa. 

"0 adiamento da programar;ao de Femao Dias, pela 

segunda vez, trouxe-nos nao s6 grandes aborrecimentos, 

como serios transtomos. Queriamos saber que houvesse 

forte motivo para essa atterar;ao. Entretanto, Dr. 

Florentino, esperamos seja marcado o Janr;amento do 

filme para o mais breve em definitivo. Como o sr. sabe 

desistimos de pleitear um emprestimo do Banco do 

Estado, foi porque contavamos com pr6ximos 

lanr;amentos. Temos ainda compromissos a sa/dar, o sr. 

sabe disso. 

0 sr. Maino me disse que acertava com o sr. a 

programar;ao de Femao Dias para meados de outubro 

proximo, porem em vez de ser pelo Speranza, sera pelo 

Bandeirantes, havendo nisso maior compensar;ao no 

numero de casas. Confirmamos, entretanto, que o 

Speranza sempre nos foi mais simpatico, a mim e aos 

95
- Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 
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meus, quando vamos a Sao Paulo. Enfim, o sr. sabe o 

que mais nos convem. 0 sr. deve ter tido 

conhecimento de como foi a exibit;ao proporcionada, por 

sua gentileza, a c/asse de professores e estudantes, no 

dia 29 de agosto no lpiranga. Foi de p/eno exito. 0 cinema 

que estava quase lotado de professores, intelectuais, 

estudantes do curso secundario e ate do primario, quando 

terminou a sessao, todos irromperam numa salva de 

palmas. Aplaudiram o fi/me entusiasticamente. /sso para 

n6s foi uma surpresa agradabilfssima. Constituiu, portanto, 

aquela exibit;ao um verdadeiro texte (sic) para a aceitat;ao 

do filme pelo povo paulistano. 

Dalgumas pessoas presentes pudemos co/her 

impressoes que juntamos a esta para sua apreciar;ao. 0 

Diretor Gera/ do Departamento de Educaqao, Sr. Prof. 

Antonio D' Avila Tem a maxima boa vontade de nos ajudar 

na propaganda do filme. Para isso efe proprio trar;ou 

pianos. Afem do mais, temos feito propaganda na 

televisao para a exibir;ao do trailer, cartazes nos colegios. 

0 que nos falta agora e a data definitive para 

trabafharmos com intensidade em todos os setores. 

Aguardando, pois, o seu pronunciamento urgente." 
96 

Esse primeiro contato foi por carta e expoe as dificuldades enfrentadas pela 

produtora. A pressa em conseguir uma maior rapidez na resposta fez que Alfredo 

Roberto Alves fosse pessoalmente nos escrit6rios da Serrador no dia 10 de 

setembro e tentasse falar diretamente com o diretor. Os dais bilhetes arquivados 

com os documentos da Cine-Produtora demonstram que nao s6 o encontro nao foi 

realizado, como tambem a Serrador nao agendou o filme. 

96
- Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 
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0 bilhete-resposta do diretor da Companhia a tentativa de Alfredo Roberto 

Alves em conversar pessoalmente pede que ele volte outre dia: 

" Alfredo Roberto Alves, favor voltar 6a feira, pois o filme 

vai ser feito amanha." 97 

Uma nova tentativa foi feita por Alfredo Roberto Alves para que ele 

pudesse ser atendido: 

"Como devo ir a Baia (sic) amanha, me e impassive/ 

voltar sexta-feira. Per;o-lhe pois por obsequio, atender-nos 

por alguns minutos." 

Mais uma vez Alfredo Roberto Alves e impedido de entrar. 0 novo-bilhete 

resposta com letra quase ilegivel trazia as seguintes informac;:Oes e encerravam as 

conversac;:Oes: 

" (?) 
98 Alfredo I Aguardo-o (?) 

99 na sua volta da Baia 

(sic). 0 filme foi transferido por necessidade de 

programar;ao e de interesse mutua para epoca 

oportuna."
100 

Alem dessa tentativa malograda, outros fracassos come<;:aram a aparecer, 

a Cine-Produtora come<;:a a desconfiar da honestidade dos balancetes fomecidos 

97
- 0 bilhete arquivado com os documentos da Cine-Produtora traz on. 4-6575 impresso no papel. 

98 
- Como o bilhete era manuscrito, nao foi passive! compreender a letra do emissor. 

99 -Idem. 
100 

- Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicarnp. 
142 



pela Rio-Mar. 0 questionamento faz com que o relacionamento entre a produtora 

e a distribuidora ficasse abalado. 

Os dois relat6rios fomecidos pelos cinemas baianos, em papel nao 

timbrado, nos dias 24 e 27 de setembro, deixaram a produtora campineira 

surpresa com o baixo rendimento. Eles foram enviados a Rio-Mar e 

posteriormente a Cine-Produtora . 

• "24/9157 

CINE PAX 
Despesas de propaganda com o filme FERNAO DIAS. 

A Tarde................................. 730,00 

Diario de Notfcias.................. 340,00 
Desenho................................ 350,00 
Cliches.................................. 247,30 

Taboletas (sic)........................ 500,00 
Radio..................................... 2. 000,00 

Total 4.167,30 

CINEROMA 
A Tarde ................................ . 
Diario de Notfcias ................. . 
Desenho ............................... . 
Cliches ................................. . 
A Tarde ..... "permanentes" .... . 
Taboletas (sic) ....................... . 
Radio .................................... . 

Total 

.. "27-9-57 

480,00 
140,00 
350,00 
247,00 
200,00 
400,00 

2.000,00 
4.017,00". 

Distribuidora de Films D. WJ. - Salvador Bahia a Distribuidora Rio-Mar Ltda. 

Renda Bruta 
RomaePax ................................... . 
Despesa com publicidade ........ ..... . 
Percentagem de 60% nos 2 cines .. 
Quota de distribuiqao de 10% ........ . 

87.285,20 
8.184,20 

47.460,00 
3.103,70 
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Oespesas com fiscais .................... . 1.440,00 ."
101 

Com base nesses relat6rios, a Cine-Produtora comec;:a a perceber que as 

regras estabelecidas nas negociac;:Oes com a distribuidora Rio-Mar nao estavam 

sendo cumpridas. As diversas correspondencias entre as empresas ajudam a 

esclarecer essa situavao 
102

. 

Em 16 de outubro Aldo Focesi, secretario da Cine-Produtora envia uma 

nova carta a Rio-Mar, solicitando maiores esclarecimentos sobre os relat6rios de 

Salvador. 

"Recebemos de V. S. os bordereaux (sic) da Baia (sic). 

Causou-nos muita extranheza (sic) e grandes 

aborrecimentos o resultado obtido naquela capital e 

S. Salvador. E inacreditavel que obtivessemos tao infima 

renda com a exibir;ao de Femao Dias, durante uma 

semana toda em dois grandes cinemas ( ROMA e PAX), 

ambos com varias sessoes diarias. A/go deve ter 

acontecido. Esperamos de V.S. um relat6rio 

pormenorizado sobre o assunto. (...) 

1- Relat6rio completo de toda as exibir;oes de Femao 

Dias, ate hoje levados a efeitos, sob responsabilidade, 

dessa "Distribuidora~ com seus respectivos faturamentos 

(rendas), comprovantes, etc. 

2- Relat6rio comp/eto dos compromissos certos ate o 

presente, para novas programar;oes; 

3- 0 envio de cheques visados a favor da Cine 

Produtora Campineira SIA." 

101
- Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 

102
- Todas essas cartas estao anexadas a serie Correspondencia do Arquivo da Cine-Produtora. Centro de 

Memoria, Unicamp. 
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Uma nova carta em 4 de novembro de 1957 e enviada a Rio-Mar pela falta 

de resposta a carta anterior da Cine-Produtora. 

"Acusamos o recebimento de suas cartas de 4, 17 e 24 do 

corrente ainda aguardando uma resposta satisfat6ria da 

nossa carta de 16, na qual pediamos nos inforrnar das 

marcar;oes, contratos e faturamentos ja realizados com o 

nosso filme, sem nada terrnos recebido ate o momento. 

Rel.de Faturas n. 3157- ficamos surpreendidos com o 

movimento apresentado no marginado, principalmente 

porque nao sao satisfat6rias as explicar;oes sobre o 

lanr;amento de Sao Salvador. Em hip6tese alguma 

concordamos com a porcentagem inferior ao estabelecido 

em Leis, pois, nossa firma nao podera concordar com 

irregularidades desse jaes (sic). 

Aracaju - ignoramos se as Leis de Proter;ao ao Cinema 

Nacional, sao conhecidas naquela regiao do pais, 

entretanto responsabilizaremos ao exibidor e Vv.Ss. por 

ter retirado o filme de cartaz, desejando saber se Vv. Ss. 

concordaram com tal atitude. 

Recife - conforrne deterrninar;oes de nossa Diretoria, 

nao concordamos em remeter c6pia para a cidade 

marginada, para nao estarrnos sujeitos a situar;oes iguais 

as de Salvador e Aracaju, onde nossos interesses e do 

Cinema Nacional nao estao sendo suficientemente 

protegidos. 

Tendo Vv.Ss. nos inforrnado que, para o mes de 

setembro havia 6timas programar;oes para o nosso filme, 

conforrne sua carla de 12 de setembro p.p., estranhamos 

que ate o momenta nada foi reportado em relat6rio, o que 

deveria ter sido feito no den. 3157. 
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Aguardando esclarecimentos, principalmente 

sabre as informaqoes solicitadas em nossa carta de 16 de 

outubro p.p., com todo o movimento do filme, ainda sem 

resposta de Vv. Ss. (sic), so/icitamos que sejam 

imediatamente recolhidas as duas c6pias do filme em seu 

poder cessando assim a movimentaqao a seu cargo, de 

vez que Vv.Ss (sic). ja infrigiram par demais os termos do 

nosso acordo de distribuiqao. Reservamo-nos ainda as 

medidas suplentares, para resalvar (sic) nossos 

interesses." 

No mesmo dia a produtora campineira tambem remete uma carta a Hildon 

Rocha, no Serviqo de Censura de Diversoes Publicas solicitando a apuragao das 

irregularidades da distribuidora. Os termos da carta transcrevem a preocupagao 

dos diretores: 

"( ... ) Depois de tantas palavras de encorajamento e 

grande incentivo que recebemos nao s6 da parte de V. 

Excia, como tambem de varias personalidades ligadas aos 

meios educacionais, tratamos de entregar a nossa 

produqao a Distribuidora Cinematografica Rio-Mar Ltda, 

sita a Rua Alvin n. 21 - 3o Andar, nessa capital federal, 

afim de ser o filme trabalhado comercialmente. Oaf, entao 

comeqaram os nossos dissabores; pais a citada firma 

distribuidora vem programando o nosso filme sem nossa 

previa autorizaqao, bem como nos deixando de p6r a par 

das locaqoes e faturamentos. Tanto assim, que a eta 

enviamos uma carta nesta data, cuja c6pia tomamos a 

liberdade de anexar a este, na qual apontamos 

irregularidades tais como sejam: da exibiqao em 

lanqamento na cidade de Salvador nos foi prestada conta 
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na base de porcentagem de 40%; na cidade de Aracaju o 

filme foi retirado de cartaz logo ap6s a sua primeira 

exibir;ao, sem razao justificavel. A/em de fa/tar com as 

informar;oes rotineiras sabre as marcar;oes do filme, sua 

prestar;ao de contas e o movimento ja realizado, do que 

ignoramos, a citada distribuidora somente se limite a nos 

participar lac6nicamente duma au outra exibir;ao, 

prejudicando assim o bam andamento do fi/me em outras 

partes do pais. 

Pelo exposto e encontrando-nos nesta dificil situar;ao e 

que nos dirigimos a V. Excia., legitimo defensor que 

sempre foi do cinema nacional, apelando pra que as 

medidas sejam determinadas junto aos responsaveis afim 

(sic) de serem apuradas as irregu/aridades apontadas em 

defesa do nosso filme." 103 

0 mesmo apelo e feito pela Cine-Produtora a Mario Sombra, presidente do 

Sindicato Nacional da Industria Cinematografica.
104 

"Na qualidade de Produtores do filme FERNAO 0/AS, 

vimos a presenr;a de Vas. Sas. (sic) , para solicitar seja 

nomeado um elemento desse Sindicato para nos prestar o 

grande favor de intervir junto a "Distribuidora 

Cinematografica Rio-Mar Ltda. "para o seguinte: 

a) nao estado (sic) o nosso filme sendo trabalhado a 

nosso contento e de acordo com as determinar;oes das 

Leis de Proter;ao ao Cinema Nacional. 

103 
- Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 

104
- A carta para Mario Sombra nao esta datada, mas foi enviada na mesma epoca que a de Hildon Rocha, 

conforme e destacado no final da carta: "Aproveitando o ensejo, anexamos copia (sic) do requerimento 
enviado ao SC.D.P., e a copia do nossa ultima carta dirigido a citada Distribuidora Cinematogr(rjica Rio
Mar Ltdo, para o conhecimento de Vas.Sas. (sic)." 
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b) nao estando prestando as contas devidamente bem 

assim a movimentar;ao das c6pias, faturamentos e 

recebimentos das exibir;oes realizadas, a nosso contento, 

pois ignoramos ate esta data o que rea/mente o filme 

produziu, par falta de esclarecimentos da citada 

Distribuidora. 

c) assim sendo, rogamos de Vas. Sas. (sic) a fineza de 

nomear uma pessoa energica e de sua absoluta 

confianr;a, para proceder a um levantamento geral do 

movimento de marcar;oes do filme ate a presente data, 

sendo que as despesas desse servir;o, so/icitamos a 

gentileza de nos debitar. 

d) pelo paragrafo (sic) 4 do acordo de distribuir;ao que 

mantemos com a citada Distribuidora, nos facu/ta a 

nomear;ao de pessoa para nos representar nos fins acima 

aludidos, pelo que serve a presente, como bastante 

procurar;§o, dando-lhes plena liberdade de ar;ao, em 

defesa dos nossos interesses. 

Sabedores da eficiencia desse Sindicato, em defesa 

dos Produtores Nacionais, e que nos levou a apelar-lhes, 

certos de que estaremos tambem com isso colaborando e 

salvaguardando o interesse de todos da nossa c/asse tao 

sacrificada. " 1 05 

A Rio-Mar, diante da ultima carta da Cine-Produtora, segue a discussao 

defensivamente ao mesmo tempo em que coloca a culpa na qualidade do filme. A 

resposta da distribuidora, em 18 de novembro de 1957, nao acalma os animos dos 

diretores da Cine-Produtora, deixando-os cada vez mais apreensivos. 

105 
- Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 
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"Acusamos o recebimento de sua carla de 4 do 

corrente, que passamos a responder: 

"to t6pico de sua carla: 

Gostarfamos que V. S. estivesse conosco na cidade de 

Salvador para escutar o que escutei perante o proprietario 

do cinema, que por sinal e o Frei Jorge. Na quarla-feira 

ele quis tirar a ftta de carlaz porque V. S. bem deve saber, 

que as tJnicas capitais que cumprem a Lei sao Rio de 

Janeiro e Sao Paulo. Na capital de Salvador tem cinemas 

que ha seis meses nao passam um s6 filme nacional (...) 

Entao para o nosso bem em nao desmora/izar o referido 

filme, porque isso atinge tanto os cinemas pequenos e os 

do interior, concordamos em receber 40%. 

2o t6picode sua carla: 

A fita estava programada de quinta a domingo. Na 

quinta-feira, dia da estreia, as 6 horas da tarde saiu o 

filme. 0 exibidor falou para o meu representante que 

nunca viu tamanho abacaxi. Que devemos fazer? Temos 

que concordar. 

3o. t6pico de sua carla: estamos de acordo 

4o t6pico de sua carla: 

Sobre o faturamento no Rio de Janeiro, tem sido uma 

grande dificuldade em conseguir datas, pois todos bem 

sabem do fracasso deste filme, quando do seu 

lam;amento. 

Estamos remetendo o relat6rio do mes de outubro 

acompanhado do cheque visado, n. 169.741 do Banco 

Boavista, na imporlancia de Cr$ 840,00 (oitocentos e 

quarenta cruzeiros) conforme sa/do constante do referido 

relat6rio de n. 4157. 

Ch. 158.779 tambem do Banco Boavista SIA, tambem 

visado, na imporlancia de 1.718,60 (Hum mil setecentos e 

dezoito cruzeiros e sessenta centavos) relativo ao relat6rio 
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n. 3157. Par um lapso de nossa contabilidade o mesmo 

nao foi enviado em c6pia oportuna, pefo que /he 

apresentamos nossas escusas. 

Dr. Alfredo, extranhamos (sic) bastante, no final de sua 

carta, V. S. querer que haja a devoluqao das duas capias 

que se acham em nosso poder. Nao sei qual a razao para 

V.S. tamar esta atitude nao comerciaf, pais bem sabe que 

gostamos imensamente do sr. e todos a f. 

Temos ouvido o "diabo" dos exibidores, par causa do 

referido fi/me. Apesar de tudo isso, temos feito um grande 

esforqo para que o mesmo obtenha a mesma classificaqao 

e aceitaqao de "A lei do Sertao". 

Pedimos a V.S. para considerar a sua atitude tao 

brusca que nos deixou abalados." 

A carta traz a assinatura de Nilo Araujo Pec;:anha, diretor da Distribuidora 

Rio-Mar I filmes nacionais e estrangeiros. 

Das nove c6pias entregues no infcio do contrato com a Rio-Mar apenas 

sete haviam sido devolvidas, muito maltradas e algumas ate mutiladas 
106

. 0 

relato sobre a baixa aceita<;:ao e produtividade do filme, fez com que a Cine

Produtora insistisse em levantar os fatos que ela considera como verdadeiros, 

indo diretamente a fonte do problema. A produtora envia uma carta para a 

gerencia do Cine Pax em Salvador, na Bahia solicitando que fossem respondidas 

as informac;:Oes apresentadas pela produtora: 

"A Cine Produtora Campineira S/A solicita de V.S. 

relativamente ao filme "Femao Dias" exibido nessa capital 

106
- Depoimento escrito por Placido Soave. Acervo MIS, Campinas. 
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(Salvador) nos cines Roma e Pax. durante o mes de 

setembro, de 16 a 22, as seguintes informaqoes: 

1 o - Houve a/gum dia naquele perfodo , de 16 a 22 de 

setembro, que tivesse chovido e, por conseguinte, 

prejudicasse a frequencia nos cinemas (sic)? 

2o - Como foi recebido o referido filme, isto e, houve 

boas casas? 

3o - Quais as rendas diarias de todas as sessoes? (Por 

nossa autorizaqao podera V. S. solicitar dos donos dos 

Cines Roma e Pax a c6pia dos Bordereaux?). 

4o - Podera conseguir-nos, por gentileza, jomais com 

crfticas e reclames? 

So - Esteve na Bahia, durante a exibiqao do filme 

"Femao Dias" o diretor da Distribuidora Rio Mar sr. Nilo? 

Agradecendo-lhe, imensamente, este favor, subscreve

se pela Cine Produtora Campineira I Alfredo Roberto 

Alves." 107 

Nao ficou comprovado se houve ou nao resposta a essa ultima carta. A 

correspondemcia e o contato com a Rio-Mar tambem ficou mais distante, mas nao 

sem problemas, permanecendo ate o final de 1959, quando a Cine-Produtora 

consegue se desvincular da distribuidora. 

Com tantos problemas com a Rio-Mar, finalmente a Ubayara Filmes 

consegue agendar Femao Dias para ser lan<;:ado em Sao Paulo. Vinte e oito de 

novembro, quinta-feira e a data inaugural desse lan<;:amento nos cines Metro, 

Maracha, Leblon, Jardim, Haway e Star. 

107 
- Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 
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Os relat6rios do filme, referentes aos meses de novembro e dezembro 

foram compensadores para a produtora. No Livro-Caixa, o rendimento do filme 

esta discriminado nos dois relat6rios: 

0 primeiro relat6rio, o n. 1/57, do mes de novembro, o filme rendeu Cr$ 

133.732,50. Dessa renda foi tirada 15% da distribuidora. Ja no segundo relat6rio, 

n.2157, a renda caiu para Cr$ 23.758,50, e a taxa da distribuidora subiu para 30%. 

As despesas de propaganda para o lanc;:amento do filme somaram mais Cr$ 

55.503,20. 

As duas distribuidoras, a partir desse ponto, passam a operar o filme 

concomitante, ate o desligamento da Cine-produtora com a Rio-Mar, quando a 

Ubayara passa a distribuir o filme sozinha. 

Os problemas com a distribuic_;:ao permaneceram, apesar da entrada da 

Ubayara, e o sucesso comercial, tao esperado pelos produtores do filme, nunca 

chegou. 

Os problemas com a Rio-Mar continuavam, uma nova carta datada em 4 de 

fevereiro de 1958, expoe o atraso dos relat6rios e os comprovantes dos 

pagamentos a Cine-Produtora. A carta marcada por inumeros erros, inclusive de 

datilografia, estava assinada por Nilo Machado. 

"Prezados Srs. 

Pelo presente, vimos levar ao seu conhecimento que o Sr. 

Albano Bemardes Gouvea permaneceu conosco ate as 

(sic) 12 horas de hoje, a fim de ser o portador dos 

relatorios 5,6,7157 e 1158 (sic) bern como o cheque n. 

J9I.I03 (sic) de Cr$ 3.278,60. lnfelismente (sic), nossa 

secretaria, nao estando ao (sic) par de nossos 
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entendimentos pessoais, despachou, nesta manha, sob n. 

02745, "Entrega rapida" diretamente a essa firma. 

Esperando que V V.S S. nos escusem o Japso (sic) de 

nossa funcionaria, firmamo-nos mui 

Atenciosamente". 

As cartas de Alfredo Roberto Alves tambem eram direcionadas as salas 

exibidoras agendadas pela Ubayara. A carta-resposta de urn cinema de Curitiba, 

assinada apenas por "Lauro", tambem vern demonstrar esse fato: 

"Com minhas desculpas pela demora em atender ao seu 

pedido, com esta /he informo a renda produzida pelo seu 

filme aqui em Curitiba. A informar;ao foi conseguida pelo 

meu irmao Licio, Delegado de Economia Popular da 

Capital, que obteve de fonte oficial, porem, com condir;ao 

do mais absoluto sigilo, nao s6 quanto a fonte, como 

tambem quanto aos dados fomecidos. 

0 filme foi passado no Cine Ritz, durante uma semana, 

sendo que a renda, deduzido o respectivo imposto, 

alcanr;ou a quantia de Cr$ 68.246,30 ( sessenta e oito mil, 

duzentos e quarenta e seis cruzeiros e trinta centavos)." 

0 ultimo valor enviado pela Ubayara, correspondente ao mes de margo, 

indicava a renda de Cr$ 64.136,1 0, apontando uma diferen~ de Cr$ 4.11 0,20. 

Entre os meses de abril a novembro de 1958 foi possivel fazer uma 

compara98o entre as duas distribuidoras, revelando a enorme diferen~ de 

rendimentos entre as duas. As anota96es foram tiradas do Livro-Caixa da 

produtora, e as datas correspondem ao fechamento de cada mes. 
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• 30/4/58- Rio-Mar- Cr$ 25.339,00- comissao para a Rio Mar de Cr$ 

5.067,80. 

Ubayara- Cr$ 13.718,70- comissao para a Ubayara de Cr$ 

3.100,00. 

• -30/9/58- Rio-Mar - Cr$ 8.338,00 

Ubayara- Cr$ 61.528,00 

• - 31/10/58- Rio-Mar- Cr$ 1.104,00 

Ubayara - Cr$ 50.300,00. 

• 30-11-58- Rio-Mar- Cr$ 2.480,00 

Ubavara- Cr$ 27.558,00 

Os atrasos nos relat6rios 
108 

da Rio-Mar e a baixa produtividade do filme 

comprovada pela compara~o, fazem com que os diretores da Cine-Produtora 

tentem cancelar as negocia~es com a distribuidora. 

Em 9 de novembro de 1958, com papel timbrado da papelaria e Livraria 

Modelo de A Focesi e Filhos Ltda, sem assinatura, e enviada uma nova carta a 

Rio-Mar: 

"Com a presente autorisamos (sic) Albano Bemardes 

Gouveia, tratar todos os interesses relativos a CINE-

108 
- As cartas com os relat6rios atrasados sao uma constante na Rio-Mar. A carta datada de 14 de novembro 

de 1958 confinna mais uma vez essa situa9ao: 
'-'-Capeado pelo presente estamos ihe enviando o relat6rio n. 11/58, referente as exibi90es de "Ferniio Dias", 

durante o mes de outubro passado. 0 cheque relativo a este relat6rio e ao de n. 10/58, seguirci com o 

relat6rio do mi?s de novembro em curso. 

Sem outro particular, firmamo-nos, 

Atenciosamente. 

Dist. RM/ Nilo A. Machado". 
Arquivo da CineProdutora, Centro de Memoria, Unicarnp. 
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PRODUTORA CAMP/NEIRA SIA com referencia (sic), 

cancelamentos, lam;;amentos, etc. e tudo o mais que for 

de maior interesse da Sociedade." 109 

A negocia98o efetuada quase urn mes depois, no dia 11 de dezembro de 

1958, com a devolu98o do material da produtora atraves dos correios, foi 

acompanhada de uma carta da Rio-Mar enderel(ada a Albano Bernardes Gouveia, 

Rua Mal Deodoro, 943, Campinas. 

"Em primeiro Iugar agradecemos a gentileza de sua 

visita aos nossos escrit6rios, nesta data. 

Femao Dias - Conforme sua solicitaqao, nesta data 

despachamos para V. S. o a baixo descriminado: 

Traillers - C6pias He K 

Drama - C6pias G e H 

Material de Reclame 

Ficando em nosso poder o drama c6pia D e os 

"trai/lers" D e G. 

Levamos ao seu conhecimento que a c6pia D do drama 

esta cumprindo a programaqao no nosso territ6rio Norte, 

com nosso representante e que pela mesma nos 

responsabilizamos, enviando-/hes os relat6rios mensais. 

Sem outro particular, servimo-nos da oportunidade para 

/he apresentar as nossas mais cordiais saudaqoes." 
110 

Junto com a devolu98o seguia um relat6rio completoda Rio-Mar sobre os 

rendimentos de Femao Dias
111

. 0 valor pendente tambem foi pago no mesmo dia. 

109
- Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 

no - Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 
111 

- Relat6rio da Rio-Mar : 
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0 recibo da Cine-Produtora para a distribuidora atestava o valor recebido e 

declarava a sua concordancia com o relat6rio. 

"Rei. 1/57 

Rei.2/57 

Rei. 3157 

Rei. 4157 

Rei. Y57 
Rei. 6/57 
Rei. 7157 

Rei. 1158 
Rei. 2/58 
Rei. 3158 

Rei. 4158 
Ref. 5158 

Rei. 6158 
Rei. 7'58 

Rei. 8/58 
Rel. 9!58 

Re/.10;58 

Rel.ll/58 

"Recebi da Distribuidora Cinematoqrafica Rio-Mar Ltd a a 

importancia supra de Cr$ 32.546,00 ( trinta e dois mil, 

quinhentos e quarenta e seis cruzeiros) referente aos 

relat6rios reportando ao filme "Femao Dias" de minha 

propriedade, cuja distribuir;ao esta a seu cargo, conforme 

demonstrativo abaixo. 

Dec/aro achar corretas as contas dos mesmos, com 

asquais (sic), nada tendo a rec/amar." 
112 

Femiio Dias, a credito 

daRio-Mar ............................ . 
F emiio Dias, a credit a da 

Rio-Mar .................................. . 
Femiio Dias, Sd si favor(sic) .. 
Cheque I 58. 779 
FemiioDias, Sd. sljav6r(sic) .. 

Cheque 169.741 
F emiio Dias, Sd. .................... . 

Femiio Dias. Sd. ..................... . 
Femiio Dias, Sd. s: fav6r(sic}.. 
Cheque 191.103 
FemiioDias ............................ . 

Femiio Dias ............................ . 
Femiio Dias ............................ . 

Femiio Dias ............................ . 

FemiioDias ............................ . 
Cheque 196.505 ...................... . 

Femiio Dias ............................ . 
FemiioDias ............................ . 

Femiio Dias ............................ . 
Femiio Dias ............................ . 

Cheque 254.242 ...................... . 
Fel7liio Dias ............................ . 

Femiio Dias ............................ . 

Cheque 281.911 

24.124.50 

22.924,50 

1. 718,60 

840,00 

3.278,60 

17.171,20 

6.670,40 

2867,20 

1.718,60 

840,00 

3.278,60 

400,00 

800,00 
Jl.827,20 

4.144,00 

6.030,40 
640,00 

883,20 
1.984,00 

32.546,00 

1.718,60 
840,00 

3.278,60 

400,00 

1.200,00 
13.027,20 

17.171,20 

6.030,40 
6.670,40 

883,20 
2.867,20 

32.546,00" 

Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 
m - Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 
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Esse epis6dio nao encerrou a hist6ria entre as duas empresas, com uma 

c6pia do filme ainda em poder da distribuidora, a Rio-Mar continua atrasando seus 

pagamentos. Durante todo o ano de 1959 somente uma unica vez aparece o 

pagamento da renda do filme. 0 Livro-Caixa registra no mes de marc;:o a quantia 

de Cr$ 8.364,30, que parece se referir ao mes de fevereiro, embora o mes de 

dezembro de 58 e janeiro de 59 ainda nao tivessem sido pagos. 

Uma nova carta da Cine-Produtora atraves de seu secretano em 11 de 

novembro de 1959 vern encerrar essa hist6ria: 

"0 portador da presente nosso novo diretor Prof. Antonio 

Raia 
113

, vai a essa capital afim de entrar em entendimento 

com V.S. com referencia a c6pia do FERNAO DIAS que 

se encontra em seu poder ha mais de um ano, e que ate a 

presente data V. S. nao nos devolveu apesar de nossos 

reiterados pedidos por te/egrama e te/efonemas. 

Outrossim, solicitamos de V.S. efetuar o pagamento de 

Cr$ 4. 731,40, referente ao Balancete de Janeiro de 1959 

(1159) e que tambem ate o momenta V.S. nao nos pagou 

apesar de nossos insistentes pedidos. Desejarfamos que 

V. S. liquid a sse da melhor forma com nosso diretor, afim 

de evitar novos aborrecimentos sobre o caso. 

Extranhamos (sic), no entanto, que durante todo esse 

tempo que a c6pia esteve no Norte do Pais (sic), nada 

produziu pelos seus relat6rios, o que tem dado motivos de 

seria preocupacao dos demais diretores e associados. 

V.S. bem pode aquilatar do enorme prejufzo que nos tem 

causado, esse seu procedimento. Esperamos no entanto 

113
- Niio consta nas atas das Assembleias o nome de Antonio Raia como urn dos diretores, o que se supOe e 

que o posto foi mencionado como forma de dar plenos poderes de negociayao. 
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em seu born nome e na sua Organizar;ao que V.S. resolva 

com o Prof. Raia, condignamente." 

Por outro lado , os rendimentos com Ubayara em 59 tambem vinham caindo 

em relayao ao ano de 58 . Os boletins ja vinham mostrando essa queda: 

- Relat6rio 13/59 -31/1/59- Cr$ 4.180,70-

- Relat6rio 14/59-28/02/59- Cr$ 6.951,00 

- Relat6rio 15/59-31/3/59- Cr$ 7.340,00 

Os pr6ximos relat6rios s6 vao reaparecer no Livro-Caixa em dezembro de 

1960, se referindo ao periodo de dezembro de 59 a novembro de 1960. 

"Ubayara- total dos relat6rios de 21159-22159-23160- 24160-25160 

perfodo de dezembro de 59 a novembro de 60- Cr$ 24.314,40" 114 

Em 23 de maio de 1961, a pedido da Ubayara, foi feito um novo 

requerimento para obter o certificado de aprovayao e autorizayao para exibiyao do 

filme. 0 certificado n. 981, protocolado sob n. 1166161, com validade ate 23 de 

maio de 1964 foi expedido pela Secretaria do Estado de Neg6cios da Seguran<;a 

Publica, Divisao de Diversoes Publicas do Govemo do Estado de Sao Paulo. A 

atestado de "Boa Qualidade" foi assinado por Aloysio de Oliveira Ribeiro, diretor 

da Divisao. 

Entre os anos de de 1961 e 1963 o filme foi apresentado em diversas 

cidades do interior de Sao Paulo, Parana, Rio Grande do Sui, alem das capitais 

Curitiba e Porto Alegre. 

114 
- Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 
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No relat6rio de 30 de julho de 1963 e anexada a apresenta<;ao do filme na 

Televisao Excelsior, canal 9, de Sao Paulo, nos dias 25 de janeiro, 13 de abril e 30 

de julho. Do total faturado de Cr$ 59.109,00 foi descontado Cr$ 17.732,70 

correspondente a distribuic;iio, rendendo para a produtora o lfquido de Cr$ 

41.376,30. 

A devoluc;iio do material da Cine-Produtora e entregue pela Ubayara 

Filmes: em 11 de setembro de 1963: 

"Guia da Ubayara Filmes entregue para a Cine-Produtora: 

Fi/me Drama Trailer 

FemaoDias 

Material de reclame -

E 

32 (trinta e dois) cartazes 

5 fotos 8X10 

8 

Solicitamos a genti/eza de nos devolver a 2a via devidamente assinada, 

constatando assim o recebimento do material." 
115 

A entrega desse material especifica que as atividades da distribuidora 

Ubayara Filmes com a Cine-Produtora Campineira S/A foram encerradas a partir 

dessa data. 

m- Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 
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5.1.8. - 0 fim da trajet6ria 

Com o encerramento da Cine-Produtora e o cancelamento do contrato com 

as distribuidoras, o filme Ferniio Dias ficou guardado com os diretores da 

produtora. 0 prazo estipulado no certificado expedido pelo Servi<;:o de Censura de 

Diversoes Publicas do Departamento de Policia Federal para exibi<;:§o do filme em 

todo o pais havia vencido em 1962, necessitando de renova<;:ao ap6s essa data. 

Em 1960 a Ubayara Filmes havia encaminhado o filme para a obten<;:ao do 

certificado de aprova<;:ao e autoriza<;:ao na Divisao de Diversoes Publicas do 

Estado de Sao Paulo, o que nao significava uma renova<;:ao do certificado pela 

censura federal. Com essa pendencia, Ferniio Dias ficou arquivado ate 1966, 

quando tenta novamente obter um novo certificado. 

Em 1965, Alfredo Roberto Alves comenta em uma entrevista que faltava 

uma legisla<;:ao que amparasse realmente o cinema brasileiro
116

. 

"Como esta , sem nenhum apoio efetivo do govemo, 

nosso cinema atravessa as mesmas dificuldades de ha 

quarenta anos. A dificuldade de distribuir;ao prejudice 

nosso cinema. Geralmente passa (sic) filmes brasi/eiros 

em cinemas de segunda categoria, onde as entradas sao 

mais baratas e o publico menor" . 0 diretor completa seu 

pensamento sugerindo que "o melhor seria a 

nacionalizar;ao da distribuir;lio de filmes no Brasil, 

cobrando-se taxas mais elevadas para dificultar a entrada 

116 -PEIXOTO, Days. 0 Cicio Cinematogriifico Campineiro. Jornal Diirio do Povo- 20/0J/1965. 
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de filmes estrangeiros e o produto dessas taxas deveria 

ser revertido em auxilio do cinema nacional" 

Essa ideia esbarra na reivindicac;:8o geral dos cineastas brasileiros quando 

fa lam que u cinema e problema de govemo". 117 

Com a cria<;:ao do Institute Nacional de Cinema em 1966, uma autarquia 

federal subordinada ao Ministerio da Educa<;:ao e Cultura, Alfredo Roberto Alves 

ve uma nova possibilidade para Fernao Dias. A sua inten<;:ao era que o filme 

fosse analisado pelo INC como inedito, conseguindo, dessa forma, a 

obrigatoriedade de exibi<;:ao nos cinemas nacionais. Atraves de Romeu Santini, 

vereador e presidente da Camara Municipal de Campinas, Alfredo Roberto Alves 

procura entrar em contato com Edmundo Monteiro, diretor dos "Di<l.rios 

Associados" e Deputado da Camara Federal, na tentativa de conseguir a 

intercessao do deputado junto aos orgaos federais para a obten<;:ao do certificado 

de isen<;:ao de Fernao Dias. 

A carta de recomenda<;:ao de Alfredo Roberto Alves escrita por Romeu 

Santini a Edmundo Monteiro em 9 de dezembro de 1966 resume as condi9(ies de 

produ<;:ao e distribui<;:ao do filme, ao mesmo tempo que esclarece o pedido: 

• Digno filho do festejado dramaturgo campineiro, que 

foi o nosso saudoso Amilar Alves, o Dr. Alfredo Roberto 

Alves, simplesmente por idealismo, ha uns oito anos 

meteu-se na dificil empreitada de filmar, juntamente com 

outros moqos sonhadores, uma notavel peqa hist6rica 

deixada por seu progenitor- "FERNAO DIAS". Verdade e 

ll
7

- Toda essa questiio e debatida por Jose Mario Ortiz Ramos em Cinema, Estado e Lutas Culturais- anos 
50/60170 . "0 exame da produriio cinematografica no perioda de 1956-1966, que engloba dais quinquenios 

representativos, indo desde as comissOes e orgiios iniciais ate a criar;iio do INC, permite um delineamento 

dos rumos imprimidos pelas primeiras cristalizarOes das relayOes entre cinema brasileiro e Estado''. p. 35. 
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que o filme se fez, aqui mesmo na regiao de Campinas, 

obtendo sucesso plena, pelo que se conclui de alguns 

trechos de crftica, da epoca. 

lnfelizmente, porem, em se tratando de filme nacional, 

realizaqao de cidade interiorana, o maior entrave sofrido 

pelo "FERNAO DIAS" foi sua exibiqao, que se restringiu a 

umas poucas cidades, devido ao mandonismo de certas 

Empresas (sic) Cinematograticas, que dispoem das casas 

de espetaculos como feudos pr6prios, em constantes lutas 

entre si. 

Agora com a criaqao e funcionamento do Institute 

Nacional do Cinema, o Dr. Alfredo Roberto Alves, que 

guarda como preciosidade o celul6ide do "FERNAO 

DIAS'; intenta obter concessao de nova censura para o 

fi/me hist6rico e patri6tico, como se fOra im§dito, com o que 

se conseguiria a obrigatoriedade de exibiqao do referido 

fi/me do cinema nacional."
118 

As regras de encaminhamento do filme deveriam segUir urn roteiro que 

iniciava no Institute Nacional de Cinema, 6rgao do Ministerio da Educayao e 

Cultura, onde seria verificado o pagamento das taxas devidas ou a aquisiyao do 

documento de isenyao, e posteriormente deveria passar pelo Servic;:o de Censura 

de Diversoes Publicas, 6rgao do Departamento de Polfcia Federal 

Em 1967, Alfredo Roberto Alves recebe no enderec;:o de sua resid€mcia, na 

rua Barao de ltapura, as explicai(Oes desse processo, enviadas pelo Chefe da 

Sessao de Censura do S.C. D.P., Manoel F. de Souza Leao Neto.
119 

m- Arq. Cine-Produtora. Centro de Memoria, Unicamp. 
119

- A carta com a data apenas do ano em que foi enviada encontra-se nos arquivos da Cine-Produtora, 

Centro de Memoria, Unicamp. A sigla S.C.D.P., comumente usada nas correspondencias oficiais, refere-se ao 

Seriyo de Censura de Diversoes PUblicas. 
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" Cumpre-nos informer a Vossa Senhoria que o Exmo. 

Senhor Ministro de Estado da Justiqa ecaminhou ao 

Servit;o de Censura de Diversoes Publicas o processo n. 

56. 669, de interesse dessa firma, correspondente ao 

documentario intitulado "FERNAO DIAS". 

Ap6s o exame do processo, verificamos que o filme 

referido devera passar por novo exame no S.C.D.P., ja 

que o certificado anteriormente expedido perdeu sua 

validade, de acordo com o disposto no artigo 5o., do 

decreta n.20.493, de 24 de janeiro de 1946." 
120 

A explicagao do encaminhamento do filme continua na carta alertando que 

o filme deveria antes passar pelo INC para o pagamento ou isenc;:ao das referidas 

taxas. 

As negociagees entre Alfredo Roberto Alves e o INC sao iniciadas, mas nao 

concluidas. 0 primeiro contato, estabelecido por meio de uma carta enviada pelo 

diretor campineiro em nome dos realizadores de Femao Dias ao presidente do 

Institute Nacional de Cinema, e uma solicitagao para a concessao do certificado 

de exibigao obrigat6ria do filme e isengao das taxas para essa f1nalidade. Os 

t6picos levantados por Alfredo Roberto Alves na carta e uma tentativa de 

sensibilizagao a analise do produto lembrando a sua caracteristica hist6rica. 

"1) - Que se trata de um filme que, propria mente nao foi 

divulgado conforme exposiqao feita ao DD. Ministro da 

Justiqa Dr. Gama e Silva, pe/o documento que junta a 

este; 

120
- Arq. Cine-Produtora. Centro de Memoria, Unicamp. 
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2) Que o filme em questao foi transladado, fie/mente, 

da obra do consagrado excritor (sic) Amilar Alves, membro 

do lnstituto Hist6rico de Sao Paulo, obra essa que traz o 

prefacio com os melhores enc6mios, do eminente 

historiador Sr. Afonso D. Taunay; 

3) Que na realizar;ao mereceu o filme todo o cuidado 

nao s6 na sequencia, mas tambem na musica (de Gabriel 

Migliore), na Sonorizar;ao ( dos Estudios Vera Cruz) e na 

fotografia. E., pois, uma pagina brilhante da hiat6ria, da 

Figura lendaria e patri6tica de Femao Dias, contada numa 

sessao cinematografica (sic). 

4) - Que, por serum fi!me edicativo (sic) metece (sic) 

ser fivulgado (sic) mormente nos dias de hoje em que 

nossa mocidade parece desconhecer tudo o que diz 

respeito aos grandes vultos da hist6ria patria. "121 

Os contatos entre o INC e Alfredo Roberto Alves, apesar de espa98dos, 

continuam favorecidos pelos canais do relacionamento politico que Alfredo 

Roberto Alves tinha. Em 28 de abril, Alfredo Roberto Alves viaja ao Rio para a 

apresenta~o do filme em uma sessao planejada com Ricardo Cravo Albin, 

presidente do INC; Joao Passarinho, irmao do entao Ministro da Educa~o Jarbas 

Passarinho, residente em Campinas; e o proprio diretor de Fernao Dias. A nao 

concretiza~o dessa sessao, permite apenas que Alfredo Roberto Alves deixe o 

filme no Institute para que o mesmo seja vista posteriormente por eles em outra 

ocasiao. 

Por falta de uma manifesta~o por parte do Institute Nacional de Cinema 

posterior a essa a~o, Alfredo Roberto Alves novamente se dirige a Ricardo Cravo 

121
- Arq. Cine-Produtora. Centro de Memoria, Unicamp. 
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Albin. Na tentativa de acelerar um processo que caminha lentamente, a carta de 

13 de setembro de 1970 de Alfredo Roberto Alves e uma cobranc;:a velada dessa 

ac;:§o. 

"Nao sei se ja teve o sr. a oportunidade de assistir ao 

"Femao Dias". Muito /amentei, quando da ultima vez que 

af estive, que nao fosse posfvel o encontro entre nos, eu, 

o senhor e o Dr. Joao Passarinho, para assistirmos ao 

filme, conforme o sr. planejara. Seria, pois, para mim 

muito importante o estar presente, nao s6 para trocarmos 

ideias sobre o que pretendemos, como tambem para 

outros esclarecimentos que se fizessem necessarios."122 

A sequencia da carta expoe as condic;:Qes da c6pia e o processo de 

realizac;:§o do filme. Essa colocac;:§o ja e uma forma de minimizar uma possfvel 

comparac;:§o com as condic;:Oes tecnicas dos outros filmes nacionais produzidos 

em epocas posteriores a de Fernao Dias. As dificuldades enfrentadas pelos 

produtores tambem sao equiparadas as do governo Medice na construc;:§o da 

Tranzamazonica, numa clara tentativa de enaltecimento de ambos os feitos. 

"Entretanto, se nao houve ocasiao de o senhor, ate 

agora, ver o fi/me, gostaria de fazer, antes, as seguintes 

observar;oes: Trata-se (sic) de uma c6pia, (a que af esta) 

em born estado, porem ja trabalhada e, par conseguinte, 

com pequenas fa/has o que, entretanto, nao quebraram a 

sequencia nem o bom entendimento. 

122 
- Arq. Cine-Produtora. Centro de Memoria, Unicamp. 
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E bem de ver que e um fime despretencioso em virtude 

dos parcos recursos de que dispuzemos (sic), porem, um 

fi/me que conta uma pagina legitime da nossa hist6ria, fief 

as pesquizas (sic) dos nossos maiores historiadores. 

conta como foram os nossos grandes desbravadores, 

homens impavidos, denodados, mas de gestos 

merigerados (sic) e muito sentenciosos. 

Feitos identicos aos dos bravos bandeirantes, nos dias 

de hoje, se repetem, neste salutar govemo do Presidente 

Medice, com a construc;ao da Transamazonica." 

Na continua~o da carta, o tom de enaltecimento se estende ao presidente do 

Institute e ao proprio 6rgao, para a obten~o de uma posslvel avalia~o positiva 

do filme. Junto com as cartas, Alfredo Roberto envia varies materials referentes ao 

Amilar Alves. 

"Par isso Dr. Ricardo, para bem avaliar o filme, haveria, 

pais, necessidade de que o sr. o visse. 

A louvavel intenc;ao desse lnstituto,sob sua presidencia 

de incrementar a produc;ao de filmes educativos, 

hist6ricos, de filmes que ressaltem os nossos grandes 

vultos, os grandes feitos tanto os passados como os mais 

recentes, tem merecido de todos, os me/hares aplausos. 

E, pais, um incentivo para novas empreedimentos, estou 

certo. 

Agora (sic), com grande satisfac;ao envio--lhe, para 

figurer nos arquivos deste lnstituto, fotoc6pias do 

impressa referente ao primeiro filme, de longa metragem, 

realizado em Campinas, em 1923, produzido pelo meu 

saudoso pai, Amilar Alves. Vao tambem os resumos de 
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"Femao Dias~ e, referencias ao /ivro Femao Dias, per;a 

teatral, tambem de autoria (sic) de meu pai; trabalho esse 

que tenho o prazer de oferecer-lhe um exemplar. 

Na certeza de que V. S. dara todo apoio e atenqao ao 

meu pedido, e aguardadando o seu chamamento ( .. .) " 
123 

Quase um me depois, em 7 de outubro de 1970, Ricardo Cravo Albin torna 

a entrar em cantata com Alfredo Roberto Alves acusando o recebimento tardio de 

sua carta e do material. A carta-resposta do presidente do INC nao indica a 

conclusao do processo empreendido por Alfredo Roberto Alves para a obtenyao 

do certificado de isenyao e a pretensao do reconhecimento do ineditismo do filme. 

"S6 agora posso acusar o recebimento de sua carta de 

13 de setembro ultimo, fazendo alusao a projeqao do filme 

"Femao Oias'; enviando-me tambem fotoc6pias de 

algumas publicar;oes feitas nessa cidade, a respeito do 

filme "Femao Dias", produzido, como declara, par seu pai, 

Sr. Amilar Alves. 

Em face de se contar no material enviado registro 

hist6rico, autorizei que o mesmo fosse para o arquivo e 

documentar;ao deste lnstituto. 

Resta-me, finalizando, agradecer tao grande gentileza e 

aguardar melhor oportunidade para assistir a exibir;ao do 

referido filme, junto com o nosso querido amigo 

comum, o Dr. Passarinho." 
124 

123 
- Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 

124
- 0 trecho em negrito estava acrescentado a carta de forma manuscrita. Arq. Cine-Produtora. Centro de 
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Essa e a ultima correspondemcia arquivada com os documentos da Cine-

Produtora entre Ricardo Albin e Alfredo Roberto Alves. A proxima correspondencia 

que aparece nos arquivos esta datada de 7 de outubro de 1971. 0 telegrama 

enviado pela lmprensa do Ministerio de Educa~o e Cultura assinado por Joao 

Emilio Falcao a Alfredo Roberto Alves e a Carlos Foot Guimaraes, ainda visa 

tratar desse assunto, ao mesmo tempo que demonstra o novo canal de influencia 

por intermedio do politico Carlos Foot Guimaraes: 

"DE ORDEM DO MINISTRO JARBAS PASSARINHO 

VG COMUNICAMOS QUE ESTAMOS A DISPOSI9AO 

DOS SENHORES PARA TRATAR ASSUNTOS FILMES 

HISTOR/COS PT JOAO EMiLIO FALCAO IMPRENSA 

MEG PT."125 

Nao ficou comprovado se esse contato foi ou nao estabelecido, porem as 

pr6ximas atitudes da remanescente diretoria da Cine-Produtora em tentar 

restaurar o filme levam a conclusao de que houve o contato, mas a condi~o da 

apresenta~o de novas c6pias do filme fazia parte da continua~o do processo. 

0 perfodo que se estendeu de janeiro a junho de 1972 foi voltado para a 

recupera~o das c6pias do filme. Das quinze c6pias feitas na epoca da conclusao 

do filme, ap6s a devolu~o feita pelas distribuidoras, restaram muito poucas 

inteiras, a maioria estava danificada e algumas mutiladas. 

Em 27 de janeiro de 1972 Uder Cine Laborat6rios envia o or98mento do 

trabalho solicitado pelos diretores da antiga Cine-Produtora Campineira. A carta 

125
- Arq. Cine-Produtora. Centro de Memoria, Unicamp. 
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e remetida para o endere90 comercial de Aldo Focesi, em nome da Focesi e 

Filho Cia Ltda, na Rua Barao de Jaguara, 1036, Campinas, aos cuidados de 

Alfredo Roberto Alves. 

"Orc;amento para Master em Duplicatting Positive- Cr$ 2.111,40. 

Contratipo em Duplicating Negative Panchro - Cr$ 4. 968,00 

Uma c6pia 16 mm Cr$ 529,47." 126 

0 valor total de Cr$ 7.608,87, referente ao on;amento, foi dividido em tres 

duplicatas no ato da finalizayao do servi90 em 6 de mar90 de 1972. A primeira 

duplicata n. 275, seria paga a vista. A segunda, n. 257 A, venceria em 15 de maio, 

e a terceira e ultima duplicata, a de ordem 275 B, venceria em 15 de junho. 

Em janeiro de 1972, Aldo Focesi ja havia levantado com o Banco Brasileiro 

de Descontos S/A, uma parte desse valor. A promiss6ria de Cr$ 2.500,00 com 

vencimento em 17 de abril de 1972, correspondia a primeira parcela do 

on;amento. Em 14 de abril, duas outras promiss6rias foram feitas com o mesmo 

Banco, com vencimentos em 13 de julho de 1972, no valor de Cr$ 2.000,00 a 

primeira e Cr$ 5.000,00 a segunda. As duas novamente aparecem no nome de 

Aldo Focesi, o unico com firma comercial no momenta. 127 

Sem uma firma constituida e sem a viabilizayao de Iueras provindos com a 

exibiyao do filme, nao restava mais nenhuma verba que pudesse ser usada no 

pagamento dessas promiss6rias. Alfredo Roberto Alves faz entao uma solicitayao 

ao entao prefeito de Campinas, Orestes Quercia, relativa a liberayao da verba de 

126
- Arq. Cine-Produtora. Centro de Memoria, Unicamp. 
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Cr$ 7.500,00 para o pagamento da c6pia em 16 mm "inteiramente nova do filme 

hist6rico-educativo Femao Dias". A solicitar;:Bo era refon;:ada pelo fato de que o 

filme seria apresentado nas comemoragoes do Sesquicentenario da 

lndependemcia do Brasil. 0 requerimento com dez itens resume o percurso do 

filme desde a concepr;:Bo ate aquele momenta 128
. 

"Alfredo Roberto Alves, o abaixo assinado, diretor e 

tambem um dos produtores do filme genuinamente 

campineiro - Femao Dias, realizado nesta cidade e 

redondesas no ano de 1956, vem mui respeitosamente 

expor e requerer o seguinte: . 

1) Que esse filme hist6rico educative foi realizado par uma 

pleide de idealista (sic) e de grande numero de 

cooperadores campineiros, sem o financiamento dos 

poderes publicos. 

2) Que o firme (sic) foi baseado na obra teatral do mesmo 

nome de autoria do saudoso escritor campineiro, Amilar 

Alves, um dos pioneiros do cinema nacional, com o filme 

"Joao da Matta" (sic). 

3) Que o filme Femao Dias retrata com fidelidade Hist6rica 

(sic) a Bandeira Esmeraldina e foi bem cuidado na sua 

parte tecnica - boa sonorizar;ao (dos /aborat6rios da Vera 

Cruz); boa musica ( do insigne maestro Grabriel Migliori); 

e boa fotografia (de cinegrafistas Campineiros), par tudo 

isso considerado de boa qualidade par ocasiao de seu 

lanr;amento. 

4) Que o filme mereceu quando do seu lanr;amento, nao 

s6 da Camara Municipal e da lmprensa de Campinas, mas 

tambem das mais altas personalidades nos me1os 

128
- Arq. Cine-Produtora. Centro de Memoria, Unicamp. 
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educacionais do pais (sic), os maiores elogios (junto vao 

algumas referencias). 

5) Que apesar da boa aceitar;ao pelo publico, logo ap6s 

aquele lanr;amento, defrontaram os realizadores com toda 

sorte de dificuldade de aborrecimento com os 

distribuidores e exibidores, aqueles sonegando as 

verdadeiras rendas com borderaux (sic) irreais; estes 

refugando serem os filmes nacionais, notadamente, os 

filmes serios, OS filmes hist6riCOS. 

6) Que desacorr;oados (sic) com isso resolveram os 

realizadores do Femao Dias, recolher todas as c6pias da 

distribuidora, preferindo, assim guarda-las para ocasiao 

mais oportuna, a se verem esbulhados como estavam. 

7) Que felizmente agora, cuidando com o patriotismo da 

educar;ao do povo, o atual govemo federal vern de 

ensejar, com grande apoio, a feitura de filmes hist6ricos o 

que, certamente, propiciara aos realizadores do Femao 

Dias, a divulgar;ao merecida do bandeirantismo paulista. 

8) Que, porem, verificando os negativos de sam e imagem 

do Femao Dias constatou-se lamentavelmente que esses 

negativos comer;avam-se a deteriorar-se. Seria pois 

incerta a preservar;ao do filme. Poderia repetir-se a 

mesma sorte que teve o primeiro filme nacional de tonga 

metragem "Joao da Matta" realizado em Campinas. 

9) Que, inconformado com essa situar;ao dirigiu-se em 

boa hora, o abaixo-assinado, ao Exmo. Secretario da 

Educar;ao, o Sr. Dr. Jose Alexandre dos Santos Ribeiro, 

afim de solicitar para o caso, o concurso do conhecido e 

competente tecnico de cinema Sr. Henrique de Oliveira 

Junior, distinto funcionario dessa prefeitura. 

10) Que atendido pronta e gentilmente na solicitar;ao pelo 

dignissimo Secretario dirigiram-se a Sao Paulo o 
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requerente, o Sr. Henrique de Oliveira e mais o Sr. Placido 

Soave, ator do filme, tambem entendido em fotografias. 

Foi, pois, providencial a ida a Sao Paulo do Sr. Henrique, 

cujos argumentos perante os tecnicos da Lider com 

relaqao ao aproveitamento dos negativos, fizeram mudar a 

face do caso, isto e, para o que era certo." 
129 

A liberagao da verba pela Prefeitura de Campinas possibilita que Alfredo 

Roberto Alves retome as negociagCies com o govemo para a liberagao do filme e 

isengao das taxas. 

Um requerimento semelhante ao escrito para o Prefeito de Campinas, com 

a mudanc;:a de alguns itens, foi enviado ao Ministro da Justic;:a no dia 29 de 

setembro de 1972. A complementagao ou a supressao dos itens ia de acordo com 

o destino da correspondencia e o conteudo da solicitagao, neste caso, a isengao 

das taxas e certificado de liberagao do filme pela censura.
130 

No item referente aos distribuidores e exibidores, Alfredo Roberto Alves 

acrescentou que ambos usufruem " grandes vantagens com o Troust do cinema 

extrangeiro (sic) em detrimento do cinema nacionaf'. 

Novamente Alfredo Roberto Alves menciona que o filme" na realidade, nao 

foi divulgado, e, portanto, deve ser considerado inedito; Por isso que em praqas 

importantes como Jundiai, Santos e outras, nao conseguiram os realizadores 

fosse exibido o filme, em virtude de contenda entre exibidor e distribuidor." Essa 

colocagao visava o reconhecimento de ineditismo do filme, o que contribuiria para 

cumprimento da lei de exibigao. 

129
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A carta-offcio DLM-100/ n. 96/72 enviada pelo Institute Nacional de Cinema, 

6rgao do Ministerio da Educagao e Cultura, em resposta a carta de Alfredo 

Roberto Alves ao Ministro da Justi.;:a, vinha assinada por Saverio Maturo, diretor 

da Divisao do Fomento do Filme Nacional. 
131 

"Prezado Sr: 

Em poder de sua carla, datada de 2919!72, na 

qual V. Sa so/icita Certificado de Obrigatoriedade para o 

filme em epfgrafe, de maneira a capacita-lo ao 

cumprimento da lei de exibiqao, bern como isenqao de 

elevadas taxas, sob a alegaqao de que o mesmo e 
hist6rico e educativo, levo ao seu conhecimento que, nos 

termos da legislaqao vigente, sao necessarias algumas 

providencias de V. Sa. para alcanqar seu intento, exceto 

quanto a segunda parte do pedido. 

Assim sendo, encaminho a V. Sa., para o devido 

preenchimento e posterior devoluqao, os seguintes 

formularios: 

(1)- relativo a pedido de registro no INC, como 

produtor, nos termos do 

43166; 

Art. 33 do Dec.-Lei 

(2) - re/ativo a fomecimento de dados do filme, a 

fim de que seja submetido a Comissao Especial para 

julgamento da qualidade do filme. 

Outrossim, devera V.Sa., no ensejo da 

devoluqao dos formularios, encaminhar requerimento a 
parte, dirigido ao Sr. Presidente do lnstituto, pedindo a 

lnscriqao do filme para efeito da premiaqao prevista nos 

m- A carta ainda especificava o assunto a ser tratado: "Legaliza9iio do filme Femiio Dias- Anexos: modele 

(I) e (2)"; e o ninnero de inscri,ao: "Ref.Proc. INC/n. 03453/72". Arq. Cine-Produtora. Centro de Memoria, 

Unicamp. 
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regulamentos, em que pese ja haver sido ultrapassado o 

prazo legal para essa incrir;ao. 

Finalmente, o filme devera ser trazido a 
Comissao Especial, para julgamento, quando, V.Sa. 

devera apresentar 0 documento do laborat6rio relativo a 
c6pia ou c6pias extraidas, inclusive obter a guia de 

isenr;ao de contribuiqao (inciso II do Art. 11 e 12 do citado 

Dec. lei), para fins de censura. 

Para outros esclarecimentos complementares, 

podera V.Sa. procurar entendimentos com o nosso 

Delegado em Sao Paulo, na rua Coronel Xavier de Toledo, 

280- 9 andar." 
132 

Com a morte de Aldo Focesi, e outras dificuldades que surgiram, a 

inscrigao nao foi efetuada e o filme nao p6de obter o tao esperado certificado. 

Alfredo Roberto Alves e Marino Ziggiatti, os dois s6cios diretores do filme, 

resolvem colocar todo o material do filme a venda. 

A primeira oferta de venda ou doagao de uma c6pia de Ferniio Dias e 

oferecida em carta para Alexandre dos Santos Ribeiro, Secretario de Cultura a 

Prefeitura de Campinas, em 1973. 

A segunda oferta, somente venda , feita em 8 de maryo de 1975, e feita 

diretamente ao Ministerio de Educagao e Cultura, incluindo todo o acervo -

"negativos, master, algumas c6pias, borne farto material de propaganda"
133

. 

A resposta do Ministerio, por intermedio do lnstituto Nacional do Cinema, 

assinada pelo diretor do Departamento do Filme Longa Metragem, Carlos Amaral 

132 
- Arq. Cine-Prod. Centro de Memoria, Unicamp. 

133
- A carta com a oferta esta arquivada com os documentos da Cine-Produtora. Arq. Cine-Produtora. Centro 
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Fonseca e enviada no dia 22 de abril de 1975 a residemcia de Alfredo Roberto 

Alves. 

"Prezado Sr. 

Reportando-me ao seu expediente mencionado acima, 

pelo qual V.Sa. propoe ao Ministerio da Educagao e 

Cultura a aquisigao do filme de sua produgao intitulado 

"Femao Dias'; cumpre-me informar a V.Sa. que este 

lnstituto apreciara a proposta, tomando-se necessaria, 

com medida preliminar, que a c6pia da referida pelfcula 

seja encaminhada ao Departamento do Fi/me Educativo 

deste orgao, sito na Praga da Republican. 141-A, Rio de 

Janeiro, Capital, acompanhada de ficha tecnica completa 

e documentos de sua produgao, inclusive nos informando 

se o filme em referencia foi exibido comercialmente." 134 

Essa nova negocia<;:ao faz que Alfredo Roberto Alves encaminhe o material 

ao INC, conforme consta no certificado da sessao da filmoteca do INC do dia 2 de 

maio de 1975. 

" Recebi do Sr. Alfredo Roberto Alves quatro latas 

duplas, uma simples e uma de trailer, contendo, segundo 

informagao do mencionado senhor, um c6pia do filme de 

sua diregao "Femao Dias~ para ser depositado na cabine 

do INC'.
135 

134
- A carta registrada com a Proc. INC n. 1224/75, encontra-se arquivada com os documentos da Cine

Produtora. Arq. Cine-Produtora. Centro de Memoria, Unicarnp. 
135

- 0 certificado sem assinatura esta arquivado com os documentos da Cine-Produtora. Arq. Cine-Produtora. 

Centro de Memoria, Unicamp. 
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Somente em 23 de setembro de 1975, vern a resposta definitiva do lnstituto 

Nacional de Cinema ao pedido de Alfredo Roberto Alves. A carta, protocolada sob 

n. 242/75, com a assinatura do Diretor de do Departamento do Filme de Longa 

Metragem, Carlos Amaral Fonseca, punha fim as espectativas de Alfredo Roberto 

Alves. 

"Cum pre-nos informar, com referencia ao filme de sua 

produqao intitulado "Femao Dias", ter sido o mesmo 

apreciado pelo setor competente desta autarquia, que 

informou ja fazer parte do seu acervo filmes sobre a 

Hist6ria do Brasil, a/em do filme "Os Bandeirantes~ do 

pioneiro Humberto Mauro. 

Dessa forma, lamentamos nao poder concretizar a 

aquisiqao proposta por V. Sa., e informamos, que a c6pia 

do referido filme esta a disposiqao, no Departamento do 

Filme Educativo- Prar;a da Republica, 141-A." 136 

De 1975, ano de extinyao do INC, ate 1982, o filme Femiio Dias ficou 

arquivado com seus produtores. Em 20 de abril de 1982, uma carta assinada por 

Alfredo Roberto Alves, Marino Ziggiatti e Placido Soave, ao Secretario de Cultura 

Esporte e Turismo da Prefeitura Municipal de Campinas, concretiza a doat;:ao do 

filme para o Museu da lmagem e do Som da cidade, meses antes da morte de 

Alfredo Roberto Alves. 

"Alfredo Roberto Alves, Marino Ziggiatti e Placido 

Soave, diretores remanescentes da "Cine-Produtora 

Campineira S.A." realizadora do fi/me "Femao Dias·: em 

136 
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Campinas nos anos de 1955156, vem a presem;a de V. 

Excia para fazer DOA9AO dos negativos desse trabalho 

cinematografico, compreendendo "master"de imagem, 

contratipo de imagem e negativo de som, bem como 

cartazes e fotografias de cenas e de personagens, a 

Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria de Esporte e 

Turismo, para constituir parte do acervo de seu Museu da 

lmagem e do Som. 

A presente oferta, significa ainda, o nosso 

reconhecimento a essa prefeitura, por ter colaborado, ha 

tempos atras, nos trabalhos de recuperar;ao do negativo 

do fifme em aprer;o, que estava em vias de ser 

deteriorado. 

Esta doar;ao confere plenos direitos de uso dos 

negativos e das c6pias que forem feitas, desde que com 

finafidades culturais e educativas. 

Esta doar;ao e feita tambem com a ressalva de que, 

caso a Prefeitura venha a se desinteressar do material 

agora doado, devera o mesmo ser transferido para o 

"Centro de Ci€mcias, Letras e Artes" desta cidade, o qual 

se encarregara de manter nas mesmas e boas condir;oes 

esses trabalho cinematografico de nossos conterraneos. 

Juntamos "Ficha Tecnica" contendo todos os dados 

sobre o filme "Femao Oias."
137 

Uma carta semelhante tambem e enviada a Brau!io Mendes Nogueira, 

presidente do Centro de Ciencias Letras e Artes. 

A doagao da c6pia de 35 mm de Fernao Dias ao MIS, e feita urn ano 

depois, em 8 de junho de 1983. Assinam Placido Ziggiatti, Placido Soave e Maria 

137
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Leonfdia Duran Alves, viuva de Alfredo Roberto Alves. Uma doagao semelhante 

tambem e feita ao Centro de Ciemcias Letras e Artes. 

"Esta doar;ao confere plenos direitos de uso desse 

filme, desde que com finalidades culturais e educativas, 

nao devendo ser esquecido, como e nosso desejo, o 

imensuravel idealismo e o valoroso trabalho cosumado por 

Alfredo Roberto Alves, seu Diretor e realizador, que nao 

mediu sacriffcios para dar a cinematografia naciona/ uma 

obra hist6rica, honesta, educative e ate mesmo didatica. 

Esta doar;ao e feita com a ressalva de que, caso a 

prefeitura venha a se desinteressar pela posse, divulgar;ao 

e preservar;ao do material agora doado, o que os 

signataries do presente nao desejam venha a acontecer, 

seja o mesmo colocado a disposir;ao da famflia de Alfredo 

Roberto Alves. "138 

Essa doagao encerra qualquer intengao comercial com o uso do filme, mas 

nao sua exibigao. Em posse da prefeitura, o filme foi exibido em diversas ocasioes 

comemorativas nos espagos culturais ou escolares de Campinas. 

138
- Arq. Cine-Produtora. Centro de Memoria, Unicamp. 
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6 - OUTRAS PRODUCOES REALIZADAS EM CAMPINAS NA DECADA DE 50 

Durante a decada de 50 outras tentativas1 compuseram a cinematografia 

campineira de entao, produzindo um novo surto cinematografico. Desse modo, as 

produ¢es de Alfredo Roberto Alves nao constitufram um fato isolado. 

Alem de Alfredo Roberto Alves, tres outros diretores participaram deste 

surto: Antoninho Hossri, Fernando Garde! e Henrique de Oliveira Junior. Tanto a 

produgii.o de Alfredo Roberto Alves, Antoninho Hossri e Fernando Garde! 

restringiu-se a decada de 50, ao passo que Henrique de Oliveira Junior alcan~u 

seu maior desempenho durante os surtos dos anos 60 e 70. A participagii.o de 

Henrique de Oliveira Junior nesse perfodo, alem da contribuigii.o tecnica nos 

trabalhos de Alfredo Roberto Alves, resume-se a uma unica experi€mcia realizada 

em 1952. 

A produgii.o dos anos 50 e composta por quatro longas metragens, dais 

medias metragens e dais curtas metragens, podendo dara a dimensao do cinema 

campineiro dentro das variac;:Oes tematicas, segundo a abordagem de cada diretor. 

Alfredo Roberto Alves, alem de seus dais curtas comicos e um media 

policial, voltou-se para a filmagem de urn roteiro hist6rico2
; Fernando Garde! 

explorou o drama social das crian98s abandonadas; Antoninho Hossri buscou os 

temas relacionados com a posse da terra, dentro de uma linha parecida com o 

western americana; ao passo que Hen rique de Oliveira Junior fez uma brincadeira 

1 
- Como a produyao cinematografica campineira dos anos 50 estava mais prOxima da experimentat;:3.o que do 

profissionalismo, a palavra tentativa explicita bern o contexte dessa mesma prodm;ao, embora houvesse a 

intenvao de se fazer urn cinema profissional. 0 diretor que melhor se aproximou desse intento foi o Antoninho 

Hossri. 
2 

- N a aniilise da obra de Alfredo Roberto Alves, os generos que aparecem em sua obra foram ocasionais, mas 

a meta principal era a filmagem do roteiro hist6rico do bandeirante F ernao Dias. 
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bern humorada com atores infantis enfocando o bern e o mal em uma par6dia de 

filmes de mocinhos e bandidos, tambem explorando a caracterfstica do western. 

Esses diretores, alem de Alfredo Roberto Alves, merecem urn estudo mais 

profunda de seus trabalhos, mas como o enfoque deste estudo e a trajet6ria do 

filme Ferniio Dias, e, consequentemente, enfocando seu diretor, os demais 

trabalhos serao analisados como parte integrante da epoca em que o filme foi 

produzido. 

Os pr6ximos itens serao destinados ao estudo dos outros tres diretores que 

participaram do perfodo dos anos 50. Seguindo a ordem cronol6gica das 

produg()es, o estudo sera iniciado pela obra de Henrique de Oliveira Junior. 

6.1 - Henrique de Oliveira Junior - o precursor do surto dos anos 60 

Henrique de Oliveira Junior e ate hoje urn nome presente na hist6ria da 

cinematografia campineira. A importancia de seu nome estende-se alem da sua 

participa<;:ao no cinema campineiro da decada de 50, e centra-se na preserva<;:ao 

da memoria cinematografica de Campinas. 

Nascido em Valinhos em 1920, na epoca distrito de Campinas, pede 

presenciar, apesar da pouca idade, as filmagens de Mocidade Louca, o que 

contribuiu para que se tornasse urn grande entusiasta da arte cinematografica. 0 

seu entusiamo nao se restringiu apenas a feitura dos filmes, os mecanismos 

tecnicos do cinema e da fotografia o tornaram urn conhecedor investigative e 
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criador, tanto que projetou e construiu um projetor de 35 mm, alem de camaras de 

diversas bitolas. 

Embora tivesse a profissao de protetico, a qual a exerceu entre 1932 a 

1946, trabalhou, a partir de 1948, como tecnico de filmagem, montagem, 

dublagem, mixagem, sonorizagao e processo de laborat6rio para filmes. A sua 

identificagao e atuagao na area cinematografica fez que, em 1949, criasse o 

Serviyo de Cinema Educativo em Campinas, e em 1975 fundasse o Museu da 

lmagem e do Som de Campinas, ambos pertencentes a prefeitura municipal da 

cidade. Foi tambem diretor tecnico do Departamento de Cinema do Centro de 

Ciencias Letras e Artes. Atualmente e membra da sua Diretoria3
. Fora da area 

tecnica, realizou diversos documentaries e curtas. A maior parte da sua produgao 

esta centrada nas decadas de 60 e 70. A decada de 50 representou a introdugao 

de Henrique de Oliveira Junior na feitura do cinema, constituindo esse infcio o 

impulso necessaria para as decadas seguintes. 

A sua presenc;:a no surto cinematografico dos anos 50 comegou a tamar 

forma ainda nos anos 40 e foi reforc;:ada com a sua participagao tecnica no filme 

Falsarios. 

No final dos anos 40, ate aproximadamente 1956, havia em Campinas o 

Cinema Educativo do T eatro Municipal, promovido pela Prefeitura de Campinas, 

cujo objetivo era a difusao cultural. Os filmes eram tornados por emprestimo a 

varias instituig()es como: o Consulado Americana, o lnstituto Nacional de Cinema 

Educative, e a Filmoteca da Shell. 
4 

3
- Dados colhidos em entrevistas com Henrique de Oliveira Junior e presentes no livro produzido pelo MIS 

Imagens de um Sonho-lconogrcifia do Cinema Campineiro-1923 a 1972, lanyado em 1995. 
4

- RIBEIRO, Suzana Barreto (org.). Cinema Campineiro dos anos 20 ate os anos 80. (mimeo), 

Campinas. !989. Arquivo do MIS/ Campinas. 
18! 



Nesse perfodo, Henrique de Oliveira Junior era o encarregado do Servi~ 

de Cinema Educative do Departamento de Ensino e Difusao Cultural da Prefeitura 

de Campinas. Essa posiyao proporcionou o convite feito pelo Conego Bruno 

Nardini para radar um filme, cujo roteiro ja pronto pertencia ao Padre Francisco 

Machado. 

0 filme Lit;ao Merecida, a principia denominado como Castigo e 

Arrependimento, um media metragem mudo, foi realizado com uma camara de 16 

mm da marca Keystone serie A-12, emprestada pelo prefeito de Campinas Antonio 

Mendon9CJ de Barros. 

Assim como nos filmes de Alfredo Roberto Alves, a filmagem de Ut;ao 

Merecida tambem foi feita apenas nos finais de semana, levando quase dais 

meses para ser conclufda. Todo o filme foi realizado em Valinhos5
, com a maioria 

das cenas naturais rodadas dentro da Fazenda Santa Teresa. 0 carater inusitado 

do filme, porem, esta centrado no elenco, formado exclusivamente pelos coroinhas 

da Matriz Santana, de Valinhos, nos papeis de adultos. 

Baseado na linguagem dos filmes de faroestes americanos, o filme tem par 

objetivo passar a mensagem moral da diferen9CJ entre o bem e o mal, centrada em 

uma hist6ria de mocinhos e bandidos. A valorizayao dos conceitos marais do bem, 

honra e arrependimento, e a puniyao dos atos e sentimentos indignos como a 

traiyao e a ambiyao formam o mote da hist6ria. 

Um grupo de empregados de uma fazenda traem a confian9CJ do patrao e 

tentam roubar o ouro que estava sendo transportado por outros empregados. 

Nesse memento, da-se o impasse entre os dois grupos, com um tiroteio entre 

eles. 0 grupo que transportava o ouro consegue derrotar o grupo traidor que foge, 

5
- V alinhos, nessa epoca, ainda era distrito de Campinas. 
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porem um dos traidores se arrepende do que fez e ajuda os mocinhos a 

capturarem os bandidos, numa clara indica~o do mal sendo vencido pelo bem. 

0 elenco composto aproximadamente por 17 meninos, trazia: Pericles 

Antoniazzi no papel do fazendeiro, Marcia prazeres como o delegado, R. Signorini 

representando o gerente do Banco, Essio Possuto, o administrador da fazenda, 

Guilherme Hemsen e Everaldo Coco como cocheiros, Antonio C.Antunes, o 

cumplice arrependido, Jose Tonete, na personagem do traidor, e Antonio 

Spagnoleto como sentinela. Os demais papeis foram interpretados por: Roberto 

Marugrim, Jose Alceu Bissato, Jose Ademar Bissato, Jose Celio, Walter Capeli, 

Dermival Concan, Gilberta Menegaldo e Roberto Baldin. 
6 

0 filme produzido pelo C6nego Bruno Nardini teve a dire~o, fotografia e 

montagem a cargo de Henrique de Oliveira Junior. 

A estreia do filme aconteceu no dia 28 de novembro de 1953, na 

Associa~o Campineira de lmprensa. Duas outras apresenta¢es aconteceram 

posteriores a estreia: uma no Centro de Ciencias Letras e Artes e a outra na 

cidade de Valinhos. 

Em 6 de dezembro de 1953, como tftulo "Liqao Merecida, urn fifme feito em 

Valinhos", a Gazeta de Valinhos publicou um artigo mencionando a 

apresenta~o do filme e elogiando o seu diretor. Desse artigo destacamos esse 

trecho: 

"(. . .) Contando com a valiosa colaboraqao do tecnico de som e 

de cinema da Prefeitura Municipal de Campinas, Sr. Henrique 

de Oliveira Junior acaba de concluir urn filme inteiramente 

rodado no Distrito, na Fazenda Santa Teresa. 0 Conego 

6 
- Dades tirades diretamente des credites do filme. 
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Francisco Machado escreveu um roteiro interessante em tomo 

da edificante est6ria de fundo moral e escofheu para 

desempenhar os papeis um grupo de meninos coroinhas da 

Matriz focal. Toda filmagem, parte tecnica, fetreiros estiveram a 

cargo do valinhense Henrique de Oliveira Junior, que 

comprovou a sua competencia, pois o filme impressiona pefa 

nitida e bonita fotografia e pefo desembaraqo da garotada. 

Exibida h8 dias na Sede da Associaqao Campineira de 

fmprensa, Liqao Merecida, obteve sucesso e, dentre de alguns 

dias o flme sera apresentado em Valinhos." 7 

Essa foi sua (mica experiencia ficcional realizada nos anos 50 e seu unico 

media metragem. Com a funda98o do Cineclube Universitario em 1965, com o 

apoio do entao Reitor, Monsenhor Emflio Jose Salim, Henrique de Oliveira Junior 

pode participar como tecnico dos filmes produzidos pelo cineclube, todos em 16 

mm. Durante o perfodo de existencia do Cineclube, Henrique de Oliveira Junior 

produz em 1969 o curta Ser, realizado em preto e branco. Ele tambem foi 

responsavel por todas as func;:Oes do filme - dire98o, roteiro, fotografia, montagem 

esom. 

0 tema do filme foi tirado incialmente do mon61ogo teatral As maos de 

Euridice. A ideia de retratar o ciclo da vida do ser humano por meio das maos foi 

substitufda pelos pes. 0 percurso da vida do homem desde o seu nascimento ate 

a sua morte e mostrado pela montagem fotografica composta apenas por pes. 

0 curta foi realizado para participar do V Festival de Cinema Amador do 

Jomal do Brasil, cujo tema era A Vida. Dessa participa98o ele recebeu o premio 

7
- Esse anigo esta inserido no trabalho organizado por Suzana B. Ribeiro. Cinema Campineiro dos anos 20 

ate os anos 80. (mirneo ), Campinas. !989. Arquivo do MIS/Campinas. 
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Festival "Jomal do Brasil", e uma Men98o Honrosa no IX Festivallnternancional do 

Cinema Amador da Costa Brava, na Espanha8
. 

AIE§m desse curta, Henrique de Oliveira Junior participou ativamente dos 

outros fillmes produzidos pelo Cineclube Universitario ate o ultimo, realizado em 

1972. Com o artista plastico Bernardo Caro, ele pede participar de outras duas 

experi€mcias em Super-8 produzidas nos anos de 1975 e 1977. Em 1980 ele 

produz novamente sua ultima experiencia sozinho: o super-8 denominada 

Bailado. 

As fichas tecnica dos filrnes produzidos pelo Cineclube Universitario na 

decada de 60 e os demais produzidos nos anos 70 constam no anexo ao final do 

trabalho. 

6.2 - Fernando Gardel - um novo aventureiro em Campinas 

No fnicio da decada de 50 chegam a Campinas o argentino Fernando 

Gardel e sua esposa Cacilda Pulino Garde!. Atrafdos peio movimentac;ao 

cinematografica criada a partir da fundac;ao da Vera Cruz, eles trazem na 

bagagem o roteiro do filme que seria realizado na cidade: S6s e Abandonados. 

Pouco se sabe sobre o casal ou sobre a produtora Sao Rafael fundada por 

eles aqui em Campinas, ja que praticamente os produtores "sumiram de cena" 

ap6s o termino da filmagem de S6s e Abandonados. As unicas informat;:6es 

8
- Esses dados foram colhidos por meio de entrevistas realizadas com Henrique de Oliveira JUnior e tambem 

estao presentes no livre publicado pelo MIS, Imagens de um sonho ... 
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sobre eles foram dadas pelas entrevistas dos participantes do filme e que hoje 

estao arquivadas no Museu da lmagem e do Som de Campinas. 

A presenc;:a de um participante estrangeiro em Campinas no perfodo dos 

anos 50 traz a lembranc;:a de um outre forasteiro que participou do Cicio dos anos 

20: E.C.Kerrigan. 

Kerrigan chegou a Campinas, dizendo-se americano com vasta experiencia 

cinematografica em Hollywood. Provavelmente atrafdo pela importancia e riqueza 

da cidade na epoca, ele viu a possibilidade de montar uma industria 

cinematografica na cidade ap6s ouvir os rumores sobre a existencia de um grupo 

local dedicado a realiza9§o de um filme de enredo. 0 que se soube mais tarde era 

que o diretor de Sofrer para Gozar, filme realizado por ele em Campinas em 

1923, na verdade era um farsante italiano com o provavel nome de Eugenio 

Centenaro
9

. 

De certa forma, o mesmo aconteceu com o casal Garde!, que, na ansia de 

explorar o novo veio cinematografico que se mostrava emergente, envolveram-se 

na aventura de realizar uma filmagem na cidade. A Empresa Cinematografica Sao 

Rafael, firma aberta por eles, foi registrada logo ap6s terem se instalado na 

cidade, a empresa passou a funcionar no porao da casa onde moravam, na Rua 

General Osorio, 1.453. 

A firma foi constitufda por Fernando Garde!, Cacilda Pulino Garde! e Jose 

de Araujo Filho nos respectivos cargos de: produtor, presidente e diretor 

financeiro. 

9
- 0 nome verdadeiro de Kerrigan nao pode ser confirmado. Hit dedu<;oes apenas, segundo aponta Carlos 

Roberto Rodrigues de Souza em 0 cinema em Campinas nos anos 20 ou uma Hollywood Brasileira. 
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0 filme foi iniciado em 1952 com financiamento obtido po meio de cautelas 

emitidas pela firma. 0 argumento escrito por Cacilda Pulino Gardel foi dirigido por 

Fernando Garde!. 

Considerado mais aventureiro que cineasta, Fernando Gardel Filho teve 

sorte de cercar-se das pessoas certas. Sem experiencia de dire98o, ele foi 

auxiliado pelo italiano Maximo Sperandeo, recem chegado ao Brasil, e Mino Valdi, 

que tambem se encarregou do roteiro. 10 Tanto Mino Valdi quanto Maximo 

Sperandeo trabalharam posteriormente com Antoninho Hossri, em Da Terra 

Nasce 0 Odio, o primeiro como assistente de dire98o, e o segundo na fotografia. 

A presenya da empresa na cidade e a possibilidade de realiza98o de urn 

novo filme causou grande entusiasmo e receio na popula98o. As opinioes sobre o 

casal ficaram divididas entre o idealismo e oportunismo, porem isso nao impediu 

que muitos artistas locais participassem do filme. 

Todo o meio artistico local foi convidado para compor o elenco: musicos, 

atores, e o pessoal tecnico que tinha algum conhecimento. Dentre os atores 

amadores e semi-profissionais que compunham o elenco estavam: Bespiarote, 

Ferreira Neto e Mauricio Morey, os quais, mais tarde, trabalhariam nos outros 

filmes produzidos na decada de 50. 

0 ator Mauricio Morey, na epoca em que foi convidado para ser o 

protagonists do filme, sentiu-se lisonjeado por poder trabalhar em Campinas. Ele, 

que ate entao havia feito apenas urn papel de figurante em Tico-Tico No Fuba da 

Vera Cruz, sentiu que essa era uma boa oportunidade para urn inicio de 

carreira 11 
. 0 ator interpretaria a personagem principal na fase adulta, ja que o 

10
- Entrevista realizada com Mauricio Morey, ator do filme Sos e Abandonados. Arquivo, MJS. Campinas. 

n - A vida de Mauricio Morey sera abordada no proximo item quando se falara sabre o diretor Antoninho 

Hossri. 
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papel principal era dividido em duas fases: infantil e adulta. Na fase infantil, o 

papel seria interpretado pelo menino Jose de Araujo Neto, filho do diretor 

financeiro da Sao Rafael. 

A maior parte dos pagamento para os participantes do filme foi feita por 

meio de "cotas de participa<;:§o", que nunca chegaram a ter valor monetario, 

segundo conta Manolo Garcia, que interpretou a personagem Joca Pemambuco. 12 

Com o equipamento necessaria alugado em Sao Paulo, e ap6s varias 

noites ocupadas com reuni6es e ensaios, as filmagens foram iniciadas. Ao 

contrario das demais companhias que filmaram na cidade, que usavam apenas os 

finais de semana para trabalhar, a Cinematografica Sao Rafael trabalhava 

normal mente nos dias Uteis. 

Diversos espac;:os publicos, tanto internes como extemos, foram usados 

como loca<;:ao. A Catedral de Campinas, a Delegacia de Valinhos e o Forum de 

Campinas foram alguns dos locais usados intemamente na filmagem, ao passo 

que a pra<;:a Carlos Gomes, o Largo do Rosario, a pra<;:a da Catedral e algumas 

ruas de Campinas fizeram parte dos locais externos. 

A tematica do filme aborda a questao do menor abandonado. A tentativa 

era mostrar a realidade que as crian<;:as viviam, dormindo ao relento, sem abrigo, 

sem condic;:Qes para crescer saudavelmente. Essa abordagem causou uma certa 

indisposi<;:§o politica, favorecendo uma censura rigida ao filme e grandes 

embarac;:os para a empresa. Segundo depoimento de Albertine Cunha
13

, 

Campinas na epoca, assim como Florian6polis, eram as cidades que 

12
- MIS, Jmagens de um sonho .... p.86. 

13
- De acordo com um texto de 1987, realizado por alunos de Telejornalismo da PUCCAc'IJP, sob orientavao 

do professor Albertina Cunha, presente no arquivo do MIS, ele tarnbi:m trabalhou como assistente ( nao diz 

do que) do filme Sos e Abandonados. 
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apresentavam o maior numero estatfstico de 6rfaos, o que, de certa forma, gerava 

urn grande inc6modo. 

S6s e Abandonados levou dois anos para ser concluido, em meio a uma 

serie de problemas. Quando o filme ja havia sido completamente rodado, com uma 

parte do copiao ja revelado, as verbas haviam se esgotado. Sem possibilidades de 

novos investimentos, ante a demora de conclusao do filme e o desprestfgio que a 

empresa vinha sofrendo, a problematica da verba foi contornada por urn rico 

fazendeiro. Atras desse investimento veio uma condigao: sua filha participaria 

como estrela do filme. Diante do fato, restou filmar novamente as cenas do casal 

principal. 

0 filme foi lanc;:ado em 20 de outubro de 1954, no Cine Ritz em Sao Paulo, 

ficando depois em circuito de 15 cinemas, vindo em dezembro do mesmo ano para 

Campinas, onde obteve urn sucesso razoavel. 

Segundo depoimento de Mauricio Morey, o filme ficou tres anos esperando 

para para ser exibido. Na epoca ja havia sido lanc;:ado Da Terra Nasce 0 Odio, o 

filme que o projetou como ator, e que havia sido urn estouro de bilheteria. Diante 

disso, Oswaldo Massaini da Cinedistri S/A resolve lanc;:ar S6s e Abandonados 

num circuito, mas nao deu certo. 0 filme nao conseguiu dobrar a semana no Cine 

Maraba ·em Sao Paulo, e muito menos nos bairros. 

S6s e Abandonados foi o unico filme produzido pela Cinematografica Sao 

Rafael, que fechou suas portas logo ap6s o termino das filmagens. 

A hist6ria do filme mostra Maria, uma mulher pobre e doente, que luta para 

criar os tres filhos pequenos. Zozi, o mais velho, e muito apegado a mae. Maria 

precisa ser hospitalizada, deixando seus filhos aos cuidados de uma vizinha. Zozi 

foge para ficar com a mae no hospital, sendo hostilizado pelos seus funcionarios 
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em razao da sua pobreza, recebendo aten98o apenas do velho jardineiro, que o 

deixa dormir em seus aposentos. Quando Maria recebe alta, e volta com Zozi para 

casa, nao encontra nem as duas crian<;as e nem a vizinha que os abrigara. 

Desorientada, ela acaba enlouquecendo e finalmente morrendo quando cai de um 

morro em uma noite de tempestade. Zozi fica sozinho entregue a sua propria 

sorte. Sentado a noite, em um banco de jardim, sonha com Jesus, a quem pede 

ajuda e chama de amigo. Nas ruas, conhece Tininha, uma garota tambem em 

dificuldades e sem perspectiva. Zozi tenta animar a sua amiga e sai em busca de 

alimentos. No tumulto da cidade, e confundido com um ladrao indo parar em um 

reformat6rio. Apesar das dificuldades, Zozi mantem o bom carater e as 

esperanc;:as. No reformat6rio, recusa-se a participar de uma fuga com os outros 

meninos. Na noite da fuga um guarda e morto e a culpa recai sobre Zozi, que vai 

para a prisao com um amigo do reformat6rio, Rouxinol. Na prisao Zozi conhece 

um rico empresario, que mais tarde o ajuda a livrar-se das acusay5es, adotando-o 

como filho. Ele estuda e se toma um brilhante advogado. Porem nao consegue 

esquecer-se dos irmaos, e decide retomar a cidade natal para procurar Joao e 

Nena. Sem pistas sobre o paradeiro dos dois, resolve ajudar na defesa de Joca 

Pernambuco, urn jovem que matara o patrao para defender uma prostituta que 

estava sendo agredida por ele. Por um sinal na nuca de Joca, Zozi reconhece seu 

irmao. Mais tarde tambem verifica que Nena e a prostituta que Joca defendeu, 

sem saber que era sua irma. Em seu discurso no tribunal , ao defender Joca, Zozi 

enfatiza a triste sina do garoto, que, abandonado, nao tivera condiy5es de se 

desenvolver socialmente. A finaliza98o do filme caminha quando Zozi reencontra 

tambem a amiga das ruas, Tininha, descobrindo que ela tambem nao o esquecera. 
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6.3. - Antoninho Hossri e o western caipira 

0 medico campineiro Antonio Hossri, conhecido apenas como Antoninho 

Hossri, foi urn dos participantes mais importantes do perfodo. Assim como Alfredo 

Roberto Alves, ele tambem participou da tentativa de reconstruyao da produyao 

cinematografica em Campinas nos anos 50. 

Nascido em 4 de julho de 1919, Antoninho Hossri morreu em 15 de maio de 

1971 com apenas 52 anos. 0 interesse pelo cinema foi despertado muito cedo, 

desde a epoca em que era estudante. Como responsavel pela filmoteca de guerra 

da FAB, conheceu a tecnica cinematografica com os registros filmicos da Forga 

Expedicionaria Brasileira ap6s a Segunda Guerra Mundial, em que foi 

condecorado. Durante os anos de 1946 a 1947, viveu nos Estados Unidos 

coordenando a filmoteca de guerra da Paramount, experiencias realizadas em 16 

Posteriormente em Campinas exerceu a profissao de medico paralelamente 

a de diretor de cinema. Como medico especialista em "molestias do aparelho 

digestivo"
15

, mantinha consult6rio na Rua Barao de Jaguara 851, alem deter sido 

diretor do Servir;o de Saude de Campinas. Por volta dos 43 anos, ele inicia a 

atividade de diretor de cinema, com o filme Da Terra Nasce 0 Odio, que, apesar 

de ter sido dirigido por ele, nao foi produzido em terras campineiras. Responsavel 

pela fundayao da Cinematogni!fica Princesa D'Oeste, uma das companhias 

14
- MJRA.l';'DA, Luiz A Diciontirio de Cineastas Brasi/eiros. Art Editora Ltda .• Sao Paulo .1990. 

Os dados complementares foram obtidos par meio de seu irmao Mauricio Morey, tambem ator de seus 
filmes. As entrevistas estao arquivadas no MJS de Carnpinas. 
15

- A especialidade e citada em uma folha de receitmirio, que foi dado como recibo pela venda de filmes a 
Alfredo Roberto Alves em 9 de setembro de 1956. A.rq. da Cine-Produtora. Centro de Memoria, Unicamp. 
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cinematograficas do periodo de 50, ele dirigiu o filme A Lei Do Sertao, seu 

primeiro filme campineiro e o (mico da produtora. 

Assim como Alfredo Roberto Alves, Antoninho Hossri tambem foi 

impulsionado pela fundac;:Bo das empresas cinematograficas paulistanas na 

criac;:Bo de uma empresa cinematografica campineira. Eles nao foram os (micas, o 

argentino Fernando Garde!, outro participante desse surto campineiro, que sera 

comentado mais a frente , tambem foi atraido pelo sonho de realizar cinema na 

cidade. 

A comparac;:Bo entre os dois diretores campineiros que mais atuaram nesse 

periodo, acaba sendo inevitavel. Sem desmerecer nenhum deles, pode-se dizer 

que Antoninho Hossri foi mais Ionge que Alfredo Roberto Alves, e, acima de tudo, 

ele foi o diretor mais consciente do significado de uma empresa cinematografica 

em quase todos os sentidos. 

Para Antoninho Hossri, cinema nao era s6 idealismo, era especialmente 

empreendimento. Essa preocupac;:Bo em ver o cinema como urn neg6cio nao esta 

presente apenas nos depoimentos ou entrevistas que envolvem a atuac;:Bo do 

diretor, ela aparece concretamente por meio dos lucros registrados no livro-caixa 

da produtora, contribuindo para que ele seja o representante da versao mais 

profissional deste ciclo. 
16 

0 fazer cinema entre amigos, como acontecia com Alfredo Roberto Alves, 

nao fazia parte do universe cinematografico de Antoninho Hossri. A maneira de 

ver a produc;:Bo cinematografica como urn exercicio profissional nao permitia que o 

trabalho, desde o dos atores ate o realizado por tecnicos, fosse feito por amadores 

16
- A maioria das entrevistas sobre Antoninbo Hossri foram dadas por Mauricio Morey. Os demais dados 

foram colhidos pelo livro-caixa da Companhia Cinematogni.fica Princesa D'Oeste e outros documentos 

presentes no aquivo do MJS de Campinas. 
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ou apenas a titulo de colabora~o. A 16gica dessa postura estava concretizava em 

uma produ~o mais rapida e objetiva. A preocupa~o do diretor nao se resumia 

apenas a execu~o do trabalho, pois a escolha dos temas a serem filmados 

tambem observaria tal objetividade. 0 gosto, a prefer€mcia do publico, era um 

outro ponto importante previsto nesta escolha, o que, de certa forma, ajudou a 

garantir o sucesso obtido com as exibic;:Oes dos filmes. 

Quanto aos demais filmes produzidos em Campinas no perfodo, temos a 

informa~o que Antoninho Hossri conseguiu alcan98r sucesso de publico e de 

bilheteria. Sem grandes problemas de divulga~o e distribui~o. seus dois longas

metragens Da Terra Nasce 0 Odio e A Lei Do Sertao tiveram o exito comercial 

que os produtores dos outros filmes gostariam de ter tido. 

A inten~o de Antoninho Hossri, ap6s essas duas produc;:Qes, era continuar 

a filmar. Essa vontade, em vias de se tomar concreta, havia sido divulgada em 

uma reportagem publicada pelo jomal Diario do Povo em 20 de janeiro de 1965
17

, 

sendo Antoninho Hossri entrevistado por Days Peixoto. Nessa entrevista, o diretor 

declarou que uma serie de dez filmes iria ser iniciada a partir de margo daquele 

ano, co-produzidos pela Ernest Thaumer Production, remanescente da industria 

alema UFA. 0 valor em tomo de cento e vinte milhoes de cruzeiros correspondia 

ao or98mento dos filmes. Dos dez filmes, tres sao citados como os primeiros a 

serem produzidos: 

"Quando os Brutos se Odeiam (far-west em 

cinemascope e colorido), Terreiro de Umbanda e 

Quando o Ceu e o Inferno, sao os tres primeiros. 

17 -Peixoto, Days. 0 Cicio Cinematogriifico Campineiro. Difuio do Povo, Campinas, 20/01/65. Arquivo do 

MIS, Campinas. 
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Quando o Ceu e o Inferno narra um epis6dio da Forr;a 

Aerea nos ceus da Europa, por ocasiao da segunda 

guerra mundia/; os interpretes serao os pr6prios 

componentes do Primeiro Grupo de Car;a."18 

A reportagem ainda trazia as informa9(ies, que "de acordo com o contrato 

com a Emst Thaumer Production, os filmes a serem realizados deverao ser 

exibidos na Europa e em toda (sic) America Latina." 

Apesar de a notfcia dar a entender que tipo de produt;:ao aconteceria, nao 

consta mais nenhuma outra informac;:ao sobre a realizat;:ao destes filmes, levando-

nos a crer que as pelfculas nao foram produzidas. Porem, entre os documentos 

arquivados no MIS, consta um roteiro totalmente pronto e or<;:ado de urn outro 

filme, Cabras Do Cangar;o, que tambem nao foi realizado. 

Nas anota9(ies de Antoninho Hossri, varios nomes estavam previstos antes 

da escolha do titulo definitive: A volta do Cangaceiro; Os Cangaceiros Voltarao; A 

Lei do Cangar;o; Cangaceiros e Macacos; 0 Rei do Cangar;o; Matar ate Morrer, 

Os Cabras do Cangar;o; Cangaceiro, Homem Macho; 0 Capitao do Cangar;o. 

Todos os possfveis nomes indicam a tend€mcia dos outros filmes 

produzidos por Antoninho Hossri, que tomaram sua marca registrada: o western 

caipira. 

18 -!d. Ibid. 
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6.3.1- Da Terra Nasce 0 Odio 

Sem outras prodw;:oes, o curriculo cinematografico de Antoninho Hossri 

restringe-se a dois filmes: Da Terra Nasce 0 Odio e A Lei Do Sertiio, os quais 

constituiram importante contribuic;:Bo. Esses filmes foram protagonizados por 

Mauricio Morey, irmao de Antoninho Hossri, e urn importante colaborador. 

Falar da obra de Antoninho Hossri implica necessariamente falar de 

Mauricio Morey. Nove anos mais novo que Antoninho Hossri, Mauricio Hossri 

Morey nasceu em Campinas em 1928. Diferentemente do irmao, a sua intenc;:Bo 

nao era dirigir, e sim atuar. 

Mauricio Morey trabalhava em radio, quando iniciou sua carreira como ator, 

fazendo pequenos papeis em duas produc;:Oes da Vera Cruz. A primeira foi Tico-

Tico no Fuba, dirigida em 1951 por Adolfo Celi, e a segunda, em 1953, no filme 

de Lima Barreto, 0 Cangaceiro. A participac;:Bo de Mauricio Morey neste ulitmo 

filme foi muito significativa para ele e para Antoninho Hossri, como se vera mais 

adiante. Antes dessa atuac;:Bo, ele ja havia atuado em S6s e Abandonados. 

Posterior a essas atuac;:Oes e que ele se destacara como protagonista dos 

dois filmes realizados por Antoninho Hossri: Da Terra Nasce o Odio e A Lei Do 

Sertao. Suas atuac;:Oes nao pararam por af, segundo seu depoimento. Ap6s essas 

experiencias, ele participa de varios outros filmes no Brasil, Argentina e Mexico
19

. 

Na decada de 60 o ator sente-se desencantado com os rumos tornados pelo 

19
- As atua106es de Mauricio Morev no Brasil, Mexico e Argentina sao: Tico-Tico No FuM: 0 Cangaceiro: 

Sos e Abandonados; Queridinha· de Meu Bairro; Da Terra Nasce o Odio, A Lei do Sertiio; Prero da 
Vztoria; Por Aqui Passou Um Homem (Mexico); Profico de La Note (Argentina); El Gratia (Argentina). 
No Brasil e na Argentina, Mauricio Morey realizou entre 15 e 18 filmes. Mauricio Morey, entrevista 
arquivada no MIS, Carnpinas. 
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cinema brasileiro e resolve parar, estabelecendo-se como fazendeiro em Santa 

Rita do Passa Quatro. 

E tambem em Santa Rita do Passa Quatro que o primeiro filme de 

Antoninho Hossri e realizado. Produzido pela Cinematografica Santa Rita, o filme 

foi patrocinado por Jaime Nori e Julio Nori Netto.O patrocinio, alem de favorecer a 

presenya de bons tecnicos, possibilitou que Jaime Nori tambem atuasse no filme. 

0 corpo tecnico do filme contou com a participa9iio de diversos 

profissionais, alguns de renome e outros pouco conhecidos. Dentre eles, 

destacam-se: Maximo Sperandeo, diretor de fotografia e camara, responsavel pelo 

corte, montagem e enquadramento; Mino Valdi, assistente de dire9iio; e F.M. 

Peinado Garcia, assistente de produ9iio. A orquestra9iio ficou a cargo do maestro 

Conrad Bernhard . As canc;:Oes do filme tiveram uma participa9iio variada. A 

Canqao do Boiadeiro foi composta pelo proprio Antoninho Hossri; ja Geraldo 

Santos, que tambem atua no filme, compos Morena Brasileira e Saudades do 

Nordeste; da autoria de Messias Garcia e Mario Zan, a can9iio Anchieta e 

interpretada por Mario Zan. As outras canc;:Oes foram interpretadas pelo grupo 

Titulares do Ritmo. 

As func;:Oes descritas no letreiro inicial do filme • Adaptaqao cinematografica, 

roteiro, dia/ogos,cenarios, decores (sic), direqao de dublagem" sao atribuidas a 

Antoninho Hossri, que acumula ainda as func;:Oes de "diretor de produqao e 

direqao", alem da sua participa9iio como ator no papel do pistoleiro Simao. 

0 filme foi sonorizado no sitema RCA nos estudios da Companhia 

Cinematografica Vera Cruz e o serviqo de laborat6rio foi realizado pela Rex Filmes 

SA 
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0 elenco, composto pelos protagonistas Mauricio Morey e Eda Peri, trazia 

ainda Mara Mesquita, no papel de uma bailarina. Mara Mesquita e a atriz que 

posteiormente atuaria em Femao Dias. 

No letreiro de abertura do filme, ainda constam os names: Elizabeth de 

Lula, Dasser Letiere, Nelson Duarte, Armenia dos Santos e Geraldo Santos. No 

final da apresenta9iio do letreiro o nome dos tres peoes que participaram do filme, 

Manalo, Veneno e Dito, tambem foram incluidos. 

Pela falta de documenta9iio da Cinematografica Santa Rita, nao esta clara 

a cargo de quem ficou a distribui9iio de Da Terra Nasce 0 Odio. Em urn dos 

arquivos do MIS sabre Antoninho Hossri, o nome da empresa Unida aparece como 

a distribuidora do filme. Ja no livro lanc;ado pelo proprio MIS, a Cinedistri Ltda e 

citada como a distribuidora
20

. lndependente de qual tenha sido a distribuidora, o 

filme conseguiu ser lanc;ado com exito. Segundo uma entrevista dada por 

Antoninho Hossri a urn jornal de Campinas, orc;ado em tres milhoes de cruzeiros, o 

filme rendeu o valor bruto de sete milhoes e meio aos seus produtores. 
21 

A hist6ria e baseada em fatos acontecidos na regiao, na epoca em que 

houve a crise do cafe, por volta de 1930, narrando a luta de fazendeiros e grileiros 

pela posse da terra22
. Com essa tematica, Antoninho Hossri retoma a linha do 

primeiro filme realizado em Campinas, Joao da Matta de Amilar Alves
23

. As duas 

20
- Os arquivos do MIS guardarn diversos artigos sobre o cinema campineiro, nos quais e mencionado o nome 

da Unida como distribuidora, mas nao ha nenhuma indica10iio das fontes, assim como o livro Imagens de um 

sonho- iconograjia do cinema campineiro- 1923 a 1972, que traz o nome da Cinedistri. 
21

- Na entrevista com Days Peixoto, esses valores sao rnencionados, como o custo e o lucro da produ<;ao, 

pon\m nao ha nenhum outro indicative que comprove se esses dados estao corretos. PEIXOTO, Days. 0 
Cicio Cinematogrirfico Campineiro. Entrevista com Antoninho Hossri. Diano do Povo, 20/01/1965. Arquivo 

do MIS, Carnpinas. 
22 

- V er sinopse na ficha tOCnica do filme - anexo. 
23

- SOUZA, Carlos Roberto - 0 Cinema em Campinas na decada de 20 au uma Hollywood Brasileira. 
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hist6ria se relacionam dentro desse ponto de vista - o uso da terra - mas se 

distanciam no tempo, na tecnica e na forma de enfocar do tema. 

0 cinema no tempo em que foi filmado Joao da Matta estava praticamente 

se iniciando e Campinas estava tecnicamente bern aparelhada24 para a epoca, ao 

contrario da decada de 50, quando a tecnica cinematografica mundial encontrava

se completamente distanciada da defasada Campinas. Porem em relagao a 

evolu9'3o da linguagem cinematografica, o tratamento do tema nos anos 20, 

perde-se na distancia entre as duas epocas, provocando uma inversao entre os 

dois momentos. 

Apesar das dificuldades tecnicas, Antoninho Hossri consegue desenvolver 

urn trabalho satisfat6rio para a epoca e compatfvel com o mercado. 

A escolha do tema, a !uta pela posse da terra nao e aleat6ria e nem 

acontece de forma pura. Ela vern mesclada com uma grande dose de drama e 

romance, o que fortalece o enredo. A explora9<3o desse tema e recorrente na obra 

de Antoninho Hossri, que segue varias vertentes que se entrelac;:am. A primeira, 

como ja foi comentado, segue a linha do filme Joao Da Matta, mas e urn outro 

filme brasileiro que aguc;:a essa influ€mcia e se transforma na segunda vertente. 0 

Cangaceiro, filme realizado pela Vera Cruz em 1952 e dirigido por Lima Barreto, 

cria urn estilo que passa a ser reproduzido em varias outras produc;:Oes nacionais, 

particularmente na decada de 60, dando inicio ao que ficou conhecido como o 

ciclo do cangaqo. 0 sucesso do filme nas bilheterias e mais a experiemcia obtida 

por Mauricio Morey na participagao do filme sao fatores que reforc;:am essa teoria. 

Outro indicativa, alem de A Lei Do Sertao e o roteiro que Antoninho Hossri 

deixou: Os Cabras Do Cangat;o. 

24
- Id. Ibid. 
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Porem, se por urn !ado o filme 0 Cangaceiro tern urn tratamento 

regionalista voltado para o nordeste, os dois filmes de Antoninho Hossri 

demonstram urn regionalismo mais caipira, centrado na vida nas fazendas de 

gado. Copiando o estilo de filmar da Vera Cruz, o filme Da Terra Nasce 0 Odio 

misturou lutas entre rivais, rodeios - uma das sequ€mcias mais elaboradas do filme 

- e musicas regionais. Por outro lado, aparece no filme uma terceira vertente: em 

algumas cenas foram mostrados cenarios com saloons, boiadeiros tocando o gado 

e emboscadas entre vaqueiros. Por esse angulo, ve-se que o filme se distancia de 

0 Cangaceiro e se aproxima de urn outro estilo: o western americana . 

. A mescla entre esses dois estilos: o brasileiro e o americana valeu a 

denominac;:ao de western caipira25
. 

A exibic;:8o comercial de Da Terra Nasce 0 Odio e iniciada no Cine Art-

Palacio em Sao Paulo no dia 13 de setembro de 1954. Em outubro desse mesmo 

ano, o filme e exibido em Campinas26
. 

A hist6ria e iniciada com Nelson Rosa, personagem vivida por Hercllio 

Lorenzetti, urn fazendeiro de cafe, que, ap6s a morte da esposa, se desinteressa 

dos neg6cios, abandonando a fazenda e a filha recem nascida aos cuidados de 

Carlos, antigo administrador da fazenda, papel interpretado por Antonio Fragoso. 

A queda do cafe e o descompromisso de Nelson com as finances, levam a 

fazenda a ruina. Carlos busca na criac;:8o de gado uma altemativa para saldar as 

dfvidas durante a ausencia do patrao, que s6 retoma da Europa, quando a filha 

Maria Lucia, ja esta moca e todas as suas terras foram transformadas em 

pastagens. (A personagem Maria Lucia foi vivida por Eda Peri). Nelson nao aceita 

25
- A denominayao western caipira encontra-se nos arquivos do :MIS/Campinas. 

26
- Conforme documentos do acervo do MIS - Campinas. 
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as mudanc;:as, nem acredita na lealdade e honestidade de Carlos e de seu filho 

Mauro ( Mauricio Morey), atual administrador dos neg6cios com o gado. A 

personagem Pedro Antonio, interpretada por Peinado Garcia, e urn fazendeiro 

ganancioso, que ira causar a intriga e revolta . Ele tenta tirar proveito do 

descontentamento de Nelson, para ficar com suas terras e tam bern com sua filha. 

Mauro, personagem principal do filme e que faz o papel de "mocinho", e mostrado 

como urn jovem trabalhador e apaixonado por Maria Lucia, compondo com ela o 

casal romantico do filme. 0 mote principal do filme, alem do romance, e a luta de 

Mauro contra Pedro Antonio para garantir a seguranc;:a da moc;:a e a continuidade 

da fazenda nas maos de sua familia. 

6.3.2 - A Lei Do Sertao 

Urn ano depois da filmagem de Da Terra Nasce 0 Odio, Antoninho Hossri 

e mais seis pessoas estabelecem urn acordo para a filmagem de urn novo filme, A 

Lei do Sertao, com argumento, roteiro e diregao de Antoninho Hossri. 

0 contrato para o financiamento feito em sociedade para a produc§o do 

filme foi assinado em 30 de setembro de 1955, com a relac§o dos s6cios e a 

indicac§o dos valores pagos por cada urn, conforme mostra o documento 

reproduzido abaixo: 
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"Relar;ao dos s6cios financiadores do filme "A Lei Do 

Sertao" e suas respectivas participacoes. 

Determinar;ao das percentagens de cada s6cio, na 

propriedade do filme, em relar;ao ao custo total da 

produr;ao com 15 c6pias inclusive/, custo esse orr;ado em: 

Cr$ 2.482.250,00 ( dois milh6es, quatrocentos e oitenta e 

dois mile duzentos e cincoenta cruzeiros). 

Aprovado por todos os s6cios. "
27 

A rela9§o e assinada pelos s6cios indicando a quantia paga por cada urn: 

1- Antonio Hossri 

2- Walter Paulo Vieira 

3- Alvaro Paula Nogueira 

4- Florisvaldo Oliveira Guerra 

5- Edi Motta 

6- Antonio Chavarelli 

7- Jose Leone 

Cr$ 250.000,00 

Cr$ 200.000,00 

Cr$ 70.000,00 

Cr$ 160.000,00 

Cr$ 50.000,00 

Cr$ 200.000,00 

Cr$30.000,00 

Neste mesmo documento, estava anexado o or9amento para a realiza9§o 

de A Lei Do Sertao, especificando todos os itens para sua produ9§o. 

E interessante observar o detalhamento do documento e a precisao do 

or9amento em rela9§o ao processo de produ9§o do filme, o que vern demonstrar 

por que Antoninho Hossri foi considerado o diretor mais profissional do periodo. 

A inten9§o desse estudo na reprodu9§o do documento, e demonstrar o 

custo da produ9§o do filme ao mesmo tempo que se aponta o mecanisme de 

elabora9§o e os equipamentos que seriam usados na filmagem. 

27
- Arquivo MIS/Campinas. 
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"1- PELiCULAS: 

a- Negativo lmagem -15.000 mts. a Cr$ 10,00 o mt. 150.000,00 
b- Pelicula som, 6 colunas, para: 

Dialogos.......... .... .. . 2.500 mts. 
Musica...................... 2.500 mts. 
Ruidos Est. (sic)....... 2.500 mts. 
Ruidos Int................ 2.500 mts. 
Efeitos.... .... .. .. ...... .. .. . 2.500 mts. 
Mixagem........ 2.500 mts. 
Negativo Som.. 7.000 mts. 

Total: 22.000 mts. a Cr$ 4,20 o mL........... .............. 92.400,00 
c- Positivo lmagem para copiao, 7.500 mts. 

a Cr$ 3,00 o mt................ 22.500,00 
d- Positivo lmagem para 15 c6pias, 

40.000 mts. a Cr$ 3,00 o mt... .. 120.000,00 
4-Negarivo (sic) para fus6es, Truca, Trailer, etc. 

1.000 mts. a Cr$ 10,00..... 10.000,00 

TOTAL ....... .. ...... 394.900,00 

2- LABORATORIO: 

a- Revela98o Negativo lmagem, 15.000 mts. 
a Cr$ 2,50 o mt. ........ . 

b- Revela98o Copiao, 7.500 mts a CR$ 2,50 .... .. 
c- Revela98o Pelicula Som, 22.000 mts. 

a Cr$2,50 .. 
d- Revela98o 15 c6pias, e Trailer, 40.000 mts. 

a Cr$ 2,50 ............... .. 
4- Corte de Negativo I mag em .................................... . 

37.500,00 
18.750,00 

55.000,00 

100.000,00 
12.000,00 

223.250,00 

ESTUDIO PARA SONORIZACAO : ALUGUEL DE PARQUE LUZ: 

PLAY BACK ETC. 

(Conforme or9<1mento da Cia. Vera Cruz) 
Sonoriza98o completa e parque luz 25 refletores 
de 2.000, Play Back das can¢es (4), dois geradores 
(20 e 35 KV) por 30 dias................. . . ........ ............. 120.000,00 

4- COMPLEMENTO PARA SONORIZACAO: 

a- Diretor Tecnico para Doublagem .... . 
b- Assistente... .. .......... . 
c- 10 vozes radio atores, gratifica98o, ensaios 

alimenta98o, transportes etc .... 
d- Diretor compositor da Musica, reg€mcia, 

oruestra98o.. .. ................ .. 
e- Copista. .. .......... . 
f- 30 musicos a Cr$ 1.200 cada ..... 

20.000,00 
80.000,00 

20.000,00 

25.000,00 
3.000,00 

36.000,00 
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g- Arranjos e cantores para as can\Xies 
despesas, etc............. . ..................................... . 

TOTAL. .................. . 

5- EQUIPAMENTOS E lAMPADAS: 

a- Filmadora Arriflex para toda filmagem ................. . 
b- Despezas (sic) manutengao e reparac;:iio 

geradores, mecanico, etc ...................................... . 
c- Carrinho trav., praticaveis, rebatedores ................ . 
d- Revelador, ampliador etc. fotografia cena ............. . 
e- 20 lampadas 2.000,00 a Cr$ 1.900 cada .............. . 
f- 10 " 1.000,00 a Cr$ 1. 700 cada ......... . 

TOTAL ............... . 

6- PESSOAL A TOR: 

a- Mauricio Morey .............................................. .. 
b- Milton Ribeiro ................................................. . 

c- 1a Atriz ........................................................... . 
d- 5 atores coadjuvantes, por 60 dias a 

Cr$ 130,00 por dia ................... . 

e- 2 atores a Cr$ 250,00 por dia por 60 dias ...... . 

f- 10 extras a Cr$ 2.000 por mes, por 2 meses .. . 

TOTAL 

7- ARGUMENTO COMPLETO: 

a- Argumento original, direitos, adaptagiio, 
dialogos, roteiro tecnico, analise, plano 
de trabalho etc ................................................ . 

20.000,00 

132.000,00 

120.000,00 

15.000,00 
5.000,00 

10.000,00 
38.000,00 
17.000,00 

105.000,00 

120.000,00 
50.000,00 
40.000,00 
30.000,00 

39.000,00 
80.000,00 
30.000,00 
50.000,00 
40.000,00 
40.000,00 

549.000,00 

30.000,00 

8- CORTE. MONTAGEM,PREPARACAO PARA MIXAGEM: 

a- Mantador.......... . ........................................... . 
b- Assistente ...................................................... . 
c- Sala de corte e Moviola por 60 dias .. . 

9- PESSOAL TECNICO: 

a- Diregiio .................... .. 
b- Assistente e script... 

c- Produgao ... 
d- Assistente 
e- lluminador e Camera .. 

TOTAL 

f- Assistente ...................................................... . 
g- Maquiador. ........................................... . 

25.000,00 
10.000,00 
12.000,00 

47.000,00 

120.000,00 
10.000,00 
20.000,00 
40.000,00 
20.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
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h- Cenarista Decorador ..................................... . 
i- Eletricista Chefe .............................................. . 
j- Motorista e 3 operarios, a 2.000 cada por 

3 meses ................................................. . 
k- Fot6grafo de Gena .......................................... . 

1- Diretor de Propaganda e Rela96es Publicas ... 

TOTAL .... 

10- DESPEZAS (sic) GERAIS: 

a- Alimenta<;:ao, Acomoda<;:ao, gastos de transportes, 
etc., para o pessoal de filmagem, base 20 pessoas, 
100 dias ................................................................ . 
b- Cosinheira (sic) e arrumadeira, per 100 dias 
c- Lavagem de roupa durante a filmagem. 
d- material de Fotografia de Cena ................. . 
e- Gastos de pre filmagem, testes etc .................. . 
f- Material de maquiagem ..................................... . 
g- Material assessorio, taboas (sic), madeiras, 

ferramentas, pregos, excadas (sic), arame,fios,etc. 
h- Material de propaganda .......................... . 
1- Reserva Emergencia ................................. . 

15.000,00 
15.000,00 

24.000,00 
10.000,00 
15.000,00 
12.000,00 
50.000,00 

452.000,00 

130.000,00 
10.000,00 
5.000,00 

20.000,00 
20.000,00 
10.000,00 

20.000,00 
20.000,00 

100.000,00 

TOTAL 325.000,00 

11- Material de escrit6rio e contabilidade ............. . 

12 - Computa<;:ao de emprestimo de material, 
veiculos, m6veis de escrit6rio, salas, projetos, 

arreios, objetos, gasolina, oleo, etc ................. . 

5.000,00 

1 00 000 00" 
28 

Alem de todas essas especifica<;:Oes, os names do pessoal artfstico e 

tecnico da filmagem e suas respectivas fun<;:Oes e cargos seguiriam uma ordem 

de apresentac;ao no filme. Essa previsao ja estava nesse acordo e, mais tarde, 

constaria nos contratos pessoais. 

"1- Diretor Somente no quadro 

2- Mauricio Morey " " • 

3- Milton Ribeiro • • " 

4- 1a Atriz • • " 

5- Demais astros, extras, em conjunto 

28
- Documentos do Arquivo de Antoninho Hossri - MIS, Campinas. 
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6- Diretor de fotografia 

7- Diretor de musica 

somente no quadro 

" 

8- Produtores - nome da socidade somente no quadro 

9- Demais elementos e atribui¢es, em con junto no quadro, conforme a 

praxe, obedecendo a etica de apresenta98o." 29 

Apesar da apresenta~o do filme ter sido prevista, nao foi dessa forma que 

ela aconteceu. A abertura e iniciada com o nome do filme, seguido pelo da 

produtora - "CINEMATOGRAFICA PRINCEZA DOESTE (sic)"30
. Em seguida, 

comec;:a a apresenta~o dos nomes dos dois atores principais: Milton Ribeiro e 

Mauricio Morey, em quadros separados. A preposi~o com da sequencia a 

apresenta98o dos atores do primeiro escalao, Gracinha Fernandes, Ayres 

Campos, Jose Herculano, Mauricio do Vale. Novamente, em unico bloco, vern os 

nomes dos atores coadjuvantes: Bespiarote, Antonio Chavarelli, Artur P. Vieira, 

Hugo Matoso, Mirna Chaves, Felicio Martoni, Jose Leone, Vicente Ghilardi, 

Armando Paiva, Nena Batista, Maneco Cardoso, Jose Chediak, Alvaro Nogueira, 

Edi Motta, Celeste, Antoninho Hossri e Reynaldo Tarsitano. 

Terminada a apresenta98o do elenco nos creditos do filme, e iniciada a do 

corpo tecnico. 0 nome de Antoninho Hossri, nas fun¢es de diretor e realizador do 

filme, finaliza a sequencia. 

Tanto o elenco como o corpo tecnico do filme foi composto por diversos 

profissionais de renome. Milton Ribeiro e Mauricio do Valle, dois dos artistas de 

destaque na epoca ja haviam trabalhado em diversos filmes importantes 

produzidos pelas companhias paulistanas, inclusive no filme 0 Cangaceiro. 

29
- Idem. MIS. 

30
- Na apresenta,ao do filme, o nome da produtora aparece grafado dessa maneira, ao contriuio dos outros 

documentos escritos. 
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Outros names como: Conrad Bernhard, responsavel pela diregao musical; Ferenc 

Fekete e Gether Costa, diretor e assistente de fotografia e camara; Ernst Hack, 

engenharia de som; Mario Zan, interpretagao musical, ajudaram tecnicamente na 

produgao do filme. 

Antoninho Hossri novamente aglutina diversas fung6es, alem da diregao e 

atuagao. " Adaptagao cinematografica, roteiro, dialogos, cenarios, indumentaria, 

corte e montagem, sincronizagao e mixagem, sonorizagao" sao atribufdas a ele na 

abertura do filme. 

Mauricio Morey tambem amplia suas fun¢es de ator e participa da criagao 

musical. Das quatro can¢es que aparecem no filme, uma e composta por ele e a 

outra recebe urn "arranjo especial"31 
. 

A Lei do Sertao assim como Da Terra Nasce o Odio foram sonorizados 

nos estUdios da Vera Cruz com sistema RCA . 0 laborat6rio utilizado, Rex Filme 

S/A, tambem foi o mesmo. 

Com o filme em fase de finalizagao, Antoninho Hossri funda em 14 de julho 

de1956, a Cinematografica Princesa D'Oeste32 Nos termos de abertura, o 

endereyo que consta no documento era em Sao Paulo, na rua Dr. Luiz Barreto, 

numero 240. Esse endereyo logo e mudado para a Rua Xavier de Toledo, 70, 

conforme aparece em diversos documentos. 

A cinematografica era exclusiva de Antoninho Hossri, mas o filme havia 

sido patrocinado por um grupo. Com o final do filme, um contrato particular e 

firmado para a constituigao de uma sociedade limitada
33

. 

31 
- Mencionado na abertura do filme. 

32
- A data da sua funda<;ao consta no no Visto Inicial da Secretana da Fazenda do Estado de Sao Paulo, 

Departamento da Receita. Arquivo sobre Antoninho Hossri, MIS, Campinas. 
33

- Arquivo de Antoninho Hossri, MIS, Campinas. 
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"Pelo presente instrumento particular de contrato, n6s, 

abaixo assinados, de um !ado Florisvaldo 0. Guerra, 

Walter Paulo Vieira, Antonio Chavarelli, Edi Motta, Jose 

Leone, Paulo Rahal, Alvaro Paula Nogueira, Gyro Paula 

Nogueira, Hugo Mattoso, e, de outro, /ado Antoninho 

Hossri, pela Cinematografica Princesa Do Oeste, nos 

reunimos em sociedade por cotas limitadas de 

participar;ao, para financiamento da produr;ao 

cinematografica intitulada "Lei do Sertao". "34 

Os termos desse contrato foram detalhados, ap6s essa primeira 

explanac;:ao, em 18 itens, tendo em vista regulamentar o uso e a explorac;:ao do 

filme, conforme ja e mencionado logo no primeiro item: 

"A finalidade da referida produr;ao e a explorar;ao 

comercia/ do filme, tanto em territ6rio naciona/ como no 

estrangeiro de conformidade com a lei em questao. "35 

A quantidade de material a ser trabalhado -17 c6pias de 35 mm, 5 c6pias 

de 16 mm, 20 trailers de 35 mm, cartazes, fotografias e propagandas -

correspondente ao valor on;:ado para a produt;:ao do filme, faz parte do segundo 

item. 

As cotas de participat;:ao indicadas do quarto item especificam a 

contribuit;:ao e a participat;:ao de cada s6cio proprietario de A Lei Do Sertao. E 

34
- Arquivo MIS/ Campinas. 

35 -Idem. 
207 



interessante notar que quase todos participaram do filme, ou na produgao ou na 

atuagao: 

a- Florisvaldo Guerra (assistente de produgao) ......... 534.000,00 

b- Walter Paulo Vieira (diretor de prodUI;:ao) ................ 370.000,00 

c- Antonio Chavarelli (atuagao) .................................... 270.000,00 

d-Edi Motta ( assistente de produgao e atuagao)........ 64.000,00 

e- Jose Leone (atuagao) .............................................. 61.000,00 

f- Paulo Rahal.............................................................. 50.000,00 

g- Alvaro Paulo Nogueira (atuagao)............................. 47.000,00 

h- Cyro Paula Nogueira............................................... 42.000,00 

i- Hugo Mattoso (atuagao)........................................... 28.000,00 

j- Antoninho Hossri ou Cinematografica Princesa D'Oeste 

(Diretor, ator, roteirista,etc.) ....................................... 445.000,00 

0 valor arrecadado com os s6cios equivalente a Cr$ 1.921.000,00 foram 

usados para pagar uma parte da produgao do filme. 0 debito restante do 

pagamento do pessoal tecnico e artfstico foi inclufdo no quarto item do contrato 

como parte dos credores dos produtores. 

a- Milton Ribeiro ............................................... . 50.000,00 

b- Mauricio Morey ............................................ . 70.000,00 

c-Maria da Gra~ Fernandes ............................ . 20.000,00 

d- Armando Paiva ........................................... . 2.000,00 

e- Mirna Chaves ............................................... . 15.000,00 

f- Felfcio Martoni.. ............................................ . 3.000,00 

g- Vicente Ghilardi. ............................................ . 3.000,00 

h-Antonio Baptista ............................................ . 3.000,00 

i-Manoel Cardoso ............................................. . 2.000,00 

j-Nena Batista ................................................... . 1.000,00 

k- Mauricio do Vale .......................................... . 3.000,00 

1- Jose Herculano ............................................. . 20.000,00 

m- Ayres Campos ............................................. . 24.000,00 
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n- Osvaldo Mariano .......................................... . 

o- Jose Chediak ............................................... . 

p- Reinaldo Tarsitano ....................................... . 

q- Rex Filme S/A. ............................................. . 

25.000,00 

2.000,00 

10.000,00 

161.000,00 

Os demais itens do contrato referem-se a autorizayao dada a 

Cinematografica Princesa D'Oeste pelos associados para administrar o filme e 

tomar todas as medidas relativas a distribuiyao do filme e dos dividendos, assim 

como as devidas providEmcias para a explorat;:ao da pelicula, feitas com a marca e 

o nome da cinematografica. Numa das clausulas do contrato, constava que o 

balancete sobre o andamento dos neg6cios seria apresentado trimestralmente aos 

s6cios produtores ou quando houvesse alguma solicitayao por parte de algum 

deles. 

Com a anuencia de todos os s6cios, o contrato foi assinado, efetivando a 

Cinematografica Princesa D'Oeste como a produtora do filme A Lei do Sertao. 

Alguns dos itens levantados no contrato, como o pagamento do devito aos 

credores, foi sendo efetuado de acordo com apresentayao e arrecadayao da renda 

do filme. Confonme os comprovantes arquivados, este pagamento esta 

mencionado nos recibos assinados por Milton Ribeiro e Jose Herculano. 

Um bilhete de Antoninho Hossri escrito em 12 de maio de 1959, em papel 

timbrado da Secretaria de Saude e Higiene/Departamento de Assistencia e 

Alimentayao Publica da Prefeitura Municipal de Campinas, autorizava a 

Cinematografica Boa Vista, encarregada da distribuiyao do filme a fazer 

pagamentos a alguns atores. 
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"Conforme informar;ao do Hercu/ano, que aqui se 

encontra, deve ter em seu poder a/gum dinheiro de A 

Lei do Sertao. 

Per;o o favor de pagar ao Milton Ribeiro Cr$ 4. 500, 00 -

ao Hercu/ano tambem Cr$ 4.500,00- e ao Ayres Cr$ 

4.000,00, num total de Cr$ 13.000,00 (treze mil). "36 

0 recibo no valor de Cr$ 4.500,00 comprova o pagamento a Milton Ribeiro 

em 22 de maio de 1959, pela Cinematografica Boa Vista por ordem de Antoninho 

Hossri pelos servic;:os prestados na filmagem de A Lei Do Sertao. 0 recibo 

assinado por Jose Herculano, de Cr$ 4.500,00, refere-se ao trabalho de ator e 

tambem de fiscal do filme, conforme a renda obtida do filme. 

Em 15 de junho de 1959, urn outre recibo de Cr$ 4.500,00 comprova urn 

novo pagamento ao ator Milton Ribeiro. 

Com o filme finalizado e as questoes burocraticas intemas resolvidas, s6 

restava agora lanr;ar o filme no mercado. Campinas esperava com ansiedade o 

lanr;amento do filme. Urn artigo publicado no folhetim Flash 1/ustrado 
37

, cheio de 

eloqOentes e confusos elogios, anuncia o lanr;amento do filme: 

"Custa a acreditar! Parece-nos, porem, teremos um 

lanr;amento, em primeira mao, a Hollywood' Talvez nao 

tenha aquele estilo pomposo, proprio da ficr;ao 

cinematografica (sic) e da Meca do Cinema, mas sera 

uma estreia, por todos os titulos, de gala. Teremos todos 

os aspectos: os grandes cartazes e anuncios iluminando 

um cenario ( Cine Duro Verde) deveras (sic) brilhante; 

astros e co-protagonistas, incipientes e futurosos; crfticos 

36
- Arquivo do MIS/Campinas. 

37
- 0 folhetim, arquivado com os documentos de Antoninho Hossri no MIS, nao traz a data de 

impressao,porem, pelo artigo, a data e urn pouco anterior ao lan,amento do filme. 
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da nova ve/ha arte; diretores do fi/me, da casa de 

espetacu/os e nacionais (?); autoridades; "camera-men';· 

extras; reporteres fotograficos; e, principalmente, uma 

sociedade que sabe apreciar o esforr;o e a dedicaqao 

daqueles que operam em pr61 de uma arte, que embora 

em sua primeira fase de evoluqao no Brasil, ja apresenta 

obras dignas de ver. Acostumados que estamos a enrolar 

nomes estrangeiros e apreciar desempenhos de 

desconhecidos pessoais, embora nao o sejam das 

massas, seremos agradavelmente surpreendidos, 

defrontando na tela elementos que esbarramos 

continuamente em nossa vida rotineira: Mauricio Morey! 

quem nao o conhece dos pontos de Campinas? Graqa 

Fernandes, candidata a Miss Campinas; Luzia Chaves; 

Hugo Mattoso; Motta; Bespiarotti, aquele que tanto diverte 

os ouvintes dos programas da Brasil; Felicio Martone, 

estimado secretario da Faculdade de Direito; Ruben Goy, 

o toureiro, que talvez tenha de muitos dos leitores desta 

pagina, cortado o cabelo, pois e/e na vida comum, e 
barbeiro; e muitos cujo nome me escapa." 

0 artigo e encerrado congratulando Antoninho Hossri pelo esforyo, e 

felicitando os participantes pelo breve lan98mento. 

"Dirigindo, sob os auspicios da Empreza (sic) Campineira 

de Cinemas, esta pleiade de novos astros, Ia esta Dr. 

Antonio Hossri, prestigiosos elemento campineiro, que 

com poucos recursos produziu uma obra, que tafvez nao 

/he traga gloria, mas digna de louvores. Tal e "Lei do 

Sertao". 

A estreia af esta! A sorte esta lanqada! Felicidades!" 
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A avant-premiere de A Lei do Sertao ocorreu no dia 10 de agosto de 1956 

no Cine Ouro Verde, seis meses antes da avant-premiere de Femao Dias. 

Um recorte do jornal Correio da Manha, do Rio de Janeiro, do dia 23 de 

dezembro de 1956
38

, traz a propaganda do filme com a apresenta<;:ao marcada em 

diversos cinemas. No dia 24 de dezembro, ele entraria em cartaz nos cines: 

Pathe, Art-Palckio, lmperador, Pax, Sao Jose, Eskye, Coliseu, Para Todos, 

Palacio Higien6polis Vaz Lobo, Penha, Sta Helena e Esperanto; e, a partir do dia 

27 de dezembro, a apresenta<;:ao se faria nos cines: Fluminense, Ramos, 

Baronesa, Sta Cecilia e Oriente. 

0 cartaz que anunciava o filme dava-o como "0 mais emocionante drama 

do cinema brasileiro!" o que era completado com os termos: "espetacular, violento, 

rear. Em letras garrafais aparecem, pela ordem, os seguintes names: Milton 

Ribeiro, Mauricio Morey e Grac;:a Fernandes. Em letras menores, os names de 

Ayres Campos, Jose Herculano, Mauricio do Valle, Antoninho Hossri sao 

completados com os dados tecnicos do filme: musicas de Conrad Bernhard, 

dire<;:ao de Antoninho Hossri, fotografia de Ferenc Fekete. 0 nome da produtora 

Cinematografica Princesa D'Oeste aparece embaixo, no cantinho direito do 

quadro. A distribuidora representante do filme na epoca era a Rio Mar. 

0 filme A Lei Do Sertao que tambem se utilizou dos cenarios naturais das 

fazendas de Campinas, especialmente os da Fazenda Riqueza, no distrito de 

Joaquim Egidio, conta um drama recheado de vinganc;:a e morte, ingredientes 

necessaries para os filmes de a<;:ao do diretor. 

0 filme conta a hist6ria de Tonico, personagem interpretado por Mauricio 

Morey. Filho de um fazendeiro, Tonico sofre a explora<;:ao de um Coronel, Vicente 

38 
- Arquivo Antoninho Hossri- MIS, Campinas. 
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Ghilard, uma personagem poderosa e inescrepulosa. 0 jovem se revolta com 

tanta desonestidade e nao aceita mais submeter-se ao Coronel, o que o leva a 

confrontar-se com urn dos capangas do Coronel, urn dos irmaos Oliveira. Como 

represalia pela derrota sofrida, os capangas matam o pai de Tonico e ainda sao 

protegidos pela policia corrupta. Cria-se a partir dai uma serie de revoltas. Tonico 

vinga o pai, assassinando urn dos irmaos Oliveira e foge do local. Em sua fuga 

conhece Belinha, papel interpretado por Gracinha Fernandes, por quem se 

apaixona. 0 pistoleiro Trovoada, interpretado por Milton Ribeiro, e urn famoso 

foragido e primo de Belinha. A partir desses contatos, ele passa a integrar o 

bando de Trovoada. A hist6ria ja esta direcionada, quando entra o elemento 

dramatico. Apesar de sentir-se feliz com o amor de Belinha e da noticia de sua 

gravidez, Tonico nao consegue esquecer da promessa que fizera de vingar o pai. 

A amizade entre Trovoada e Tonico se fortalece. 0 pistoleiro elabora urn plano 

para eliminar o coronel e, assim, cumprir a promessa de Tonico. No desfecho, 

acontece a tragedia: Tonico e Trovoada acabam mortos. A finalizagao do filme e 

uma exaltayao ao drama : Belinha decide cuidar da terra que pertencia a familia 

de Tonico e zelar para que seu filho tenha urn futuro em paz. 

A Lei Do Sertao foi o unico filme realizado sob o nome da Cinematografica 

Princesa D'Oeste. A empresa funcionou por urn ano e meio e foi encerrada no dia 

12 de dezembro de 1957. 

Na epoca encerramento, o endere9o e ainda o da Rua Xavier de Toledo, 

70, primeiro andar, porem nos terrnos de encerramento da firma a Cinematografica 

Princesa D' Oeste aparece como produtora e distribuidora de filmes. Segundo o 

documento do Departamento da Receita, lmposto de Vendas e Consigna96es, 
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para o encerramento definitive da Cinematografica Princesa D'Oeste, foi feito urn 

hist6rico dos seguintes bens de Antoninho Hossri: "Fundo de Comercio, 

correspondente m6veis, utensflios e instalaqoes existentes na data do 

encerramento da firma". Da quantia levantada de trezentos e trinta mil cruzeiros e 

noventa centavos, destacava-se o valor de 3% de imposto a ser pago a Receita, 

correspondente a 9.696, 00 cruzeiros. 

Por coincidencia, a partir janeiro de 1959, o filme passa a ser distribufdo 

pela Cinematografica Boa Vista, que funciona no mesmo local da Cinematografica 

Princesa D'Oeste. Nao ha nenhuma indicacao escrita de que a firma pertencesse 

a Antoninho Hossri, mas a supervisao do trabalho e feito por Walter Hossri 

Guerra, parente de Antoninho Hossri. 

Os ultimos documentos arquivados nos quais aparece o nome da 

Cinematografica Boa Vista estao datados de 2 de fevereiro de 1961 com o 

carimbo de urn novo enderec;:o: na Rua dos Andradas, 480. 

Em todos os relat6rios da Boa Vista, os rendimentos do filme aparecem 

com registros de lucros. Segundo Antoninho Hossri na reportagem de 20 de 

janeiro de 1965, o filme teve o rendimento bruto de doze milhoes de cruzeiros. 
39 

A participacao de Antoninho Hossri foi fundamental para o enriquecimento 

do segundo perfodo cinematografico campineiro. Seus filmes notadamente "de 

acao" ajudaram a diversificar as tematicas presentes no perfodo, ao mesmo tempo 

que contribufram para uma producao de carater mais profissional na 

cinematografia campineira dos anos 50. 

39
- Esse valor levantado por essa reportagem tambem indicava que o custo do filme tinba sido de seis milhoes, 

porem, pelo or,amento apresentado, o filme nao chegou a tnos milh5es. PEIXOTO, Days. 0 Cicio 
Cinematognifico Campineiro. Entrevista com Antoninho Hossri. Diirio do Povo, 20/0lll965. Arquivo do 

MIS, Campinas. 
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7 - LINHAS GERAIS SOBRE A CONTRIBUICAO DOS ANOS 50 PARA 0 

CINEMA CAMPINEIRO 

Nao seria possivel falar do periodo cinematografico campineiro dos anos 

50, sem mencionar a sua possivel contribui~o para a existencia dos surtos 

cinematograficos subsequentes. Nao e minha inten~o. porem, aprofundar-me 

neste tema, mas apenas indicar, em linha gerais, o significado desta contribui~o 

e de que forma ela ocorreu. 

Da mesma forma como o ciclo dos anos 20 foi o grande incentivador e o 

motivador para a existencia do surto dos anos 50, estes anos foram igualmente os 

impulsionadores das produ¢es cinematograficas que aconteceram nas decadas 

seguintes, ou seja, os surtos dos anos 60 e 70. 

As liga¢es entre a produ~o cinematografica dos anos 50 e as produ96es 

cinematograficas das decadas posteriores nao aconteceram da mesma forma que 

haviam sucedido entre os anos 50 e os anos 20. Com o tim do surto 

cinematografico campineiro dos anos 50, encerra-se todo um estilo de linguagem 

e produ~o e encerrado. Ja nao ha nenhuma produtora em funcionamento e 

nenhum projeto em vias de ser realizado. 0 perlodo acaba; deixa, porem, uma 

heran~ cultural, que p6de ser recuperada na decada seguinte. 

Desse passado, pouca coisa foi assimilada, a nao ser o fato de Campinas 

ja haver se dedicado a produ~o cinematografica. A linguagem e o estilo de 

produt;:ao do cinema campineiro dos anos 60 em diante sofrem uma transforma~o 

condizente com as modifica¢es culturais e sociais do pais. A antiga influ€mcia do 
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estilo hollywoodiano, presente na decada de 50, da Iugar a urn estilo mais proximo 

da estetica visual desenvolvida pelas Artes Plasticas e o cinema publicitario. Os 

temas inclinam-se para o lado politico, social e poetico da linguagem visual, 

assumindo, muitas vezes, urn tom contestatorio e crftico da sociedade vigente. 

Essa mudanga de estilos deveu-se, com a virada da decada de 50, a uma 

ruptura, de ambito mundial, nas formas de apresentagao das diversas areas 

artfsticas. A instalagao das novas tendemcias permitiu que os valores fossem 

discutidos dentro de urn novo formato socio-cultural e politico. Diante dessa 

modificagao, o cinema em Campinas nao passaria inc61ume, possibilitando que 

fosse instaurada uma nova linguagem cinematografica, ainda que experimental. 

Com a proliferagao dos cineclubes surge urn novo procedimento de filmagem, o 

Super-8, que ira substituir as camaras em 16 mm, que, por sua vez, substituiram 

as de 35 mm. 

Desse processo surgiu, entre os anos 60 e 80, o Cicio Universitario 

Campineiro, as experiencias cinematograficas desenvolvidas em Super-8 e o 

Nucleo de Cinema de Animagao. Sao momentos cinematograficos que ainda nao 

foram observados pela otica de urn pesquisador, mas, merecem urn estudo mais 

aprofundado e detalhado. 
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CAPiTULO II 

FERNAO DIAS COMO OBJETO DE ESTUDO 

analise filmica 



CAPiTULO II -

FERNAO DIAS COMO OBJETO DE ESTUDO - analise filmica 

1- INTRODUCAO AO SEGUNDO CAPiTULO 

Partindo da premissa de que os significados das palavras hist6ria e ficr;ao 

nao sao sin6nimos, deparamos-nos com conceitos espedficos: a hist6ria e a 

narrar;ao de fatos, acontecimentos ou particularidades relativas a um determinado 

assunto1 que aconteceram dentro de urn determinado perfodo da vida de urn 

povo, ao passo que a ficgao e uma fantasia criada, inventada, imaginada por 

alguma pessoa. A ficgao e a hist6ria em muitos momentos podem estar pr6ximas 

ou coexistirem em urn mesmo universo, como acontece nos campos litenflrio, 

pict6rico, cinematognflfico e outros mais. Um momenta da hist6ria pode ser 

permeado pela ficgao de acordo com o carater e a inten~o da sua produ~o. isso, 

porem, nao significa que uma possa substituir a outra, pois a hist6ria jamais se 

tornara ficgao e a ficgao jamais sera hist6ria. Em muitos momentos, quando 

aparecem juntas, ha urn confronto de identidades mesclando seu significado, o 

que impossibilita que se fa913 uma analise concreta entre hist6ria e ficgao. 

Quando ha, portanto, uma tentativa de recompor urn fato hist6rico, em 

especial quando se refere a uma reconstitui~o cinematografica, nunca ocorrera 

uma reconstitui~o pura, ela estara sempre mesclada por urn trago ficcional, de 

maior ou menor intensidade. Esse trago, conforme sua intensidade ou grau, 

1
- FERREIRA, Aurelio Buarque de Rolanda ,Nuvo Diciomirio Aurelio. Editora Nova Fronteira, RJ. 
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certamente dificultara o alcance do limite entre o hist6rico e o ficional, vale dizer, 

quando comega urn e termina o outro. Mesmo o filme documentario ou cientifico, 

cujo genero implica a ideia de que foi construldo dentro de uma pureza real, nao 

esta isento da parcela ficcional que esta embutida na sua construc;:ao e 

linguagem
2 

. Nao existe o uso incondicional da realidade na representac;:ao da 

imagem, a qual sempre estara ligada a urn meio que a explica, quer seja ele 

mecanico ou nao. 

Dessa maneira, o carater de urn filme com argumento hist6rico nao se 

restringe a totalidade hist6rica do fato e muito menos e construldo dentro de uma 

vemaculidade hist6rica isolada. 0 primeiro ponto do carater ficcional e a propria 

reconstruc;:ao fllmica do fato hist6rico, que ja em si carrega uma grande dose de 

ficc;:8o. Por maior que seja o cuidado com a reconstruc;:8o hist6rica por meio da 

narrativa filmica, os elementos ficcionais do proprio enredo3 se entrelagam com os 

hist6ricos alcangando uma outra dimensao, que pode afetar ou nao o fato 

narrado
4

. A essencia hist6rica pode continuar a existir, mas ela e permeada por 

2
- 0 fllme documentario ou cientifico, conforme menciona Jacques Aumont, "niio reside muitas vezes no jato 

de que eles nos apresentam aspectos desconhecidos da realidade que dependem mais do imagintirio do que 
do real. " para Aumont "qualquer jilme e um filme de fiq:iio ", pois "a/em do jato de qualquer filme serum 
espetizculo e apresentar sempre o cartiter um pouco fantilstico de uma realidade que ndo poderia me atingir 

e diante da qual me encontro em posigiio de isenriio, existem outros motivos pelos quais os filme cientificos 
ou documentlirio niio podem escapar Iota/mente daficgiio. Em primeiro Iugar, qualquer objeto ja e signa de 
outra coisa, jCt estci preso em um imaginiJ:rio social e ojerece-se, entao, como supone de uma pequena 

fic¢o ". AUMONT E OlJTROS, Jacques. A estetica do filme. Editora Papirus, Campinas, SP, !995. p. I 01. 
3

- Nesse caso, falamos dos elementos narratives que serviram de base para a cria~ao do roteiro, mas nao 

existiram no fa to hist6rico. 
4

- Muitos filmes com argumentos hist6ricos :ficam tao "'contaminados" pelos elementos ficcionais que 

modificam totalmente a linha hist6rica condutora, passando a ser apenas urn filrne ficcional inserido em uma 
tematica hist6rica. Diversos erros de adapta96es estao sendo apontados no livm Passado Imperfeito 
organizado por Mark Carnes, e comentado por Bernardo Carvalho na Folha de Sao Paulo (15/01/98) em que 
sao mencionados diversos :filmes que tiveram os fatos hist6ricos modi:ficados para compor melhor o roteiro -
como uma das exemplificay5es W.V. Harris menciona o filme "Spartacus" (1969) de Stanley Kubrick, que 
insere Graco e Julio Cesar na hist6ria de Esp:irtaco sem dela fazerem parte. A explicayao corresponde a uma 
estrategia de alcanyar mais pUblico: «o motivo aqui foi, evidentemente inserir no mesmo filme tantos romanos 

famosos quanta fosse passive/.". 
Muitas vezes, porem, o uso da fic9ao dentro de urn cenfuio hist6rico e intencional, como forma de 

dar credibilidade a narrayao, o que e exemplificado por "Ben-Hur'' (William Wyler, 1959) urn dos varios 
filrnes que se utilizaram desse recurso. Em outros filrnes, como "Carlota Joaquina"de Carla Camurati, a 
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varios elementos que nao estavam presentes naquele momenta, mas que servem 

para dar consistencia ao en redo e impressao de realidade5
. 

0 tema hist6rico esta presente no cinema desde o seu infcio, o que revela a 

fascinac;:8o que os diretores demonstram em tornar visfvel algo que s6 se 

conserva na memoria ou nas formas em que foram registrados, como se isso 

pudesse ser transportado para a tela e restaurasse a realidade passada. 0 visfvel 

na tela nao significa que a realidade esteja presente ali naquele momenta. Por 

mais realista que seja a caracterizac;:ao do momenta hist6rico, mediante a imagem 

cinematografica, sera apenas uma imagem. Embora Marc Ferro teorize que esta 

realidade pode ser apreendida pelo cinema6
, a realidade cinematografica nunca 

sera a verdadeira realidade, sempre sera a mimese de outra realidade por mais 

bern reconstrufda que ela possa ter sido. Se estendermos o tema urn pouco mais, 

verificamos que a propria construc;:ao fllmica ja implica o distanciamento da 

realidade: a construc;:ao do espa~o-tempo cinematografico em contrapartida com o 

tempo real. A distancia tende a aumentar ainda mais quando e levantada a 

questao do tempo-hist6rico eo tempo-real
7

. 

Dessa forma, o filme hist6rico esta condicionado a 16gica cinematografica e 

com ela pode sofrer altera<;:(ies em sua pretensa necessidade de repetir o real. 

Porem quando varios filmes sao produzidos com base em urn mesmo fato 

hist6rico, ha a possibilidade de se perceber qual deles se aproxima mais dos 

intenc;ao e criar urn roteiro calcado em um fato hist6rico e tentar manter uma coerencia com esse fato~ embora 

isso nao signifique deixar de construir uma narrativa que sirva de entretenimento. 
5 _ Essa "impressiio de realidade" a que me refiro niio e a mesma usada para dar significado a imagem 

cinematografica do neo-realismo, e sim fornecer a sensac;ao de verossimilhan~a ao espectador em rela~ao ao 
registro hist6rico do fato: ambientayao, personagens, cerulrios, etc. 
6 

_ Marc Ferro ern "Cinema and History", a:firma que o ''tornar visivel"' o "nffo visiver' por meio das 

reconstruy5es hlst6ricas empresta urn cariiter de realidade a estes :filmes, como no caso de Alexander Nevsky 

(Eisenstein), que consegue exemplificar a Russia medieval. 
7 

_ Diversos autores estudaram a questao do espayo-tempo cinematogrilfico inclusive Rudolf Arnheim, 

quando analisa A Arte do Cinema. 0 autor diz que, na vida real, o espayo e o tempo siio continuos, o que nao 

acontece com o cinema e, conseqllentemente a reaJidade cinematogratica tambem nao e a mesma da reaL 
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testemunhos deixados pela hist6ria, ou qual deles envereda pela fi~o. De 

qualquer forma, a comparagao amplia as possibilidades de analise e ajuda a situar 

o objeto estudado. A analise do filme Fernao Dias segue esse caminho, e e por 

esse parametro que iremos proceder a sua definigao. 

A realizagao de Fernao Dias, em relagao ao argumento hist6rico, nao se 

devia apenas ao carc!iter comercial que o filme lograsse ter, e sim a possibilidade 

de que o filme fosse apresentado em escolas ou em institui<;:Qescom a finalidade 

educativa 
8 

. Esse sentido fez que o diretor Alfredo Roberto Alves emprendesse 

uma pesquisa acuidada para que a hist6ria nao se transformasse em uma obra 

puramente ficcional - tambem nao era sua intengao transforma-la em obra 

documentaria em que houvesse apenas o registro dos fatos. Dessa forma, 

Alfredo Roberto Alves procurou da melhor maneira possivel, preservar e 

reconstituir o periodo abordado, esforc;:ando-se para que sua obra constituisse 

uma fonte de conhecimento hist6rico e ao mesmo tempo, proporcionasse 

divertimento. 

Partindo dessa premissa, verifica-se que a analise do que seja hist6rico ou 

ficcional dentro do filme Fernao Dias nao deveria ser isolada ou apenas restrita 

ao proprio objeto de estudo, mas deveria realizar-se mediante a comparagao com 

outros filmes sobre o mesmo tema, os quais fossem realizados no pais. Dentre os 

filmes pesquisados, foram encontrados outros dais filmes sobre o tema - a vida do 

bandeirante Femao Dias - , que, embora realizados em epocas diferentes, vern ao 

encontro do prop6sito da analise comparativa: Bandeirantes, de Humberto 

Mauro, realizado em 1940, e 0 Cat;ador de Esmeraldas, de Osvaldo de Oliveira, 

realizado em 1979. 

8
- Conforme depoimento dado por Terezinha Alves, pertencente ao arquivo do MIS de Campinas. 
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2. ANALISE FiLMICA COMPARATIVA- FERNAO DIAS POR OUTRAS OTICAS 

Os tres filmes mencionados, que falam sabre a vida do bandeirante Femao 

Dias, foram realizados em tres mementos diferentes do cinema brasileiro, por tres 

diretores distintos e produzidos por companhias totalmente dispares. Portanto 

estes tres filmes nao tiveram o mesmo tratamento tecnico, nem a mesma 

divulgagao ou reconhecimento. Esses dados porem, nao impossibilitam que seja 

feita uma leitura comparativa das tres obras, ja que o conteudo hist6rico e urn s6 

e, ao contrario de serem impeditivos, tais dados tomam-se aliados na analise do 

que seja real ou ficcional. 

Para realizar a analise do conteudo fflmico, tendo em vista o carater de 

fundamentagao hist6rica que eles reservam, a reflexao sera feita por meio destes 

itens que a possibilitam: 

• Adapta9(ies e roteiros da hist6ria 

• Personagens 

• Cenario e vestuario 

A analise tecnica -sequencia, pianos, enquadramento, movimentos de 

camera, sonorizagao - nao sera comparativa e sim pautada apenas no filme 

Femao Dias mediante a decupagem. 
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Para a analise comparativa foram feitas tres tabelas que posicionam os tres 

filmes e facilitam a leitura do assunto abordado. Elas servirao de guias de 

orientagao na introdugao de cada analise. 

A primeira tabela e uma ficha tecnica resumida que subdivide os filmes de 

acordo com o nome, data, diretor, roteirista e produtor. Os tres filmes nesta tabela 

serao apresentados cronologicamente, de acordo com o ano de produgao de 

cada um deles. 
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TABELA 1 

I I I 
FILMES I Bandeirantes (1)* jFemao Dias (2)* 10 Cac;ador de 

I I IEsmeraldas (3)* 

I I I 
DIRETORES I Humberto Mauro I Alfredo Roberto I Osvaldo 

I co-dir~o: !Alves I Oliveira 
I Roquette-Pinto I I 

I I I 
ANO 11940 11956 11979 

I I I Oswaldo 
PRODUTORA IlNCE ( lnstituto Nacional ICine-Produtora I Massaini-

I de Cinema Educativo) I Campineira S.A. jCinedistri Ltda./ 

I I I Embrafilme 

I I I 
CARACTERiSTICA I Estatal I Particular I Particular/ 
DA PRODUTORA I I 1 Estatal 

I I I 
I Humberto Mauro 1 Alfredo Roberto I roteiro: 
I co-dire~o: I Alves I Anselmo Duarte 
I Roquette-Pinto I 1 Hemani Donato 

ROTEIRO JOrienta~o Hist6rica I Baseado na pega IOsvaldo Oliveira 
E I Affonso de Taunay I teatral de Amilar I 

ARGUMENTO I Orienta~o geral e texto !Alves I 
I Raquette-Pinto I I Argumento: 

I I I Hemani Donato 

OBS.:( *) Os numeros que acompanham cada filme serao usados para identificar a qual filme estamos 
nos referindo. 
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2.1 - Roteirizac;ao de uma hist6ria - a hist6ria oficial 

Antes dessa analise, toma-se necessaria explanar sobre o assunto 

abordado, os tres roteiros prendem-se a hist6ria do bandeirante Fernao Dias e sua 

ultima incursao pelos sertoes brasileiros, a qual ficou conhecida como a "Bandeira 

das Esmeraldas". 

Fernao Dias Paes, considerado urn dos bandeirantes mais importantes, era 

paulista de, pelo menos, tres geray(ies e residia na Fazenda do Capao, em 

Pinheiros. Filho e neto dos primeiros povoadores vicentinos, nasceu em 1608, 

provavelmente na vila de Sao Paulo de Piratininga. Figurou como uma das mais 

importantes pessoas da capitania, tendo exercido varias funy(ies na camara de 

Sao Paulo. Em 1674, era considerado como o homem mais rico dentre os 

paulistas, senhor de muitos escravos, entre indios e negros. Sua fortuna havia 

sido consolidada em 1660, pelo casamento com sua segunda mulher, Maria 

Garcia Rodrigues Betim, descendente de nobres holandeses e 34 anos mais nova 

que ele. 

Por volta de 1638, ao fim da primeira etapa do bandeirantismo, seu nome 

comeQa a projetar-se, por ocasiao do desbravamento dos sertoes que hoje 

constituem os Estados do Parana. Santa Catarina e Rio Grande do Sui. Na Serra 

de Apucarana, conquistou tres tribos guaianas, trazendo-os para suas terras em 

Sao Paulo. Participou da expedigao que expulsou os holandeses das vilas do 

litoral, em Sao Vicente. 
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Porem o feito que o tornou mais conhecido, e a chamada "Bandeira das 

Esmeraldas", que partiu de Sao Paulo em 21 de julho de 1674. Femao Dias 

contava, entao, com 65 anos de idade. Essa bandeira seguiu com 876 pessoas, 

entre brancos, indios e mestigos. 

No Seiscentismo, acreditava-se firmemente na exist€mcia de algum Iugar no 

sertao, onde haveria uma montanha cheia de prata e uma lagoa de esmeraldas, o 

que levou o prfncipe regente a querer tudo para si, procurando pessoas que 

cumprissem a missao de resgatar essa riqueza oculta. Em 30 de outubro de 1672, 

datada da Bahia, Femao Dias recebeu do Governador-Geral, uma carta patente 

de Governador das Esmeraldas, ja tendo recebido anteriormente uma carta regia 

recomendando-lhe que auxiliasse Agostinho Barbalho Beserra no descobrimento 

das minas. Fernao Dias preferiu, porem, partir ele mesmo em procura das 

esmeraldas
9

. Para isso, foi necessaria empenhar todos os seus bens, vender todo 

o gado, escravos , j6ias e bens pessoais, para poder custear a bandeira. Esse 

custeio perdurou durante todo o tempo em que a bandeira ficou no sertao, sendo 

necessaria que sua mulher, Maria Betim, tambem vendesse todo o restante de 

bens. Todo custeio veio exclusivamente de Fernao Dias, apesar da parceria com o 

rt - 10 governo po ugues . 

9 -Roberto Simonsen em seu livro Historia Economica do Brasil, confirma essa afumaviio: " Na segunda 
metade do s€culo, em expressivas mensagens, os pr6prios Soberanos portugueses procuraram instigar os 

paulistas a irrvestigar;iio nos sertaes da existencia de pedras e metais preciosos. A grande epopda de Femiio 

Dias Pais, o descobridor das suposta esmeraldas, nasceu do empenho de sati!ifazer a uma dessas reais 

missivas." p. 210 
10

- E. interessante notar o acordo do governo portugues com o bandeirante: a contribuiyiio do primeiro s6 era 

dada em forma de emprestimo e nao de doay5es. ''Mas a generosidade regia se exercia de modo singular.' Se 

se ma!lograsse a empreza seria o sertanista obrigado a uma reposiqiio. 0 Estado s6 podia ser socio de 
emprezas felizesl" ( Historia Geral das Bandeiras Paulistas, p. 78) . Por esta frase, percebe-se a forma 

como se processavam a escolha das bandeiras, especialmente no caso de Fernao Dias que tinha meios para 

"ban car'' a bandeira, atendendo as or dens do govemador geral. F ernao Dias ate emprestou dinheiro para quem 

niio tinha recursos para acompanhli-lo. 
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No ano seguinte, ap6s receber a patente, Femao Dias nomeou Matias 

Cardoso de Almeida, seu primo, como capitao-mor e ajudante do governador, o 

qual seguiu com escravos, para plantayao de rogas e formayao de um arraial, com 

plantas e criac;Xies levadas de Sao Paulo. Um ano depois, em 1674, Fernao Dias 

partiu em companhia do genro, Manuel de Borba Gato, e dos filhos: Garcia 

Rodrigues Pais e Jose Dias Pais. Este ultimo, filho ilegftimo, dele e de uma 

fndia
11

. Na frente dessa expediyao seguiu um grupo comandado por Bartolomeu 

da Cunha Gago. 

Os bandeirantes ficaram sete anos nessa excursao, o que provocou 

situac;X>es adversas, como fome, ataque de outros fndios, deserc;X>es, mortes por 

doengas e, espencialmente traic;Xies. A traiyao mais grave foi a de Jose Dias, a 

qual culminou com o seu enforcamento, a mando do proprio Fernao Dias, para 

exemplo aos seus comandados. As dificuldades que surgiram durante esse 

perfodo motivaram a conspirayao movida por Jose Dias contra o pai. 0 filho queria 

destituir Fernao Dias da chefia da bandeira e retornar a Sao Paulo. 

0 itinerario dessa bandeira e motivo de divergemcia entre os estudiosos, 

porem a versao mais utilizada e a de Robert Southey12
, segundo o qual o roteiro 

usado por Fernao Dias situa-se no territ6rio de Minas Gerais, a partir da cabeceira 

do Rio das Velhas, seguindo sempre rumo ao norte ate a zona do Serro Frio, ou 

seja, passando por Vituruna, Paraopeba, Tucumbira, ltamerendiba, Esmeraldas, 

Sumidouro do Rio das Velhas, Mato das Pedrarias e Serro Frio, onde existia o 

ouro, logo depois descoberto pelos paulistas. 

11
- Taunay cita Pedro Taques em uma das passagens: " ... o mameluco Jose Dias Paes, filho bastardo dos 

delirios da mocidade do govemador Femao Dias ... " Historia Geral das Bandeiras Paulistas, tomo VI, p. 
105. 
12

- A maioria das fontes consultadas cita a obra Hist6ria do BrasiL escrito Robert Southey, tambem 
pesquisada para esta dissertayao. 
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Fernao Dias nao descobriu as esmeraldas, pois verificou-se, mais tarde, 

tratar-se, de turmalinas as pedras encontradas em Vupabw;:u, recolhidas na regiao 

banhada pelos rios Jequitinhonha e Ara9uai. De sua expedi98o original sobravam 

pouco mais de dez homens: somente ele, Garcia Pais, Borba Gato e mais alguns 

indios amigos. Pouco antes de morrer, em 27 de mar9o de 1681, escrevia do 

sertao: 

"( ... ) deixo abertas cavas de esmeraldas, no mesmo morro 

donde as levou Marcos de Azeredo, ja defunto, coisa que 

ha de estimar-se em Portuga!'
13

. 

0 Bandeirante das Esmeraldas morreu vftima da febre palustre, ou 

carneirada, e seus ossos foram transladados para Sao Paulo por seu filho Garcia 

Pais, o qual atravessou o sertao, carregando os ossos do marta, em um vaso 

fndigena, correndo todos os riscos para poder cumprir o ultimo desejo do pai: ser 

sepultado na capela-mor do mosteiro de Sao Bento, que mandara construir em 

1650. 

Fernao Dias, com a sua bandeira abriu caminho para outra grande etapa 

do bandeirantismo: a conquista do ouro e do diamante. 

13
- Al\1ARAL, Antonio Barreto- Dicionario de Hist6ria de Sao Paulo. p. 344. 
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2.2 - Adapta~oes e Roteiros 

Bandeirantes, Ferniio Dias e 0 Ca(lador de Esmeraldas falam sabre o 

mesmo tema, mas nao seguem o mesmo roteiro. Gada roteirista procurou 

construir a hist6ria de Femao Dias dentro de uma 16gica cinematografica que 

correspondesse a espectativa do diretor ou do produtor. Apesar da forma linear da 

narrativa prevalecer nos tres filmes, todos iniciando e finalizando a reconstru~o 

do fato hist6rico seguindo a ordem cronol6gica dos acontecimentos, cada filme 

tem a sua propria linguagem. Cabe ver o tratamento dado aos tres filmes mediante 

a analise das semelhan9<3s e diferen9<3s que eles apresentam. 

Para iniciar esse estudo, a analise sera feita separadamente por filme, 

porem dessa vez nao seguira a ordem cronol6gica de produ~o. Bandeirantes de 

Humberto Mauro sera o primeiro filme analisado; o segundo sera 0 Ca(lador de 

Esmeraldas de Osvaldo de Oliveira, e, por ultimo, o filme Fernao Dias de Alfredo 

Roberto Alves. 
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2.2.1- Bandeirantes 
14 

Realizado em 1940 por Humberto Mauro, Bandeirantes e urn dos primeiros 

filmes que fala de Fernao Dias
15

. E um media-metragem produzido pelo lnstituto 

Nacional de Cinema Educativo (INCE) 
16

, criado pelo governo de Getulio Vargas 

como fonma de incentivo ao cinema educativo. 0 filme teve a orienta~o geral de 

Edgar Roquete-Pinto, diretor - presidente do lnstituto. A coordena~o hist6rica 

ficou a cargo de Afonso de Taunay, historiador e diretor do Museu Paulista. 

A tentativa de demonstrar o carater cientifico do filme pelo uso de 

elementos ilustrativos que comprovem a veracidade dos fatos mesclados a agao 

dos personagens, tomam esse filme diferente em rela~o aos outros dois. Aqui, a 

necessidade de evidenciar o hist6rico empresta ao filme uma aparemcia de 

documentario. 

Dos tres filmes que falam do bandeirante, esse e este de roteiro mais curto, 

observando-se, ainda, que o filme nao se limita apenas a hist6ria de Fernao Dias. 

14
• Recentemente esse filme serviu de tema para urna disserta<;iio de mestrado, auxiliando a leitura do mesmo 

e a possibilidade de relaciomi-lo com a proposta de an:ilise comparativa. MORETTIN, Eduardo V. Cinema e 

Historia: Uma Amilise do fdme "Os Bandeirantes". Sao Paulo, ECAIUSP, 1994. 
".A partir de 1915, boa parte da produ<;iio de filmes no Brasil esta baseada na literatura. Urn desses filmes, 

conforme menciona Paulo Emilio Salles Gomes em Cinema: Trajet6ria no Subdesenvolvimento, foi tirade 
da obra 0 Cac;ador de Esmeraldas de Olavo Bilac e refere-se ao tema em questiio. Nos arquivos da 

Cinemateca Brasileira em Sao Paulo, porem, nao foi encontrada nenhuma referencia a aJguma produyAo que 

falasse do bandeirante Fernao Dias realizada em media ou longa metragem que fosse anterior ao Bandeirantes 

de Humberto Mauro. A imica menviio existente e sobre o filme 0 Carador de Diamantes que Vittorio 
Cappelaro realizou em 1933. Trata-se de urna historia sobre os bandeirantes, mas niio sobre Ferniio Dias. 

Eduardo V. Morettin, em sua disserta<;iio Cinema e Historia : Uma Analise do fdme "'s Bandeirantes", 
cita que Taunay niio classifica o filme de Cappelaro como urn filme sobre bandeirantes e sim como urn drama 

que trata de urn triiingulo amoroso sem o perfil de uma reconstitui10iio historica, embora Luiz A Miranda no 

Dicionario de Cineastas Brasileiros reproduza urn comentario de Guilherme de Almeida, publicado no jornal 
Estado de Sao Paulo (28/1/1934), segundo o qual este teria sido "o filme de nossa terrae nossa gente! Siio 
Paulo do secu/o XVII, das Bandeiras e das Entradas no sertiio, transportado para a tela com realismo 

maravilhoso" (p.80). Apesar desses comentarios, o filme Bandeirantes foi o primeiro sobre os feitos do 

bandeirante Femao Dias ern media metragem, e Ferniio Dias de Alfredo Roberto Alves e o primeiro longa

metragem sobre o tema. 
16 -Em 1936 Roquette-Pinto convidou Hurnberto Mauro para trabalhar no recem criado Instituto Nacional de 

cinema Educative como chefe dos servi<;os tecnicos. Mais adiante sera feito urna pequena retrospectiva da 

obra e vida de Humberto Mauro. 
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Ao todo, o filme e composto por quatro blocos narratives, conforme analisa 

Eduardo Morettin
17

. 0 primeiro bloco, alem da apresenta~o dos creditos, esta 

voltado para a imagem do historiador Afonso de Taunay, descrita por Morettin 18
: 

"Taunay surge atras de uma mesa ocupada par livros e 

papeis e, sem olhar para a camera, escreve e consulta 

alguns textos. Este unico plano coincide com a primeira 

intervenr;i!io do locutor, informando-nos de que se trata de 

um historiador das bandeiras e um membra da Academia 

Brasileira de Letras." 

No segundo bloco, fala-se sobre o Tratado das Tordesilhas, ilustrado por 

dois mapas da America do Sui, destacando-se a parte pertencente a Portugal. 

Novamente, o filme segue com ilustra¢es que exemplificam o conteudo narrado: 

dois quadros de Jose Wasth Rodrigues, retratando D.Joao Ill e Martim Afonso de 

Souza; mais um mapa com a divisao da colonia em capitanias hereditarias 

(corresponde ao texto sobre a coloniza~o e ocupac;:8o do pais, incluindo varias 

cidades); o quadro de Oscar Pereira da Silva "A Fundac;:8o de Sao Paulo"; e mais 

dois retratos feitos por Wasth Rodrigues - Joao Ramalho e Tibiri<;:a. 19 Em seguida, 

17 -MORETTIN, Eduardo Victoria. Cinema e Historia: uma analise do ji/me "Os Bandeirantes". 
Disserta<;ao de mestrado. Sao Paulo, ECN USP, 1994. 
18

- Os creditos aparecem na seguinte ordem (ainda conforme amilise de Eduardo Morettin - Cinema e 
Historia ... ) 

- Produtora: INCE, subordinado ao Ministerio da Educa<;ao e Saude do Brasil. 

-Titulo do filme e orienta<;ao hist6rica (Taunay). 

- Subtitulos: "Comentiuio", "Funda<;iio de Sao Paulo", "Anchieta", "Cicio do Desbravamento", 

"Cicio do Ouro e das Pedras". 

- Instituiy6es que forneceram a documentaVfto usada: Museu Paulista, Museu Nacional, Comissao 

Rondon eo INCE. 

- Respons<ivei pela orientayao gera.l e texto lido no filme: Edgar Roquette Pinto. I Autor dos versos 

declamados: Olavo Bilac. 

- Autor da mUsica e responscivel pela regencia: Francisco Braga./ Diretor do filme: Humberto Mauro. 

- Responsilveis pela fotografia e sam (execu<;iio tecnica). 
19

- A identifica<;iio dos quadros foi feita por Eduardo Morettin. Todos os quadros encontrarn-se no Museu 

Paulista. Eles nao estao identificados nos cniditos do filme. 
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aparece a imagem de Anchieta - o primeiro momenta encenado do filme - que 

realiza diversos feitos e encerra a sua participac;:i:lo escrevendo o Poema da 

Virgem nas areias de uma praia. 

0 terceiro bloco e iniciado com o letreiro "Cicio do Desbravamento - Antonio 

Raposo Tavares", e os creditos referentes ao bloco. Novamente e feito o uso de 

maquetes, uma estatua do bandeirante feita por Brizzolara eo quadro "Ruinas da 

Casa e Cape/a de Antonio Raposo Tavares em Quintaiina, de Joao Batista da 

Costa. A hist6ria de Antonio Raposo Tavares e a sua contribuic;:i:lo pelo aumento 

do territ6rio brasileiro sao mostrados nesse bloco. 0 ponto moral e mostrado 

quando Raposo Tavares retoma da sua missao e aponta os custos ffsicos 

exigidos pela empreitada. 

0 quarto e ultimo bloco e o que conta a hist6ria de Femao Dias 

denominado como "Cicio do Ouro e das Pedras- Femao Dias Paes"20
. Esse bloco 

e o que realmente interessa para o estudo comparative. 

Ao todo, o filme apresenta 325 planos
21 

, sendo que, quase a metade do 

filme pertence a este ultimo bloco. lniciando no plano 168, o bloco sobre Fernao 

Dias ocupa exatamente 157 pianos. Ele e composto linearmente de uma maneira 

simples, sem sequencias ou tramas paralelas, basicamente resumidas da seguinte 

forma: 

1 - SEQUENCIA - lndicacao de quem e o bandeirante; Cnarracao dos fates) 

1- lmagem iconografica - estatua do bandeirante feita por Luiz Brizzolara 

2- lmagem lconografica - mapa mostrando o percurso de Femao Dias. 

20
- A bandeira de Femao Dias foi responsive] pelo "Ciclo do Ouro" em Minas Gerais, mas o "Ciclo das 

Pedras ou dos Diamantes" so foi acontecer mais tarde em Goiits. 
21

- A aniilise e feita sabre a decupagem realizada por Eduardo Morettin para o filme Bandeirantes. 
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II- SEQUENCIA - Maria Betim enviando recursos a bandeira - infcio da 

interoretacao. 

3- Narrayao com imagens interpretativas do fato. 

4- Junto com Maria Betim estao duas mulheres e um homem ( o que ira 

partir). 

Ill- SEQUENCIA- Apresentacao dos componentes da bandeira; 

5- Fernao Dias vendo as pedras no Mato das Pedreiras. Estava quase s6. 

6- Borba Gato- "Tenente General do Mato'- seu genro. 

7- Garcia Pais- "Filho dedicado". 

8- Jose Dias - "Filho traidor". 

9- Alguns Indios e auxiliares. 

IV- SEQUENCIA - Dificuldades enfrentadas pelos bandeirantes; 

10- Narrayao sabre as doen9<>s eo horror do mato que se abateu sabre os 

bandeirantes. 

11- Deseryees:- Matias Cardoso; Antonio Prado da Cunha; o velho 

Manoel da Costa com os peoes; o capitao Manoel de Goes; Joao Bernal; 

Baltazar da Veiga; Belchior da Cunha; e dois frades - o carrnelita e o 

franciscano. 

11- Mertes- e diversas cruzes no acampamento. 

12- Sofrimento de Fernao Dias. 

v- SEQUENCIA : Conspiracao e morte de Jose Dias: 
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13- Jose Dias combinando urn encontro com seus companheiros. 

14- Descoberta da conspirac;ao pela fndia Guaina. 

15- Relata da fndia para Fernao Dias. 

16- Fernao Dias ordena que Borba Gato e Garcia prendam e executem o 

traidor. 

17- Jose Dias e arrastado para a forca. 

18- Enforcamento de Jose Dias. 

VI - SEQUENCIA : Encontro das esmeraldas: 

19- Chegada dos recursos enviados por Maria Betim. 

20- Safda do acampamento. Caminhada dos bandeirantes. 

21- Lagoa de Vapabu9u. 

22- Encontro das Esmeraldas. 

VII - SEQUENCIA : Doenca e morte de Fernao Dias: 

23- Fernao Dias contaminado pela febre terc;a (ou palustre, tambem 

conhecida como carneirada). Delfrio de Fernao Dias pela febre. 

24- Narra98o sobre o fato da pedras serem apenas turmalinas e nao 

esmeraldas como Fernao Dias acreditava sere morreu sem conhecer a 

verdade. 

25- Marte de Fernao Dias. 

26- lmagem sobreposta do rosto de Fernao Dias com cenas de diversas 

povoa¢es, caminhos e conquistas que foram abertos pelo bandeirante. 
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27- Gena de um terrene com uma cruz e uma fogueira montada sobre o 

terrene: "sobre a sepultura (Fernao Dias) ardeu uma fogueira". Fundo 

musical do Hino Nacional. 

A parte do filme dedicada ao bandeirante Fernao Dias tern a dura98o de 

vinte minutes e quarenta segundos, divididos nestes vinte e sete !tens, 

distribuldos em sete sequencias basicas. A organiza98o em t6picos serve para 

organizar os itens que serao detalhados a seguir. 

A apresenta98o do bloco, alem da representa98o das personagens, 

tambem foi reforc;:ada pelo uso das ilustra¢es e da locu98o. 

Ap6s a apresenta98o dos letreiros, esse bloco - "Cicio do Ouro e das 

Pedras"- tambem e iniciado ilustrativamente com uma estatua, no caso a de 

Fernao Dias, tambem realizada por Luiz Brizzolara, seguida de uma maquete e 

dois mapas, igual ao bloco anterior dedicado ao "Cicio do Desbravamento". 0 

locutor vai direcionando a imagem e informando sobre o bandeirante - a volta do 

"velho bandeirante" ao sertao para procurar as esmeraldas e o local onde a a98o 

acontece. 

Na segunda sequencia, aparece Maria Betim ao entregar os recursos 

conseguidos com a venda de bens para salvar a bandeira: ela esta rodeada de 

brancos e indios e observa a partida do cavaleiro. Apesar da constru98o linear do 

filme, h8 uma inversao dos fatos na apresentac;:ao da hist6ria, pois a sequencia II 

(Maria Betim enviando recursos) e anterior a sequencia IV (dificuldades 

enfrentadas pelos bandeirantes). Porem esse dado nao interrompe o 

entendimento da hist6ria e nem a constru98o linear do filme, apenas serve como 

uma observa98o. A cena e narrada ressaltando a importancia de tal a98o. 
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Na sequencia seguinte e que aparece a famflia do bandeirante e os 

integrantes da bandeira - o chefe, seus dais filhos: Garcia e Jose Dias, e Borba 

Gato. 

Dando continuidade a hist6ria, as pr6ximas sequencias exemplificam as 

dificuldades da bandeira: o sofrimento, a desolagao e o abandono, culminando 

com a traigao de Jose Dias. A descoberta da conspiragao pela velha india, a 

prisao e o enforcamento de Jose Dias fornecem a estas sequencias os elementos 

principais do drama de Fernao Dias, o ponto de maior dramaticidade do roteiro. 

A chegada dos recursos vindo de Sao Paulo acontece ap6s o enforcamento 

na sequencia VI. Novamente aparece urn mapa que localiza para o espectador o 

ponto onde Femao Dias se encontra: o mato das Pedreiras. A imagem de uma 

lagoa e mostrada como se fosse a lagoa de Vapabuc;:u, com alguns trechos dos 

versos de Bilac sendo narrados ao fundo. 

A descoberta das esmeraldas, que deveria ser o ponto forte da hist6ria e 

colocada de maneira simples e econ6mica, resumindo-se a dais pianos gerais. 

Caminhando para o desfecho do filme, a lagoa e mostrada novamente 

como urn Iugar de doenc;:as. Fernao Dias, contaminado pela febre terga, e 

amparado e levado para a casa, onde entra em deliria. Ele caminha de um lado 

para outro ate cair, sendo escorado por Garcia e Borba Gato que o encostam em 

urn monte de terrra. Mais uma vez, o locutor declama os versos de Bilac, enquanto 

varias imagens se sobrepoem. 

No final, ocorre o funeral de Fernao Dias, quando Garcia finca uma cruz na 

sepultura. Uma enorrne fogueira e erguida sabre a sepultura, que e circundada por 

brancos e indios. 0 narrador faz sua ultima intervengao enaltecendo o carater da 

expedigao. 

236 



Apesar de Humberto Mauro ja trabalhar com o cinema sonora desde o filme 

Mulher, produzido pela Cinedia em 1931, Bandeirantes, realizado em 1940, nao 

traz as caracteristicas interpretativas do cinema sonora: a naturalidade das cenas 

e o dialogo. Tirando a narra~o e o fundo musical, o filme foi inteiramente 

construido dentro do estilo interpretative do cinema mudo. 0 exagero nos gestos 

dos interpretes para designar uma a~o ou mesmo a indica~o de uma outra a~o 

pela locu~o em "off' evidenciam esse estilo de filmagem. A abordagem direta da 

camera em alguma particularidade do rosto de certas personagens, exemplificado 

por meio do "close" de urn ouvido, na cena em que a india ouve a conspira~o 

planejada por Jose Dias, sinaliza o exagero da tomada para evidenciar urn fato ou 

urn sentimento, o que indicia a constru~o narrativa propria do cinema mudo. A 

explica~o reside, possfvelmente, na caracterfstica do filme ser urn documentario 

ficcional sem dialogos e com locu~o em "off", mas distancia-se do estilo dos 

demais filmes do mesmo tema realizados posteriormente. 

2.2.1.1- Pequena abordagem sobre Humberto Mauro 

Nao seria possfvel falar do filme Bandeirantes sem fazer alguma men~o 

ao seu diretor. Apesar de ser referencia, em diversas obras do cinema brasileiro, a 

inclusao de uma pequena biografia de Humberto Mauro, essa biografia e 

necessaria neste estudo como forma de aproxima~o entre a obra e o diretoP . 

22
- Diversas obras serviram para compor os dados sobre Humberto Mauro: 

-VIANY, Alex (org.). Humberto Mauro- Sua vidal Sua arte/ Sua trajetoria no cinema. Rio de 

Janeiro, Edt. Artenoval Embrafilme, 1978. 
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Urn dos diretores mais importantes da cinematografia brasileira, Humberto 

Duarte Mauro nasceu em Volta Grande, Minas Gerais, em 1897. Considerado por 

Paulo Emilio Salles Gomes como "a primeira personalidade de primeiro plano 

revelada pelo cinema brasileiro"
23 

, Humberto Mauro morreu em 1983 deixando 

uma vasta obra. 

Morando em Cataguazes desde os 13 anos de idade, Humberto Mauro 

desenvolveu diversas atividades tecnicas, alem de incursionar pelo teatro, 

literatura, fotografia, ate chegar as suas primeiras experiemcias cinematograficas, 

o que deflagrou o Cicio de Cataguazes. 

As primeiras experiencias com o cinema devia-se ao contato com Pedro 

Cornelio, italiano de nascimento, que foi morar em Cataguazes em 1914. Em 1925 

realizam uma experiencia com a realizal(8o do curta-metragem Valadiiio, 0 

Cratera. Juntos fundaram a Phebe Sui America Film produzindo em 1926 o longa 

metragem Na Primavera da Vida, apoiados pelos comerciantes Homero Cortes 

Domingues e Agenor de Barros. Eva Cornelio, filha de Pedro Cornelio faz o 

principal papel feminine. Posteriormente a atriz seria tansformada em estrela do 

cinema nacional atraves de Cinearte com o nome de Eva Nil. 0 papel principal 

masculine foi desempenhado por Bruno Mauro, pseud6nimo de Chiquinho Mauro, 

irmao de Humberto Mauro. 

- RA..M:OS, Fernao (org.)- Historia do Cinema Brasileiro. Sao Paulo, Art Editora, 1990. 
- MIRAL'-ITIA, Luiz Felipe A. Dicionario de Cineastas Brasileiros. Art Editora, Sao Paulo, 1990 
- GOMES, Paulo Emilio Salles. Cinema: Trajetoria no Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro, 

Edit ora Paz e Terra, 1980. 
-VIM!', Alex. Introdu~iio ao Cinema Brasileiro. Rio de Janeiro, Editora Revan Ltda., 1993. 

23
- GOMES, Paulo Emilio Salles. Cinema: Trajetoria no Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro, Editora 

Paz e Terra, 1980. 
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Em 1927, Humberto Mauro realiza o filme Tesouro Perdido, produzido 

pela Phebo Brasil Filme, "um modelo corrente do cinema norte-americana, o 

western, onde figuram como personagens bandidos e mocinhos envolvidos em 

mutuas perseguiqoes no Iomba de seus velozes cava los. "24 Em razao do 

afastamento de Eva Nil durante a filmagem, o papel principal e dado para Maria de 

Almeida Mauro, mulher de Humberto Mauro, que adotou o nome de Lola Lys. 0 

grupo de Cinearte elege Tesouro Perdido como o grande vencedor do melhor 

filme brasileiro de 1927. Ainda em Cataguazes sao realizados mais tres filmes, 

antes de Humberto Mauro ir trabalhar na Cinedia, no Rio de Janeiro. 

Brasa Dormida, urn longa-metragem produzido em 1929, consegue o 

privilegio de ser distribuido pela Paramount, fato acontecido anteriormente apenas 

com 0 Guarani de Capellaro. No mesmo ano, Humberto Mauro realiza 

Cataguazes, um documentario em curta metragem produzido por industrias da 

cidade, e Sangue Mineiro. Esses sao seus dais ultimos filmes do ciclo de 

Cataguazes e tambem os ultimos produzidos pela Phebe Brasil Film, que encerra 

sua participayao no cinema brasileiro. 

Contratado por Adhemar Gonzaga para ir trabalhar na Cinedia, fundada em 

1930, Humberto Mauro dirige neste mesmo ano o filme Labios Sem Beijos, com 

produyao, roteiro e argumento de Adhemar Gonzaga. 0 segundo longa-metragem 

produzido na Cinedia, Mulher e tambem seu primeiro filme sonora, tern a 

fotografia a cargo de Humberto Mauro. Dois outros filmes produzidos pela Cinedia 

recebem a colaborayiio de Humberto Mauro, Canga Bruta e A Voz Do 

Caranaval. Este ultimo e dirigido novamente por ele e Adhemar Gonzaga. 

24
- LOBATO, Ana Lucia. Os Ciclos regionais de Minas Gerais, Norte e Nordeste (1912-1930). IN RAMOS, 

Fernao (org.) Histiiria do Cinema Brasileiro. Sao Paulo, Art Editora, 1990. p.87. 
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Depois de Canga Bruta, Humberto Mauro desliga-se da Cinedia e passa a 

trabalhar na Brasil Vita Filmes de Carmem Santos. A liga9bio de Carmem Santos e 

Humberto Mauro ja havia sido estabelecida na epoca de Sangue Mineiro, filme 

protagonizado por ela. 

Com a Brasil Vita Filmes, o diretor dirigiu, em 1934, tres curtas antes do 

longa Favela De Meus Amores, de 1935. Dois outros filmes recebem a 

colaborac;:ao de Humberto Mauro: Cidade-Mulher, de 1936, e Argila, de 1940. 

Com a cria9bio do Institute Nacional de Cinema Educativo, em 13 de janeiro 

de 1937 pelo presidente Getulio Vargas, o cinema brasileiro recebe o primeiro 

planejamento estatal, direcionado totalmente para a fun9bio pedag6gica, que era 

fomecer um programa geral que valorizasse a cultura brasileira e pudesse servir 

como educa9bio para a popula9bio. Por intermedio do antrop61ogo Edgar Roquete

Pinto, vern o convite para colaborar com o Institute Nacional de Cinema25
. Entre 

maio de 1936 a dezembro de 1964, Humberto Mauro dirigiu e produziu mais de 

duzentos documentaries de curta e media metragem, em 16 e 35 mm,come<;:ando 

pelo Li(}iio de Taxidermia e terminando com A Velha a Fiar. 

Descobrimento do Brasil, produzido pelo lnstituto do Cacau da Bahia e 

lan<;:ado em 6 de dezembro de 1937, traz os mesmos preceitos do INCE, 

desenvolver um filme de carater hist6rico para fins pedag6gicos. 0 filme e uma 

"interpretar;ao cinematografica tradicional de um fato hist6rico"
26 

, ou seja, da 

carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel. Com a orienta9bio 

25 Joao Luis Vieira esclarece que o INCE ''durou quase trinta anos ate sua incorporayiio como 
Departamento do Filme Educativo ao INC (Instituto Nacional do Cinema). em 1966. Durante esse peiodo 
produziu centenas de filmes culturais, cientificos e educativos para circula{:iio em esco!as e outras 
instituir;oes culturais. foi atrawis do INC£ que Humberto Mauro construiu toda uma bela carreira ligada ao 
curta-metragem. sobretudo na serie "Brasiltanru''.". VIEIRA, Joiio Luis. A chanchoda eo cinema carioca 
(1930-1955). IN Ramos, Ferniio(org.). Historia do Cinema Brasileiro. p.l82. 
26

- VIEIRA, Joao Luis -A Chanchoda E 0 Cinema Carioca(1930-1955) .... p. 149. 
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hist6rica de Edgar Roquette-Pinto e Affonso de Taunay, Descobrimento do 

Brasil e o primeiro filme ficcional de Humberto Mauro em longa-metragem, 

pautado na hist6ria do Brasil. Nao tao importante quanto este primeiro, o segundo 

filme seria o media- metragem Bandeirantes, com a mesma orientayao hist6rica 

anterior, o qual foi produzido durante o perfodo em que Humberto Mauro estava 

no INCE e langado em 31 de agosto de 1940
27 

Durante esse perfodo em que esteve no INCE, Humberto Mauro vai 

produzir e roteirizar um argumento seu em 1952, com o longa-metragem Canto da 

Saudade. No final dos anos 60 e na decada de 70, a participayao de Humberto 

Mauro e variada. Em Mem6rias de Helena em 1969, ele interpreta a personagem 

que era tio de Helena; ja os dialogos em tupi dos filmes Como Era Gostoso 0 

Meu Frances e Anchieta Jose Do Brasil foram escritos por Mauro. Seu 

derradeiro trabalho, o (mico em cores, e um curta metragem intitulado Carro de 

Boi, realizado em 1974. Em 1978, um antigo roteiro seu, Noiva da Cidade, e 

produzido e dirigido por Alex Vianny, encerrando assim a sua participayao na 

cinematografia brasileira. 

Por sua contribuiyao ao cinema brasileiro, Humberto Mauro foi o primeiro 

diretor a receber em 1969 o premio Coruja de Ouro, na categoria especia1
28

. 

27
- VIANY, Alex (org.). Humberto Mauro, Sua Vida, Sua Arte, Sua Trajetoria No Cinema, ArteNova, 

1978. 
28

- Com a gestao de Ricardo Cravo Albin, o premio dado pelo INC h"'ia sofiido uma modifica<;ao a partir de 
1969. Nas palavras de Albin citadas por Jose Mario Ortiz Ramos em Cinema, estado, e Iotas culturais: anos 
50, 60, 70, "Antes do Cornjiio, o INC premiava os melhores do cinema nacional par um sistema 
mercantilista, com distribuiriio apenas de dinheiro. Mas um trofeu e sempre um trojeu: o artista o guarda 
para sempre, como recordariio. "p. 73 
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2.2.2 - 0 Ca~ador De Esmeraldas 

Dirigido por Osvaldo Oliveira, em 1979, o filme foi produzido por Oswaldo 

Massaini, dono da CINEDISTRI Ltda. Baseado no argumento de Hernani Donato, 

o filme foi roteirizado por Anselmo Duarte, Hernani Donato e Osvaldo Oliveira. A 

fotografia ficou a cargo do premiado diretor Antonio Meliande, ao passo que 

Campello Neto assumiu a di~o de arte, cenografia, figurines, sendo o 

reponsavel pela exatidao da reconstitui~o da epoca. A montagem e edi~o foi 

assinada por Sylvia Renoldi e a musica-tema foi composta e dirigida por Chico 

Moraes. 

Oswaldo Massaini, produtor de 0 Pagador de Promessas e urn dos 

produtores que mais premios e laureas trouxe para o cinema brasileiro, viu em 0 

Ca~ador de Esmeraldas a concretiza~o de urn velho sonho. Seguindo a trilha de 

lndependencia ou Morte, esperava repetir o sucesso conseguido com o filme, 

investindo na epoca 1 o mil hoes de cruzeiros. Em uma entrevista dada logo ap6s o 

termino do filme, o produtor demonstrou o quanto estava entusiasmado com a 

ideia da realiza~o do filme
29

: 

• Ntio tenho medo, em absoluto, de arriscar Cr$ 10 milhoes 

na realizac;ao do filme. Tudo que tenho ganhei em cinema 

e, mesmo que perca, estarei apenas devolvendo uma 

parte do que 0 cinema me proporcionou. 0 importante e 
que as gerac;oes futuras possam ver como foi her6ico e 

gigantesco o esforc;o dos bandeirantes e tenham como 

29
• Michel do Espirito Santo escreve sobre o filme 0 Cw;ador de Esmeraldas na sessao Novas Filmes_ 

Arquivo da Cinemateca Brasileira_ p_90 a 93. 
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paradigma a figura de urn homem de elevada forr;a moral, 

o bandeirante Femao Dias Paes, que e biografado em 

meu filme nos anos finais de sua vida. "30 

Desde 1972, na epoca do lanr;amento de lndepend€mcia ou Marte, ele 

havia recebido o incentive do entao Presidente da Republica, Emilio Garrastazu 

Medici. Oswaldo Massaini comentou que "quando em 1972, apresentamos o filme 

/ndependi!mcia ou Morte para o ex-Presidente Garrastazu Medice, ele me 

incentivou a tocar o projeto para a frente, esclarecendo que com isso eu estaria 

fazendo urn grande trabalho para o cinema brasileiro e tambem para o esforr;o de 

divulgar a nossa Hist6ria e nossos acontecimentos hist6ricos, como e comum em 

outros paises'. 
31 

0 projeto ficou sem poder ser viabilizado por um Iongo perfodo, em razao 

de diversas questoes inerentes ao cinema brasileiro. Alem da demora em 

conseguir um diretor, os problemas tecnicos e as dificuldades em constituir um 

elenco a altura da realiza~o do filme, foram adiando os trabalhos. 

Nesse panorama, existia tambem a polftica brasileira que direcionava a 

produ~o cinematografica no pais, o qual dava uma certa cobertura aos chamados 

filmes hist6ricos. 0 Cat;ador de Esmera/das foi produzido numa epoca em que o 

INC ja havia sido extinto, e havia sido criado o CONCINE (Conselho Nacional de 

Cinema) em 1976, reponsavel pelas normas e fiscaliza~o dos filmes. Pertencente 

ao Ministeiro de Educa~o e Cultura, a EMBRAFILME, dirigida por Roberto 

Farias, assume o papel de financiadora, co-produtora e distribuidora dos filmes 

30
- Depoimento de Oswaldo Massaini a Michel do Espirito Santo. Idem, Ibidem. 

31 
- Depoimento de Oswaldo Massaini a Michel do Espirito Santo Sessao Novos Filmes. Arquivo da 

Cinemateca Brasileira. p.90. 
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brasileiros. Essas transformac;:5es que o Estado efetuava no campo da cultura 

tinha a ver com a Polftica Nacional de Cultura iniciada em 1975. Porem logo no 

infcio da decada de 70, ja havia uma concepc;:ao "educativa" do Estado que vinha 

tomando conta dessa proposta cultural. Apesar da postura educativa, essa 

proposta demonstrava uma tendencia ao ufanismo aos perfodos da hist6ria 

brasileira, ja deixada clara pelo Presidente Medica no lanc;:amento de 

lndependencia au Marte. 0 entao ministro do MEC na epoca do INC, Jarbas 

Passarinho, havia sugerido as filmagens das vidas de • homens como Borba Gato, 

Anhangiiera, Paes Leme e outros Bandeirantes paulistas (. .. ) para que nosso povo 

tome conhecimento dos her6is e epis6dios que fizeram o pais"32
. Continuada pelo 

Ministro Ney Braga do Ministerio de Educac;:ao e Cultura, essa polftica foi levada a 

frente com a EMBRAFILME. 

As sugestoes dos ministros tomaram forma mediante as medidas de 

incentive proporcionadas pelo Estado como: premiac;:ao, entrada na produc;:ao e 

subvenc;:ao para elaborac;:ao dos argumentos, com o fito de priorizar temas 

hist6ricos. Foi nessa esteira que Oswaldo Massaini produziu, em 1972, o filme 

lndependencia ou Marte dirigido por Carlos Coimbra e, em 1978, Batalha das 

Guararapes com a direc;:ao de Paulo Thiago. 0 seu terceiro filme dessa fase 

hist6rica e 0 Ca~adar de Esmeraldas, produzido em 1979. 

A comprovac;:ao do uso de verba do govemo esta discriminada no proprio 

filme 0 Ca~ador de Esmeraldas. No final da apresentac;:ao dos creditos, aparece 

a comprovac;:ao desse fato com a frase "Embrafilme MEC - este filme foi 

parcialmente realizado com recursos destinados a filmes hist6ricos". 

32
- Citas:ao feita por Jose Mario Ortiz Ramos no Modulo 7 - 0 Cinema Brasileiro Contempordneo. IN 

Rfu'V10S, Ferniio (org.). Historia do Cinema Brasileiro. p.412-413. 
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A produgao executiva do filme teve o comando de Anibal Massaini Neto, 

filho de Oswaldo Massaini, que havia assumido a Cinedistri em 1975. Ate esse 

momento, Anibal Massaini Neto havia se envolvido em prodw;:oes de comedias 

er6ticas, e esta seria a forma de legitimar o cinema de "alto nivel", em resposta as 

crfticas feitas ao cinema nacional, considerado, entao, de "baixo nfvel". 33 

Apesar da produgao executiva ficar a cargo de Anibal Massaini Neto, 

Oswaldo Massaini continou como produtor geral do filme. Todas as contratag5es 

foram feitas ou supervisionadas por ele. A contratagao do diretor foi uma das 

causas da demora para iniciar o filme. 

Antes de chamar Osvaldo de Oliveira para dirigir 0 Car;ador de 

Esmeraldas, Oswaldo Massaini havia convidado varios diretores, sem conseguir 

nenhum. 

"Tentei varios diretores, porem todos ou estavam com 

outros compromissos, ou entao nao queriam arriscar seu 

prestfgio numa obra deste porte. Foi quando num lance de 

coragem, resolvi criar um novo diretor, dando 

oportunidade a Osvaldo Oliveira para mostrar sua 

capacidade de trabalho. Anselmo Duarte e Carlos 

Coimbra sao diretores que surgiram em fi/mes por mim 

produzidos e espero transformer Osvaldo Oliveira num 

dos mais conhecidos talentos de nosso cinema. 

33
- Idem, Ibidem. 

Anibal Massaini Neto nasceu em Sao Paulo em 1946. "Filho do produtor Oswaldo Massaini. 

Come<;a na Cinedistri como gerente de produr;fio do Santo Milagroso ( Carlos Coimbra),depois como 
diretor de produ<;iio de 0 Anjo Assassino (Dionisio de Azevedo}, Cangaceiros De Lampiiio e Madona De 
Cedro (Carlos Coimbra) e 0 Marginal (Carlos Manga). Passa a produtor nas comedias eroticas Lua-De
Mel E Amendoim ( FemandD de Barros e Pedro C. Rovaij, Cada Um Dti 0 Que Tem (John Hebert. Silvio 
Abreu e Adriano Stuart) e Exorcismo Negro (Jose Mojica Marins). A partir de 1975 assume sozinho as 
produr;oes dD Cinedistri. Na decada de 80 cria a Cinearte e produz Amor Estranho Amor e Eu (Walter 
Hugo Khaurij e Os Bons Tempos Voltaram (Ivan Cardoso e John Hebert). Dirige uma satira ao mzmdo da 

publicidade em A Superfemea (MISe Arq. Casa das Retonas-SP) . 1972 -A lnfidelidade Ao Alcance De 
Todos ( 2o episadio: "A Transa") ; 1973 -A Superfemea (Cinedistri)". MIRANDA, Luiz Felipe A. 
Dicionario de Cineastas Brasileiros. p.214. 
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Experiencia ele tem muita; ja foi diretor de fotografia de 

varios filmes por mim produzidos e dirigiu alguns filmes 

menores, onde ganhou folego para esta empreitada. "34 

Diante do convite. Osvaldo Oliveira. que ate entao tinha realizado diversos 

trabalhos importantes como diretor de fotografia e, particularmente, ja havia sido 

assistente de dire~o em lndependencia ou Morte, sentiu que essa seria uma 

grande oportunidade e aceitou a proposta de Oswaldo Massaini 
35 

. 

As filmagens de 0 Ca~ador de Esmeraldas foram realizadas no sftio 

Santo Antonio que pertenceu a Mario de Andrade, no municipio de Sao Roque, 

que agora esta tombado pelo Patrim6nio Hist6rico, no qual se incluem o casarao e 

a capela quase do tempo das bandeiras, alem de urn brac;:o de rio que serviu de 

cenario na saida da bandeira de Femao Dias. A filmagem apesar de dirigida por 

Osvaldo Oliveira foi acompanhada de perto por Oswaldo Massaini. 
36 

0 elenco composto por artistas consagrados trazia o ator Jofre Soares no 

papel de Femao Dias, alem de Gloria Menezes e Tarcisio Meira- casal conhecido 

dos meios televisivos, que ja havia protagonizado lndependencia ou Morte - nos 

papeis de Maria Betim e do Capitao-Mor da capitania de Sao Vicente. Garcia 

Paes, filho de Fernao Dias teve a interpreta~o do iniciante Herson Capri, na 

epoca urn ator iniciante, pelo comentario de Michel do Espfrito Santo - "o jovem 

Herson Capri, conhecido de todos pelo anuncio de televisao do cigarro 

Continental, que volta para casa ao som da musica de Roberto Carlos "0 Portao" " 

34 
_ Depoimento de Oswaldo Massaini a Michel do Espirito Santo. Novos Filmes arquivo da Cinemateca 

Brasileira, p.91. 
35 - MIRANDA, Luiz Felipe . Diciomirio de Cineastas Brasileiros. 
36

- Michel do Espirito Santo escreve sobre o filme 0 Cat;ador de Esmeraldas na sessile Novos Filmes. 
Arquivo da Cinemateca Brasileira. p.90. 
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37
. Arduino Colasanti, ator mais tarimbado, com varias participac;:Qes no cinema 

brasileiro, protagoniza o genro de Femao Dias, Borba Gato. Ainda no rastro dos 

atores consagrados, aparece Dionisio de Azevedo no papel do padre Joao Leite. 

Dionisio de Azevedo acaba participando das duas produc;:Qes realizadas sobre o 

bandeirante Fernao Dias. No filme Femiio Dias ele havia dublado a voz do 

bandeirante. Roberto Bonfirn e o ator que interpreta o filho traidor de Fernao Dias, 

Jose Dias. Com Mauricio do Valle, no papel de Matias Cardoso encerram-se as 

participa¢es masculinas no elenco principal. 0 elenco feminine principal, alem da 

participa98o de Gloria Menezes, contou com Patricia Scalvi no papel de Ana 

Garcia Paes; lvete Bonfa como Maria Leite, esposa de Borba Gato; Esmeralda 

Barros, como lndaia, a india que denuncia Jose Dias; e laci, filha de lndaia e 

amante de Jose Dias, interpretada por Julcileia Telles. 

A apresenta<;:ao do elenco no filme e mostrada de acordo com a 

importancia das personagens, comegando com o nome de Jofre Soares no inicio 

do filme logo apos o aparecimento do titulo do filme. Os demais nomes s6 irao 

aparecer na sequencia da partida da Bandeira para o sertao, bern depois do inicio 

do filme, reabrindo com os nomes de Gloria Menezes e Roberto Bonfim, seguidos 

pelos nomes dos atores Arduino Colasanti, Dionisio de Azevedo, Herson Capri e 

Mauricio do Valle. Esmeralda Barros, Julcileia de Moraes, lvete Bonfa e Patricia 

Scalvi aparecem juntas no quadro seguinte. Somente no final da apresenta<;:ao do 

elenco e que o nome de T arcisio Meira ira aparecer como participa<;:Bo especial. 

No final do filme sao feitas duas homenagens. A primeira: "Nossa 

homenagem pelo inicio desta obra ao insigne escritoi', e dedicada a Abilio Pereira 

37
- Michel do Espirito Santo. Novos Filmes. Arquivo da Cinemateca Brasileira (ref 08567). p.90 a 93. 
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de Almeida, morto em 1977; e a segunda e dirigida a Mario Palmerio traduzida por 

" nossos melhores agradecimentos pela colaboraqao e incentivo". 

Anunciado com o slogan "Quando o maior tesouro e a propria coragem", o 

filme ficou com uma hora e trinta e dais minutes de durayao, segundo o tempo 

demonstrado pela c6pia em video realizado pela Video Arte do Brasil. 

0 Caqador de Esmera/das conta uma parte da hist6ria de Femao Dias, 

que acaba em fracasso, no que diz respeito a descoberta das esmeraldas. A 

sinopse do filme, na capa da fita de video, tambem chama a atenyao para este 

fato, ao mesmo tempo que enaltece o heroismo dos bandeirantes como urn 

atrativo a hist6ria: 

"Eies procuravam por esmeraldas. E, mesmo sem saber, 

ja haviam encontrado o filao mais precioso: o proprio Brasil. 

Um retrato historico e emocionante da coragem dos 

primeiros a desbravarem nossas fronteiras. Reviva toda a 

grandiosidade, o herofsmo e a astucia destes destemidos 

expedicionarios na mais excitante epopeia deste pais. 

Homens e mulheres, jovens e velhos, indios e negros 

lutando contra as se/vas. Amor, 6dio e cobiqa na busca de 

um ideal cujo preqo era, quase sempre, a propria vida. 0 

Caqador de Esmeraldas. Uma verdadeira joia do cinema 

naciona/." 

Hernani Donato, autor do argumento, conta que "a hist6ria dessa 

empreitada comeqa em Portugal, quando o prfncipe Pedro arrna uma intriga para 

se transformer em regente, assumindo as funqaes do irrnao. Uma vez regente , o 

principe voltou seus olhos para as riquezas do Brasil e selecionou as pessoas que 
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poderiam /he prestar o servir;o de ir ao sertao descobri-las e envia-las a Lisboa, 

fazendo da corte portugueza uma das mais ricas e esplendidas. E af que Femao 

Dias Pais surge como uma das pessoas mais provaveis, ja que ele tinha muita 

influencia na sociedade paulista, servira como pacificador nas brigas da famflia 

Pires e Camargo e atuara como tranquilizador nos conflitos de 1640, a/em de 

colaborar na preparaqao da da resistencia aos holandeses no porto de Santos. 0 

prfncipe regente deu-lhe entao o titulo de Govemador das Esmeraldas e ficou 

esperando que ele as descobrisse" (. . .) "0 bandeirante saiu de Sao Paulo com 876 

pessoas e, ao final de sete anos, antes de morrer, com ele s6 restavam Garcia 

Pais, o Borba Gato e cinco ou seis fndios amigos." 
38

. A inten~o de Hemani 

Donato era criar uma "versao humanizada e nao heroicizada, escapando do 

didatismo sem violentar a Hist6ria." 

A reconstru~o da hist6ria no filme seguiu linearmente a cronologia do fato 

hist6rico, com algumas construg6es em paralelo entre os acontecimentos na 

Bandeira e a vida na Vila de Sao Paulo. As seqOencias foram observadas 

diretamente do filme sem ter sido feita uma decupagem do mesmo, com o fito de 

favorecer a percep~o de sua apresenta~o e constru~o. mediante o roteiro de 

observa~o proposto. 

Ao todo, o filme foi resumido em 10 sequencias basicas, incluindo 89 itens, 

verificados da seguinte forma: 

38
- Michel do Espirito Santo. Novos Filmes. Arquivo da Cinemateca Brasileira (ref 08567). p.92 
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ROTEIRO VISUAL: 

I SEQUENCIA: lntroduc§o e explicas;?o da bandeira das esmeraldas -

lncumbencia dada a Femao Dias para procurar as esmeraldas 

1- Vida na casa de Fernao Dias. 

2- Conversa de Fernao Dias (Jofre Soares) com Garcia (Herson Capri)

pesar em aceitar a missao. 

" Garcia:- Sao horas pai. 0 Capitao-Morde Sao Vicente chegou. 

Femao Dias: - Eu sei filho. Ele veio buscar o juramenta. Aceitando 

o titulo de govemador, terei que deixar tudo isso e ir em busca das 

Esmeraldas. " 

3- Entrega do documento com o titulo de "Govemador das Esmeraldas" 

vindo de Usboa, pelo Capitao-Mor ( Tarcisio Meira) a Femao Dias. A 

cerimonia e feita perante o padre e varias pessoas. Nessa cena e mostrado 

o descontentamento de Matias Cardoso (Mauricio do Valle) e de Maria 

Betim (Gloria Menezes) em face da cerimonia e do encargo dado a Fernao 

Dias. 

A frase de Femao Dias ao Capitao- Mor "- E do meu agrado e dever 

(receber o titulo), deixarei a familia e entrarei pelo sertao e s6 voltarei com 

as esmeraldas", sela o destino do bandeirante e da sua familia. 

4- Apresentac;:ao da personagem Jose Dias (Roberto Bonfim), reunido com 

amigos e mulheres na Tabema da Vila. Nessa sequencia ja se evidencia 

que a personagem vive separada da familia oficial de Fernao Dias por ser 

bastardo. 
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5- Capela, com Femao Dias e Maria Betim - conversa sobre a partida. 

Femao Dias segura urn cordao com uma cruz que esta no pesco90 de 

Maria Betim e diz:- "lsso nao se vende, e como se fosse parte da familia". 

Fato que ja prenuncia as dificuldades pelas quais a familia ira passar. 

6- Garcia e Ana de Garcia Paes (Patricia Scalvi) no quarto. Ele toma banho 

em uma tina e eta esfrega-lhe as costas. Cena em que mostra o casamento 

de Garcia. 

7- Cena na Tabema. Tabemeiro conversa com Jose Dias. 

8- Matias no quarto e lndaia (Esmeralda Barros) falam sobre a bandeira. 

II SEQUENCIA: Preparatives e organiza<;ao da bandeira 

9- Femao Dias vendendo os pequenos bens e animais para arrumar verbas 

para a bandeira (a terrae 0 unico bern nao vendido). 

1 0- Jose Dias e o ferreira. Jose Dias pega uma espada e brinca de duelar 

com o ferreira. Aparece laci (Julcileia Telles). Femao Dias ve a brincadeira 

e nela intervem. Jose Dias aceita a intervenc;:ao e demonstra lealdade ao 

pai. Borba Gato (Ardufno Colasanti) cementa que ele e urn louco, Garcia 

completa :"E. mestiqo mesmo!". 

11- Benc;:ao e partida de Matias Cardoso de Almeida- segue antes de 

Femao Dias. 

12- As pessoas vao chegando a casa de Femao Dias para seguirem com a 

Bandeira. 

13- Fernao Dias com as filhas pequenas- demonstrac;:ao de afeto. 

14- Venda das pratas- (por urn pre90 abaixo do que valem). 

15- Jose Dias e laci no quarto. 
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16- Ben9fjo do padre Joao Leite (Dionisio de Azevedo) a Femao Dias. 

Ill- SEQUENCIA - Partida da Bandeira . 

17- Despedida e part ida da Bandeira - com a imagem de todos que 

partiram. 

Apresenta9fjo dos cn§ditos e musica do filme. 

18- Maria Betim, Ana de Garcia Paes e Maria Leite (lvete Bonfa), observam 

a safda. Maria Betim fala: "Estamos nos tres, quase viuvas de maridos 

vivos." 

19- Entrada da Bandeira na mata. laci e lndaia seguem com a Bandeira. 

20- Jose Dias. que vinha a pe junto com os demais Indios e mesti9QS, 

ganha um cavalo e e "promovido", ficando na frente com Femao Dias. 

IV- SEQUENCIA: Contatos com a vida no mato. 

21- 1o acampamento- Femao Dias. Borba Gato e Garcia comentam sobre 

o roteiro de Marcos de Azeredo. Jose Dias entre os indios e mesti90s 

bebendo com eles. 

22- Casa de Femao Dias- (montagem paralela)- Maria Betim e Padre 

Joao Leite falam das dificuldades financeiras. 

23- Bandeira- Travessia do rio- continua9fjo da caminhada 

24 - Caminhada sem cavalos. 

25- Acampamento de Matias Cardoso - pequenas constru9(ies - prepare 

para a chegada de Femao Dias. 

26- Primeira situa9fjo diffcil (frio) e primeira situa9fjo de perigo- um indio da 

bandeira cai de um morro. Borba Gato desce para salva-lo (climax). 
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27- Casa de Femao Dias- Maria Betim e as filhas bordam para passar o 

tempo. 

28- Primeiros contatos com os Indios Mapach6s (tribo hostil). 

29- Povoado de Matias Cardoso. 

V- SEQUENCIA- Primeiras negligemcias de Jose Dias e dificuldades da Bandeira. 

30- Acampamento de Femao Dias- Indios se aproximam -Jose Dias monta 

guarda. Ele deixa a guarda para se encontrar com laci. 

31- indios atacam alguns homens. 

32- Chuva no percurso da Bandeira. Alguns homens feridos sao 

transportados. 

33- Casa de Femao Dias - Maria Betim paga mais algumas contas 

pendentes. 

34- Caminhada da Bandeira em campo aberto- Indios espreitam de Ionge. 

35- Caminhada pela mata e deser<;Qes de alguns acompanhantes da 

Bandeira. 

36- Padre que acompanha a Bandeira reza. 

37- Acampamento de Fernao Dias - aten9§o a urn posslvel ataque dos 

Mapach6s. 

38- Jose Dias esta tomando conta da retaguarda da Bandeira, passa o 

comando para outro para poder ficar com laci. 

39- indios Mapach6s atacama Bandeira. 

40 - Os homens lutam e muitos sao feridos ou mortos. 

VI - SEQUENCIA: Cai o prestfgio de Jose Dias - e chegada a Roca Grande 
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41- Jose Dias e responsabilizado pela falha. A bandeira parte. 

42- Os homens liderados por Jose Dias sao obrigados a voltar para Sao 

Paulo e se apresentarem aos oficiais como culpados pela falha. 

43- Vila de Sao Paulo. Padre Joao Leite conversa com alguem que diz ter o 

mapa de Marcos de Azeredo. 

44- Fernao Dias chega ao arraial de Matias Cardoso. 

45- Jose Dias segue separado de Fernao Dias e volta a ser seu subalterno. 

46- Alojamento das tropas de Fernao Dias em Ro~ Grande. 

47- Vila de Sao Paulo. Padre Joao Leite envia um documento a Fernao 

Dias por meio de um emissario. 

48- Arraial de Matias Cardoso. Bandeirantes avaliam as coisas. Femao 

Dias pede a Matias Cardoso para continuar no arraial. Matias Cardoso nao 

se aborrece com o pedido. Jose Dias se afasta de laci. 

49- Casamento no arraial. Fernao Dias batiza o arraial com o nome de 

Ro~ Grande. 

VII - SEQUENCIA: ContinuacBo da Bandeira - descontentamentos dos 

participantes da Bandeira. 

50- Caminhada dos bandeirantes na chuva. 

51- Acampamento na chuva. Descontentamentos no acampamento. laci 

come~ a perceber a distancia de Jose Dias. 

52- Descoberta de ouro. Borba Gato examina e comprova o achado. 

Fernao Dias nao aceita que o ouro seja explorado e parte em busca das 

esmeraldas. Ele amea~ de morte a quem trocar o ouro pelas pedras. 

53- Alguns indios e brancos fogem da Bandeira. 
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54- Caminhada e briga na tropa. 

55- Caminhada. Femao Dias ve que e Natal e esta h8 3 anos Ionge de 

casa. 

56- Caminhada - continuayao. 

57- Roga Grande. Briga no arraial. Matias Cardoso se revolta por estar Ia. 

VIII- SEQUENCIA- Sumidouro- pessoas doentes - falta de recursos. 

58- Sao Joao do Sumidouro, 1677. Acampamento da Bandeira. Pessoas 

doentes, com piolhos, mortes. 

59- Chegada do emissario que conta que Matias Cardoso abandonou Roga 

Grande e voltou para Sao Paulo. Escassez de comida. 

60- Chuva no acampamento. laci e lndaia conversam. laci culpa Femao 

Dias por ter ficado sem Jose Dias. 

61- Femao Dias demonstra fragilidade ffsica. Garcia parte para Sao Paulo 

em busca de recursos. 

62- Borba Gato tambem viaja. 

63- Vila de Sao Paulo, Garcia pede ajuda a Maria Betim e ao padre Joao 

Leite. Maria Betim vende o cordao com a cruz. As meninas cresceram. 

64- Padre Joao Leite pede ajuda a Camara da Vila para ajudar Femao 

Dias, sem conseguir nada. 

65- Acampamento - Jose Dias e seus homens falam em deixar o 

acampamento e vao para uma tribo proxima onde h8 comida e as mulheres 

estao sozinhas. 
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66-Fernao Dias recebe a notfcia segundo o qual Jose Dias deixou o 

acampamento e ordena que o filho seja preso assim que regresse, frisando 

que isso e metade de uma trai<;:ao. 

67- Urn dos homens que acompanham Jose Dias e picado por uma cobra. 

68- Ataque de Jose Dias a tribo. 

69- Sao Paulo - Padre Joao Leite e Maria Betim entregam tudo o que 

tinham para Garcia levar a Fernao Dias. 

IX SEQUENCIA A traicao de Jose Dias 

70- Fernao Dias recrimina Jose Dias pelo ataque a tribo. A bandeira perdeu 

oito homens e trouxe cinco indios e uma india jovem como prisioneiros. 

71-laci e lndaia veem Jose Dias cuidando da fndia. 

72- laci se desespera, foge do acampamento e some na mata. 

73- 0 padre reza e demonstra loucura. 

74- Jose Dias leva comida para a india e lndaia ve. 

75- Jose Dias aparta uma briga em uma das cabanas e acaba sendo preso 

junto com eles, por ordem de Fernao Dias. 

76- Eles conversam sobre o descontentamento que experimentam e tentam 

convencer Jose dias a liderar uma rebeliao contra Fernao Dias. lndaia 

espreita e ouve. 

77- lndaia conta para Fernao Dias o que ouviu. 

78- Femao Dias surpreende todos e chama Jose Dias de traidor. 

79-lndaia ri vitoriosa. (nao aparece Jose Dias sendo executado). 

X - SEQUENCIA 0 encontro de Fernao Dias com as esmeraldas. 
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80 - Caminhada da Bandeira. Fernao Dias, Borba Gato, Garcia e poucos 

bandeirantes chegam a lagoa de VapabU9U. Fernao Dias tinea a bandeira 

nas margens da lagoa e todos avan~m para a agua procurando as 

esmeraldas. 

81- Femao Dias demonstra debilidade ffsica e emocional. A lagoa e 

mostrada como urn Iugar tenebroso. 

82 - As esmeraldas sao encontradas. 

83- Fernao Dias olha as pedras e diz que esta Ia ha sete anos e que 

conseguiu cumprir o juramenta feito ao Rei de Portugal. 

84- Fernao Dias entrega para o mensageiro 147 esmeraldas. Ele ira leva

las a Camara da Vila de Sao Paulo, para serem encaminhadas ao Rei. 

85- Femao Dias sente-se muito doente e pede para Garcia e Borba Gato 

nao largarem seu corpo no sertao, ele quer ser enterrado na Capela em 

Sao Paulo. 

86- Sao Paulo - Maria Betim olha as terras em volta da casa. 0 mensageiro 

fala das pedras, mas ela nao se digna de olha-las. 

87- Rio das Velhas- maio de 1681. Garcia fala a Borba Gato que seu pai 

esta morrendo. Borba Gato menciona que, pelo menos, ele esta feliz pelas 

pedras ( ele evita falar esmeraldas). 

88- Fernao Dias e mostrado delirando e falando das esmeraldas. As vozes 

do Capitao-Mor e de Maria Betim aparecem em "off' enquanto ele fala. 

89- 0 filme acaba com Fernao Dias caindo de joelhos olhando para cima 

com o olhar delirante lembrando de todos em voz alta. 

90- Letreiros com os agradecimentos e homenagens. 
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A primeira sequencia mostra a vida de Femao Dias dentro de seu ambiente 

domestico, junto com sua familia, suas terras, sua gente. 0 titulo de Governador 

das Esmeraldas nao e mostrado como uma conquista e sim como urn fardo. A sua 

partida para o sertao tambem e urn peso para ele e para sua familia, a qual se 

desfaz de varios bens para poder custear a Bandeira. Este fatos sao mostrados ja 

na segunda sequencia do filme. 

As demais sequencias sao intercaladas pelas ac;Oes em dois espa<;os 

diferentes, mas em tempos simultaneos: a vida de Fernao Dias na Bandeira e a 

vida de Maria Betim em Sao Paulo. Sao duas situa9f>es que estao ligadas ao 

mesmo prop6sito: o encontro das esmeraldas. 

As dificuldades encontradas pela Bandeira sao mostradas de forma clara, 

porem o seu maior transtorno, que significou o sacrificio mor de Fernao Dias, ou 

seja, a morte de Jose Dias, seu filho natural, mal e percebida no filme. A 

abordagem desse assunto, um dos mais polemicos da hist6ria, e feita de forma 

resumida e imperceptive!. A descoberta da traiyao de Jose Dias e deixada clara no 

filme, mas a sentenga de morte nao ficou definida. A unica menyao sobre uma 

possfvel puniyao a um traidor e numa cena anterior quando Fernao Dias diz que a 

invasao praticada por Jose Dias e seu grupo a uma tribo indfgena significava 

metade de uma traiyao, mas mesmo assim nao e mencionado que Jose Dias 

morreria enforcado. 

A cena da morte de Fernao Dias tambem nao e expressa de forma direta 

no filme, seja pela situayao em que o bandeirante se encontra, seja pelo pedido 

que faz a Garcia e Borba Gato a fim de que levem seus restos mortais para Sao 

Paulo. Fica, assim, subentendida a sua morte no final. 
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Assim como em Bandeirantes, Femao Dias acaba quase s6, apenas com 

o filho, o genro e poucos indios. 

Em relagao aos outros dais filmes, 0 Car;ador de Esmeraldas tambem 

nao conseguiu alcan93r o sucesso desejado, apesar de produzido em outra epoca, 

com outros recursos e ter sido o unico realizado em cores. 

A ambigao de Oswaldo Massaini em ver 0 Car;ador de Esmera/das repetir 

o sucesso de lndependencia ou Morte nao foi concretizada. Apesar dos 

cuidados da produgao, o filme fracassou na bilheteria e encerrou qualquer outra 

intengao de Oswaldo Massaini em voltar a produzir. 

2.2.2.1 - Pequena abordagem sobre Osvaldo Oliveira 

Nascido em Sao Paulo em 1931, Osvaldo Oliveira foi urn profissional 

atuante em quase todos os setores tecnicos de uma filmagem. A sua carreira foi 

iniciada como maquinista nos estudios da Maristela em 1951, com os filmes 

Presenr;a de Anita, dirigido por Ruggero Jacobbi, e Simiio, o Caolho de Alberto 

Cavalcanti. Em Arara Verme/ha, de Tom Payne, e Casei-me com um xavante, 

de Alfredo Palacios, sua fungao ja era a de assistente de camera. Como camera 

ele trabalhou em Vereda da Salvar;iio de Anselmo Duarte. A primeira serie da 

Televisao Brasileira, na TV Tupi, 0 Vigilante Rodovii3rio, teve a fotografia sob 

sua responsabilidade. Alem dessas fun96es, foi iluminador dos seguintes filmes: 0 
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Caso dos /rmaos Naves, Pan9a de Valente e Cassy Jones (Luis Sergio 

Person), Viagem ao fim do mundo (Fernando cony Campos), Guerra dos 

Pelados ( Sylvie Back), 0 Porn6grafo ( Joao Callegaro), 0 Homem do Corpo 

Fechado (Schubert Magalhaes), 0 marginal (Carlos Manga), Corisco, o Diabo 

Loiro ( Carlos Coimbra), 0 Crime do Ze Bigorna (Anselmo Duarte). Foi 

assistente de dire98o em As Armas ( Astolfo Araujo) e em lndependi!mcia ou 

Marte (Carlos Coimbra). 

Luiz Felipe Miranda ainda acrescenta em seu Dicionario de Cineastas 

Brasileiros que Osvaldo Oliveira "radicado no cinema da Boca do Lixo em Sao 

Paulo, como diretor, roteirista e fot6grafo, sua primeira direr;ao foi em um epis6dio 

da serie 0 Vigilante Rodiviario", segundo depoimentos dados pelo diretor e sua 

esposa Maria Oliveira ao autor. Suas atividades continuaram com a realiza98o de 

"fitas de cangac;:o, os musicais sertanejos Sertao em Festa, No Rancho Fundo, e 

Luar do Sertao; o faroeste Rogo a Deus e Manda Bala; os policiais Borde/, 

Noites Proibidas e Curral de Mulheres; a satira ao conto infantil Branca de 

Neve e os Sete Anoes em Hist6rias que as nossas babas nao contavam. 

Filmou a saga bandeirante de Femao Dias Paes em 0 Ca9ador de Esmeraldas. 

Concluiu Presidio de Mulheres Violentadas, primeiro filme da serie presidios, 

que foi iniciado por Luiz Castillini e assinado pelo produtor Polo Galante. Dirigiu, 

ainda, a serie lnternanto de Meninas Virgens, Pensinonato das Vigaristas, 

Fugitivas lnsaciavies e a Prisao. Morto em 1990, Oswaldo Oliveira ainda havia 

dirigido as comedias er6ticas: Os Garotos Virgens de lpanema, As meninas 

Querem .... e os Coroas Podem e Bacanais na 1/ha das Ninfetas, alem da satira 

A Filha de Emanuel/e. 
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2.2.3 - Fernao Dias 

0 percurso do filme Femao Dias e do seu diretor Alfredo Roberto Alves ja 

foi analisado em todo o primeiro capitulo. Neste capitulo, cabe apenas fazer uma 

pequena referencia a constru~o do filme em rela9i:io a roteiriza~o do fato 

hist6rico. Baseado na decupagem do filme que se encontra anexo, o filme Femao 

Dias, assim como os outros dois filmes analisados, nao fugiu a apresenta98o 

cron61ogica dos fates; acrescentou apenas outros elementos que ajudaram a 

formar o roteiro, tal como sucedeu em 0 Cal;ador de Esmeraldas. Em 

Bandeirantes essa constru98o paralela de fates ficcionais nao foi importante em 

razao do carater documentario do filme e do tempo fflmico. 

Apesar de ter sido feita a decupagem de Femao Dias, a exposi98o das 

sequencias principais deste filme neste item deve-se a facilidade de compara98o 

dos roteiros no que diz respeito a reconstru98o do fato hist6rico. A linearidade do 

roteiro e mesclada por situa¢es triviais do dia-a-dia da Bandeira, que aqui 

assumirao a nomenclatura de cenas paralelas, nao no sentido de uma montagem 

paralela, e sim de cenas ficcionais que foram adicionadas ao roteiro hist6rico para 

contextualizar a hist6ria dentro de um universe familiar e humane. 

I - SEQUENCIA : - Preparatives da Bandeira: 

1- Vista geral da Vila de Sao Paulo. 

2- organiza98o e inscri98o das pessoas interessadas. 
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3- Presen9C1 de Maria Betim e das filhas. 

4- Representantes do govemo portugues. 

5- Missa de ben9§o a Bandeira. 

6- Despedidas 

7- Partida dos bandeirantes. 

II -SEQUENCIA: Percurso da Bandeira: 

8- Caminhada nas serras. 

9- Primeiro acampamento - Sumidouro. 

1 0- Montagem das cabanas. 

11- Cenas paralelas: acontecimentos c6micos que foram inseridos na 

hist6ria e ajudaram a compor o roteiro . Gena do trade correndo atras do 

porquinho. 

12- Plantio. 

13- Cenas paralelas: acontecimentos dramaticos - morte do cachorro por 

Jose Dias. 

14- Corte de arvores para os bateloes. 

15- Escava<;:6es nos morros. 

16- Matias Cardoso avalia as pedras encontradas- resultado negativo. 

17- Ca9C~das dos bandeirantes nas matas. 

18- Cenas paralelas - perigos da mata e herofsmo de Garcia - ataque da 

on9C1. 

19- Cenas paralelas - Entretenimento - canto em volta da fogueira - a 

personagem Leonor canta "Armei minha rede". 

20- Cenas paralelas - romance entre Leonor e Garcia. 
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Ill - SEQUENCIA: Continuacao da Bandeira: 

21- Safda da Bandeira de Sumidouro. 

22- Travessia do rio com os bateloes. 

23- Caminhada. (" ... meses e anos .... deixam a terra lavrada ... futuras 

cidades do Brasil ".) 

24- Cenas paralelas - perigos enfrentados na caminhada - cobras. 

25- Cenas paralelas - perigos enfrentados na caminhada - ataque de urn 

jacare em urn dos escravos. 

IV SEQUENCIA - Urn novo acampamento - local das tres serras juntas: 

26- Prisao de urn Indio que espionava o acampamento. 

27- Cenas paralelas - situac;:ao c6mica - mulheres se banhando e alguns 

bandeirantes espreitando. Urn deles e surpreendido pela esposa. 

28- Montagem das novas cabanas. 

29- Plantio. 

30- Cenas paralelas- Lucia cantando "Chuva no sertao". 

31- Local de acordo como roteiro de Marcos de Azeredo. 

32- Escava9i)es - comando de Matias Cardoso. Sem encontrar esmeraldas 

e pratas. 

33- Cenas paralelas : perigos enfrentados nas escava9i)es: soterramento 

de urn bandeirante. 

V SEQUENCIA: Descontentamento de Matias Cardoso: 
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34- Exposic;:Bo da vontade de Matias Cardoso em deixar a Bandeira -

" Minha gente niio pode a continuar a sofrer." 

35- Desentendimento de Matias Cardoso com Garcia e Borba Gato. 

36- Partida de Matias Cardoso levando uma carta para Maria Betim. 

37- Cenas paralelas- acontecimento c6mico- entre a personagem de 

Leandro e sua mulher. 

38- Cenas paralelas - nascimento do neto de Leandro. 

VI - SEQUENCIA : Atague dos Indios ao acampamento. 

39- Leandro pede a Lucia para falar com Jose Dias e convencer Femao 

Dias a voltar para Sao Paulo. 

40- 0 Indio preso escapa e a culpa recai sobre Jose Dias. 

41- Ataque dos Indios. 

42- Cenas de lutas entre Indios e bandeirantes. 

43- Morte de Leonor por uma flechada. 

44- Ap6s a luta, os bandeirantes recolhem os mortos e feridos. 

VII - SEQUENCIA: Novo acampamento e doen<;:as: 

45- Caminhada dos bandeirantes. 

46- Femao Dias acha o Iugar mencionado pelo roteiro de Marcos de 

Azeredo (nada e falado sobre a lagoa de Vapabugu). 

47- Acampamento. 

48- Desanimo dos bandeirantes. 

49- Fernao Dias tenta estimula-los. 

50- Escavag(ies. 
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51- Doengas no acampamento. 

VIII -SEQUENCIA : Conspiracao e morte de Jose Dias: 

52- Jose Dias combina urn encontro com alguns bandeirantes. 

53- Jose Dias e Lucia conversam sobre a vontade de irem para Sao Paulo. 

54- Cena do beijo entre Lucia e Jose Dias. 

55- Jose Dias se encontra com os bandeirantes em uma cabana 

abandonada. 

56- A india Goiana ve e ouve a trama. 

57- Goiana avisa Lucia e pede para avisar Fernao Dias. 

58- Lucia conta a Femao Dias. 

59- Femao Dias junto com Garcia descobrem que Jose Dias esta no meio 

da conspiraqao. 

60- Borba Gato prende os traidores. 0 chefe sera morto e os outros serao 

deserdados sem armas ou mantimentos. 

61- Julgamento dos conspiradores. 

62-Jose Dias e apontado como o o chefe da conspiraqao e condenado a 

forca. 

63- Lucia, sentindo-se culpada, tenta interceder a favor de Jose Dias. 

64- Cena do enforcamento. 

65- Lucia agride verbalmente Fernao Dias ap6s o enforcamento, o qual sai 

com ar desolado. 

IX- SEQUENCIA- Doenca de Femao Dias: 

66- Escavaqao. 
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67- Femao Dias come98 a mostrar debilidade ffsica. 

68- Gervasio traz uma carta de Maria Betim. 

69- Fernao Dias envia Borba Gato a Vila de Sao Paulo com a 

recomendagao: "Diga a Dom Rodrigo de Caste/a, tao logo descubra as 

esmeraldas, mandarei uma amostra para serem analisadas." 

70- Fernao Dias pede a Garcia para levar os restos dele para a sua 

sepultura no Mosteiro de Sao Bento. 

X- SEQUENCIA : Encontro da esmeraldas e morte de Fernao Dias: 

71- Escavay5es. 

72- As esmeraldas sao encontradas nos morros. 

73- Garcia e os bandeirantes levam as esmeraldas para Femao Dias dentro 

de uma cabana. Varias pessoas acompanham e rodeiam o bandeirante. 

7 4- Fe mao Dias olha as esmeraldas com olhar enlouquecido. 

75- Fernao Dias tem alucinay5es com Jose Dias. 

76- Fernao Dias olha as esmeraldas enquanto a voz de Maria Betim 

aparece em "off' dizendo para ele nao voltar sem as esmeraldas. 

77- Fernao Dias cai morto sobre uma mesa com as esmeraldas na mao. 

Com setenta sete itens, essas dez sequemcias sintetizam a decupagem do 

filme no final do trabalho. Alfredo Roberto Alves apesar das suas pesquisas 

hist6ricas deixa passar algumas distory5es que nao aparecem nos outros dois 

filmes: 

1- Nao havia mulheres nas bandeiras, a nao ser as lndias ou escravas. Os 

bandeirantes nao levavam as suas famflias ( mulheres e filhos pequenos). Em 
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Femao Dias isso nao foi levado em considera(,':8o ja que diversas familias 

acompanharam a Bandeira, com excer;:ao da propria familia do bandeirante 

Fernao Dias, isto e, Maria Betim e as filhas. 

2- As esmeraldas, segundo e mostrado nos outros dois filmes, nao foram 

extrafdas das encostas dos morros e sim garimpadas na Lagoa de Vapabu9u, 

coisa nao mencionada em Femao Dias. 

3- 0 bandeirante Fernao Dias, quando morre, esta praticamente so, 

cercado apenas do filho, do genre e de quatro ou cinco indios. lsso nao acontece 

com o filme Fernao Dias onde o bandeirante morre rodeado por varias pessoas, 

incluindo o filho. Apesar das mortes e desersoes, Alfredo Roberto Alves manteve 

uma boa parte do elenco no final do filme, colaborando para que esse episodic 

tambem destoasse dos outros dois filmes. 

4- A participa(,':8o de Matias Cardoso tambem e um outre fator divergente. A 

abordagem sabre Matias Cardoso sera feita na analise sobre as personagens. 

5- A questao "tempo e desgaste" so e mostrada pela aparencia fisica da 

personagem central; os demais processes nao sao levados em considera(,':8o, pois 

as outras personagens, por exemplo, permanecem sem sofrer nenhuma 

modifica(,':8o. Uma das observa96es mais gritantes refere-se a a(,':8o do tempo 

sobre as vestimentas dos bandeirantes. Depois de sete anos no sertao eles ainda 

conservavam suas vestes praticamente intactas. Esse item tambem sera 

comentado adiante. 

Todos os fatores destoantes que foram apontados acima prejudicaram 

alguns detalhes do filme Femiio Dias no que diz respeito a coerencia historica, 

porem o conjunto da narrativa estruturado pelo roteiro foi compensado pela 

relevancia de algumas cenas. 
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0 ponto alto do filme Fernao Dias e justamente o ponto negative de 0 

Cat;ador de Esmeraldas: o julgamento e morte de Jose Dias. Nesse ponto da 

historia, o roteiro enfoca de forma dramatica o conteudo fflmico salientando um 

fato historico importante. A propria frieza de Femao Dias diante da sentenya e 

suplantada pela angustia de ter sido o mandante da morte do filho. A cena 

posterior ao enforcamento, chamada por Alfredo Roberto Alves de apoteose, 

mostra que a tragedia, revelada pelo olhar de Femao Dias, havia caldo sobre o 

acampamento. Apos esse episodio, a personagem central muda de 

posicionamento e a sua firmeza e a sensatez vao dando Iugar a fraqueza, ao 

desanimo e a tristeza. 

A morte de Femao Dias, tambem no final do filme, aparece de forma clara, 

e traz praticamente as mesmas caracterlsticas dos outros dais filmes, com 

pequenas modificay6es que nao alteram o entendimento historico. 

No intuito de enriquecer o roteiro, diversas cenas paralelas foram inseridas 

em Ferniio Dias como forma de tamar o filme mais proprio para o entretenimento, 

reunindo alguns estilos considerados interessantes na epoca: 

a- Musical- As musicas interpretadas pelas personagens Leonor e Lucia 

inseridas no filme, indicavam um dos estilos cinematograficos apreciados na 

epoca. 

b- Romance. Embora a cena do beijo vivida por Jose Dias e Lucia tentasse 

transmitir um clima romantico, esse verdadeiro clima, na obra, e conseguido pelo 

romance entre Leonor e Garcia. 

c- Drama - Alem do proprio drama historico e suas dificuldades, outras 

cenas inserem pequenos dramas paralelos. A exemplifica98o mais forte e que da 
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o tom necessaria para o verdadeiro drama e a morte de Leonor durante o ataque 

dos indios. 

d- Comedia. Diversas cenas c6micas sao inseridas para dar urn tom de 

leveza ao filme, mais explicitamente centradas nas personagens de Leandro e 

sua mulher, responsaveis pela maioria das cenas c6micas. 

e- Luta entre o bern e o mal (mocinhos e bandidos). As cenas mais 

contundentes nesse aspecto centram-se na luta entre bandeirantes e indios. A 

construc;:ao das cenas assemelha-se a urn ataque de indios aos mocinhos. cenas 

essas dignas de tilmes norte-americanos. Neste item. entra tambem o aspecto do 

heroismo e da vilania: o primeiro centrado na luta de Garcia com a onga (plano ) e 

o segundo em Jose Dias quando mata o cachorro (plano ). 

Sem moditicar a estrutura basica do tilme. essas pequenas incurs5es nos 

variados estilos demonstra a tentativa de Alfredo Roberto Alves em garantir o 

sucesso do tilme junto ao publico. 

Tirando as pequenas diferengas na construc;:ao do roteiro. os tres tilmes 

foram realizados dentro da mesma sequencia 16gica. resumidos em cinco itens 

basicos: 

1- Os preparatives da Bandeira. 

2- Os problemas sofridos pelos bandeirantes. 

3- A conspirac;:ao e a traic;:§o de Jose Dias. 

4- A descoberta das esmeraldas. 

5- A morte de Femao Dias. 
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Todos esses itens estao presentes nos tn§s filmes seguindo essa 

cronologia. Nao houve nenhuma inoval(§o na forma de contar o fate hist6rico, 

apenas pequenas mudanc;:as que se referem mais a evolul(§o tecnica do proprio 

cinema e a epoca em que o filme foi realizado. Porem outros elementos podem ser 

distinguidos por intermedio da construl(§o das personagens e, consequentemente, 

do fate hist6rico. Como sera mostrado a seguir, o vestuario e o cenario tambem 

completam esta analise. 
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2.3 - Personagens: 

Como os filmes tentam recontar o mesmo fato hist6rico - embora o filme 

Bandeirantes siga uma linha documental - os tres constroem, paralelamente a 

hist6ria narrada, urn ambiente ficcional. As personagens do filme tambem refletem 

essa dualidade, entre o hist6rico e o ficcional, criando uma distin~o entre eles. 

Para o estudo dessas personagens a distin~o entre elas sera feita de acordo com 

o seu posicionamento, ou seja, ha os que sao fundamentados nos fatos hist6ricos; 

h8 os que foram criados para dar forya ao en redo e ha os que ajudam a compor o 

filme, mas sem urn posicionamento expressive. Seguindo pela ordem, eles 

recebem esta classifica~o: personagens hist6ricos, personagens ficcionais e 

figurantes. 

Nesta abordagem , a inten~o nao e aprofundar no carater construtivo

tecnico1 de cada uma dos personagens, mas procurar expor as diferen9as ou 

semelhan9as que aparecem nesses tres filmes e que ajudam na leitura do que e 

ficcional ou real na realiza~o de urn filme com fundamenta~o hist6rica. 

Na tabela 2, logo abaixo, a divisao esta feita de acordo com o mencionado 

acima, dividindo os personagens de cada filme de acordo com o que esta sendo 

explanado. Ja na tabela 3, a divisao e feita com o nome dos atores que atuaram 

nos tres filmes. 

1
- A significayao desse car3.ter construtivo-tecnico refere-se mais a atuayao do ator. 
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TABELA 2 

I PERSONAGENS I Bandeirantes (1) Fernao Dias (2) 10 Cacador de 

I I iEsmeraldas (3) 

1-----o--:------'-:---=----:::--::-:----- ....,-.,--------- 1---:-,------
Historicos 1 L. .... Femao Dias............. idem ...................... I idem ................... . 

Ill... .. Jose Dias. .. .. .. . .. . . .. .. . idem ..................... -I idem .................... . 
JIII. ... Garcia Pais ............... idem ...................... I idem .................... . 
JIV .... Borba Gato ............... idem ...................... I idem .................... . 
I v ..... Maria Betim .............. idem ...................... I idem .................... . 
I VI. ... (Nao e mostrado)..... Filhas de F.Dias .... J idem .................... . 
1 VII...(Nao e mencionado). Esposa de B. Gatol idem .................... . 
1 VIII..Matias Cardoso........ idem ...................... I idem .................... . 
I IX ... .india que delatou. .. . .. I 
1 Jose........................ idem ...................... I idem .................... . 
1 X ..... Nao aparece ............ J Nao aparece ......... 1 Capitao-mor (*) ..... . 
1 XI. ... Nao aparece ............. J Nao aparece ........ 1 Maria Leite(*) ....... . 

(*) Como as figuras do Capitao-Mor e Maria Leite aparecem como personagens apenas nesse filme, nao 
serao analisadas. 

Ficcionais 11... .................................... 1 Padre Luis ............ 1 Padre Joao Leite (*) 
Ill.. .................................... I Frei. ...................... I .............................. . 
Jill. .................................... I Lucia ..................... llaci ......................... . 
I IV. ................................... I Leandro ................. ! ferreira .................... , 
I V ...................................... 1 (Maria)Mulher de I 

1 

I ....................................... ! Leandro ................. llndaia (maede laci) .. 
I VI. .................................... 1 Leonor. ................. IEsposa de Garcia (*) 
I VII... ................................. 1 menino ................. -I .............................. . 

Obs.: 1-A amilise das personagens ficcionais e feita na relagilo direta como filme 
"Femao Dias" de Alfredo Roberto Alves. 
2-(*) A esposa de Garcia eo Padre Joao Leite (irmao de Femao Dias), apesar de serem 
personagens hist6ricas sao referidas nesta segilo, para poderem ser comparados com as duas 
personagens correspondentes a elas, porem ficcionais,que aparecem no filme de Alfredo Roberto 

Alves. 

Figurantes ll. .... indios ........................ I idem .................... I idem ................... . 
I lll....bandeirantes ............. I idem ..................... ! idem .................... . 

I 

1111. .................................... I mulheres dos I 
I ....................................... 1 bandeirantes ......... 1 idem ..................... . 
I IV ..................................... 1 Pessoas da Vila .... I idem ..................... . 

1---------------'-v_ .. _.·_··_··_··_··_···_··_··_··_···_··_··_··_··_···_··_·I_N_e_g_r_os_._··_··_··_···_··_··_··_··_I_M_e_s_tiyo __ s_e __ n_eg_r_o __ s. 

I Obs.: Os figurantes sao mencionados de forma geral. 
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TABELA3 

PERSONAGENS Bandeirantes (1) IFemiio Dias {2) 10 Cacador de 

I IEsmeraldas (3) 

------!--------'------'·------
I A- Hist6ricas 

~------~~---!~~~~----------~~~~~----~~~~---------
1... .. Fe mao Dias...... J. Silveira ........................ 1 Placido Soave ....... 1 Jofre Soares ......... 1 

ATORES 

II... Jose Dias .......... (*?) ................................. 1 Edson Torres ........ I Roberto Bonfim ...... , 
Ill... Garcia Pais ....... (*?) .................................. !Carlos Tontoli.. ...... l Herson Capri.. ....... . 
IV ... Borba Gato ....... (*?) .................................. ! Alcides Gobbo ....... j Ardufno Colasanti. .. ! 
V .... Maria Betim...... (*?) .................................. 1 Tina Scalia ............ I Gloria Menezes ..... . 
VI....Filhas de ( Nao sao mencionadas) .. j ( Nao foram identi- 1 ( Nao foram identi-

Fernao Dias..... . ....................................... ! ficadas) ................. j ficadas) .................. . 
VII.Matias Cardoso j(Mencionado verbalmente)j Felfcio Martone ..... I Mauricio do Vale .... . 
Vlll.india que I(*?) .................................. !Irene Elias ............. I Esmeralda Barros 

delatou Jose (*) .. 1 ( Guaiana * ) I(Goiana * ) I (lndaia *) / 
IX .. Capitao-Mor I ( Nao aparece no roteiro) 1 (S6 e mencionado 1 Tarclsio Meira ........ . 

de Sao Vicente .. 1 ........................................ ! verbalmente) ........ j ................................ 1 

x .. Padre Joao Leite I idem ............................... I ( nao aparece) ...... !Dionisio de Azevedo . 
(irrnao de F. Dias) 1 ........................................ , .............................. ! ............................... . 

XI..Ana de Garcia I idem ................................ 1 ( nao existe no 1 Patricia Scalvi. ....... . 
Pais(esposa de ! ......................................... ! roteiro) .................. ! ............................... . 
Garcia) ............... j ........................................ ! .............................. ! ............................... . 

XII.. Maria Leite ....... ! ......................................... 1 .............................. jlvete Bonfa ............. I 

B- Ficcionais 

,,~~~~~~fi~~ I 
( *?) Nao foi possivel fazer a rela<;:iio dessas personagens com os atores. 0 nome. 
de todos os atores constam na ficha tenica do filme - no Anexo. 

( Baseadas no filme de Alfredo Roberto Alves) 

I ... Padre ................. j ......................................... j Antonio Ferreira .... I ............................... ~ 
II .. Frei Paulo .......... j ......................................... j Moacir dos Santos 1 ............................... , 

Ill .Mulher de Jose .. 1 ......................................... ! Mara Mesquita ...... 1 Jucilea Telles ......... . 
Dias (Lucia/lacy)! ......................................... I (Lucia) .................. 1 (lacy) ....................... i 

IV .. Leandro ............ 1 ......................................... 1 Ferreira Neto ........ I ............................... 1 

VMulher de Leandro! ......................................... 1 Branca Ribeiro ...... 1 ............................... 1 

VI .. Leonor.. ............ 1 ......................................... 1 Aida Mion .............. j ............................... 1 

C- Figurantes 

Os figurantes serao citados de forma generica. Os names dos atores participantes constam nas fichas ' 
tecnicas dos filmes. 
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2.3.1 - Personagens Hist6ricas: 

Sao classificadas como personagens hist6ricas, as figuras que 

compuseram o fato hist6rico e dele fizeram parte, alguns com maior atuayao e 

outros com uma participayao menor. Para uma melhor compreensao do roteiro, foi 

feita esta classificayao: personagens hist6ricas 

coadjuvantes e personagens hist6ricas figurantes
1

. 

principais; hist6ricas 

Pela ordem de importimcia dos roteiros e do fato hist6rico, sao 

consideradas personagens principais: Fernao Dias, Jose Dias, Garcia Pais e 

Borba Gato. Estas quatro personagens sao aquelas que dao fo~ e consistencia 

aos enredos, sendo identicas nos tres filmes analisados. 

Nao ha uma diferenciayao gritante na escala de importancia dessas quatro 

personagens de um filme para o outro, contrariando as personagens hist6ricas 

coadjuvantes, que variam em grau de participayao. Um personagema hist6rica 

coadjuvante pode receber em um dos filmes uma participayao maior de acordo 

com o roteiro, como e o caso de Maria Betim, que, apesar de ser um dos pontos-

chave do fato hist6rico, nao mantem a mesma forc;:a como personagem nesses 

tres filmes. 

Alem de Maria Betim, sao consideradas personagens hist6ricas 

coadjuvantes, aquelas que, de certa forma, tambem foram coadjuvantes no fato 

hist6rico, como Matias Cardoso e a India que delatou Jose Dias. Maria Betim e a 

personagem hist6rica coadjuvante que se mantem mais tiel nos tres filmes, 

1 
- Essa aniilise nao segue a classifica9iio de atores principais e coadjuvantes que cada diretor apresenta nos 

filmes, ela foi elaborada unicarnente para este estudo. 
274 



mesmo nao recebendo o mesmo grau de participac;:ao. Matias Cardoso e a india ja 

sao personagens que nao foram elaboradas da mesma maneira, variando nos tn9s 

filmes, tanto em participac;:ao como em fidelidade ao fato hist6rico. 

As personagens hist6ricas figurantes estiveram presentes no fato hist6rico, 

mas nao chegaram a assumir urn papel preponderante no percurso dos filmes. 

Nesse item, e que aparecem as filhas de Femao Dias e os padres. Consta que 

dois padres estiveram presentes na bandeira, mas nenhum dado comprova a sua 

biografia, portanto eles passam a assumir a caracteristica de personagens ficticias 

e serao analisados como tal. 0 padre Joao Leite, que aparece no filme 0 

Car;ador de Esmera/das , embora seja uma personagem coadjuvante hist6rica, 

sera analisado, para fins comparativos, como personagem ficticia, junto com os 

demais padres. 

A analise de cada personagem hist6rica sera feita da seguinte maneira: 

primeiro sera dado urn quadro geral da vida desse personagem dentro do relato 

hist6rico, em seguida esta sera feita a analise por meio dos filmes pesquisados. 

Os filmes seguirao a ordem de ano de produc;:ao, seguindo a identificac;:ao da 

Tabela 1: 

(1)- Bandeirantes de Humberto Mauro (1940). 

(2)- Fernao Dias de Alfredo Roberto Alves (1956) 

(3)- 0 Ca~ador de Esmeraldas de Osvaldo de Oliveira (1979) 
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2.3.1.1- Personagens Hist6ricas Principais: 

I - FERNAO DIAS PAIS 
2

: 

A personagem principal dos tres tilmes. Foi um dos grandes homens da 

hist6ria do Brasil, e responsavel pelas descobertas das pedras preciosas no 

territ6rio de Minas Gerais e format;ao de diversas cidades. A abordagem biogratica 

da personagem ja foi realizada no item anterior. 

Fernao Dias (1) 

Humberto Mauro, ao realizar este tilme, fe-lo com a intent;ao de criar um 

documentario, nao se restringindo a hist6ria de um unico bandeirante. A hist6ria 

de Femao Dias ocupa a segunda parte do documentario, quando fala do Cicio do 

Ouro e das Pedras- Fernao Dias Pais. A primeira parte fala do bandeirante 

2
• Existem controvf:sias em torno do nome de Fernao Dias: 1- a primeira noticia refere-se a grafia do 

sobrenome Pais, que tambem aparece como Paes, permitindo a dedu,ao que esta modifica,ao se deva a uma 
atualizal'ilO da forma escrita - Paes viria do portugues arcaico. 2- A segunda noticia apresenta o nome de 
Femilo Dias, em diversos livros, como Fernilo Dias Paes (is) Leme, ou apenas Femao Dias Paes (is). 
Conforme o texto da Enciclopedia Mirador Intemacional, essa polemica fica clara: "Femiio Dias Pais, e niio 
Ferniio Dias Pais Leme, um dos mais jamosos bandeirantes .... ". Por outre lado no filme Bandeirantes de 

Humberto Mauro, aparece Fernilo Dias Pais Leme, aumentando a duvida ja que a pesquisa historica do filme e 
feita por Monso d'Escragnolle Taunay. Algumas outras publical'i'ies continuam a polemica. No livre 
Diciomirio de HistOria de Sio Paulo de Antonio Barreto do Amaral, consta apenas como Fenao Dias Pais, 

ernbora seu filho Garcia apare\=a com o nome de Garcia Rodrigues Pais Leme. Porf:rn e o prOprio historiador 

Monso de Taunay que esclarece a questilo no livro A Grande Vida de Femao Dias Pais. 0 historiador 
reconhece o erro e corrige o nome para Femao Dias Pais, como o prOprio bandeirante sempre assinou. A 

tradi~ao fixada por Indios! Ouro! Pedras! de 1926 e Historia Geral das Bandeiras Paulistas possibilitou 
que o erro tivesse sido fixado. (Eduardo V. Morettin em sua dissena,ao Cinema e Historia: Uma An:ilise 
Do Filme ~os Bandeirantes", tambem menciona esse fato em urna nota. p. 213). 
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Antonio Raposo Tavares. 0 filme e todo narrado, nao havendo dialogos. Com 325 

pianos, a parte sobre Femao Dias tern inicio com base no plano 168
3

. 

Bandeirantes foi realizado para ser um documentario educative que 

retratasse um memento hist6rico e, particularmente, para que mostrasse a 

grandeza dos her6is nacionais, no caso, os dois bandeirantes: Antonio Raposo 

Tavares e Fernao Dias. Como todo o desenvolvimento do filme e feito por meio de 

um narrador que vai citando as ag5es das personagens, nao ha uma preocupa98o 

em desenvolver cada personagem de uma forma intensa, e sim de inserf-las nos 

fatos hist6ricos. Apesar de a reconstru98o da hist6ria ter sido conduzida de forma 

ficcional, tentando acompanhar os passes do bandeirante, a base do filme e 

documental. 

Fernao Dias, representado pelo ator J. Silveira, e caracterizado como um 

homem duro e energico. A postura interpretativa do ator toma a personagem 

caricata, seguindo uma postura teatralizada, propria do cinema mudo. lsso e 

demonstrado em varias cenas, mas com maior enfase na cena em que Jose Dias 

e enforcado. Nessa cena, a sua expressao assume um ar contorcido, 

demonstrando a necessidade de suplantar a falta de dialogos com a expressao 

exagerada, embora na decada de 40 ja houvesse uma postura interpretativa que 

se aproximava mais da naturalidade. 

3
- Os dados sobre os pianos foram obtidos por meio da decupagem realizada por Eduardo Victorio Morettin 

em sua disserta>iio de mestrado Cinema e Historia: Uma An:ilise do Filme "Os Bandeirantes". ECNUSP, 

1994. 
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Fernao Dias (2) 

Placido Soave, o ator que fez a personagem do filme nao era urn 

profissional, o que muitas vezes e percebido pelas falas e por algumas 

expressoes. Outras vezes, no entanto, demonstra uma forc;:a interpretativa que 

suplanta esse amadorismo. Os dois mementos de maior dramaticidade sao: a 

morte de Jose Dias e a propria morte do bandeirante, cenas realizadas com muita 

seriedade e convic9iio. 

A personagem Fernao Dias de Alfredo Roberto Alves foi construfda para 

demonstrar uma grande forc;:a de lideranc;:a, mas, ao mesmo tempo, o diretor 

conseguiu deixa-la humano e amavel, mas sem perder a postura de comando e a 

energia, quando fosse necessaria. No infcio do filme, a jovialidade, e disposi9iio 

para enfrentar a bandeira, apesar dos 66 anos, mostra o bandeirante como uma 

personagem forte, o que e acentuado pela postura do ator. Porem, durante a 

empreitada da bandeira que consumuiu sete anos, o processo de envelhecimento 

de Fernao Dias foi feito de forma natural, mostrando-o alquebrado, doente e, por 

fim, enlouquecido. Esse processo e percebido tanto na aparemcia como nas 

atitudes. No infcio do filme, a personagem aparece com os cabelos escuros e 

semi-longos, barba relativamente curta e voz firme, de comando; no final do filme, 

seus cabelos e barba estao brancos e a fragilidade da idade vai aparecendo. 
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Fernao Dias (3) 

Dos tres filmes, este e o que mais se aproxima da tecnica cinematografica 

atual. 0 ator Jofre Soares e quem faz a interpreta98o de Fernao Dias. 0 carater 

da personagem e construfdo de forma semelhante a constru98o feita nos outros 

dois filmes: firmeza de carater; valores morais severos; postura participativa , 

porem, sem perder o comando. A figura do her6i e mais humanizada, mas ainda 

mantem a imagem de pessoa bondosa e ao mesmo tempo severa. 

Dos tres atores e o que apresenta a aparencia mais fragil e a mais 

envelhecida, destoando da imagem consagrada do bandeirante na estatua 

realizada por Brizzolara e que se encontra no Museu Paulista. 

Conforme menciona Morettin em seu estudo sobre oas bandeirantes, a 

figura do bandeirante nao e pequena : 

"a representaqao herculea do bandeirante encontra sua 

justificative "documental" na ossada do bandeirante 

descoberta no Mosteiro de Sao Bento
4 

". 

A aparencia de fragilidade e ressaltada pelos cabelos e barba totalmente 

embranquecidos, desde o infcio do filme. 

Quando recebe a missao de comandar a bandeira, nao aceita a 

incumbencia com a alegria de quem recebe urn premio e sim como urn dever a 

4 -Fernao Dias financiou a construyiio do Mosteiro. Em troca, queria ter na capela maier uma sepultura para 
ele e seus descendentes. Em 1910, novas obras sao iniciadas no local, sendo ali encontrado urn femur de 
homem "agigantado", demonstrando que o bandeirante tinha uma constitui9iio grande. Eduardo Morettin 
observa essa questiio em sua dissertayiio de Mestrado Cinema e Histiiria: Uma Analise do Filme "Os 
Bandeirantes", p. !70. 
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cumprir, obedecer as ordens do prfncipe. Durante todo o filme, a sua postura e de 

resigna~o e servilismo. Mesmo ao final, quando esta prestes a morrer, a sua 

posi~o e a do dever cumprido. 

OBSERVA<;:OES: 

Tirando as particularidades de cada filme, a constru~o da personagem 

principal se aproxima nos tres filmes, demonstrando que o fato hist6rico unido ao 

mito influenciaram os tres diretores, que foram tocados pelas mesmas qualidades 

da figura hist6rica. A imagem do her6i foi a mais forte de todas, prevalecendo a 

ideia da forya e da coragem, mas, ao mesmo tempo, da bondade e da justiya. 

Essa ultima acima de tudo, mesmo diante do fato de ter mandado enforcar o 

proprio filho. 

Por ser a figura mais forte desse fato hist6rico, foi a que conseguiu 

transmitir a impressao mais uniforme ou a mais cristalizada, ao contrario das 

demais personagens que possibilitaram uma visao mais fictfcia e interpretativa, 

variando de acordo com cada diretor. 

II- JOSE DIAS PAIS: 

Jose Dias Pais, era filho ilegftimo de Fernao Dias e de uma India. Nao 

constam muitos dados sobre ele, a nao ser que acompanhou o pai na "Bandeira 
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Das Esmeraldas" e foi o responsavel pela conspira~o contra este. Em razao das 

grandes dificuldades por que estavam passando e diante da decisao de Fernao 

Dias em nao abandonar a bandeira, Jose Dias comandou urn levante contra o 

proprio pai. Descobertos seus pianos, foi enforcado a mando de Femao Dias. A 

senten.:;:a serviu como forma de controlar os demais bandeirantes e conseguir que 

estes continuassem a jornada. 

Os demais dados que aparecem nos tres filmes fazem parte da 

personalidade que cada autor pensou para o personagem. 

Jose Dias Pais(1) 

Logo no infcio do filme de Humberto Mauro, o locutor ja distingue e 

distancia os dois filhos de Fernao Dias, quando ele come.:;:a a narra~o: "Femao 

Oias Pais, natural de Sao Paulo, aos 65 anos de idade, velho bandeirante, voltou 

ao sertao, em julho de mil seiscentos e setenta e quatro, em busca das 

esmeraldas. A/em de Borba Gato, seu genro, iam na bandeira seus dois filhos: 

Garcia Pais, mo~o de valor, e Jose Dias .. .". Mais para a frente, quando Fernao 

Dias dedica-se quase que exclusivamente a busca das pedras, o texto dito pelo 

locutor volta a frisar sabre o carater de Jose Dias: "Deixaram-lhe a pen as com seu 

genre, Manoel Borba Gato, o tenente geral do campo; Garcia Pais, mo~o de 

valol, filho do bandeirante; e Jose Dias, o filho traidor. Era tudo o que restava ao 

govemador das esmeraldas, ... ". A compara~o entre os do is e evidente para a 

5 
- 0 grifo e meu. 

6
- Idem. 
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demonstrac;:ao do carater de Jose Dias. Durante o filme, este e mostrado como 

indolente, deitado na rede, enquanto o irmao trabalha. A traic;:ao e amenizada pelo 

discurso proferido pelo locutor: "Desesperado pelas privaq6es, Jose Dias tramou a 

morte do bandeirante", demonstrando que o desepero e a falta firmeza de carater 

levaram Jose Dias a trair o pai. 

Durante todo o filme, nao e mencionada a ilegitimidade da filiac;:ao e nem o 

fato de Jose Dias ser mesti9Q. 0 filme tambem nao mostra nenhuma ligac;:ao de 

uniao entre Jose Dias e alguma mulher, provavelmente pelo roteiro enxuto, mais 

preocupado em evidenciar os fatos mais importantes da narrac;:ao. 

Jose Dias Pais (2) 

Alfredo Roberto Alves construiu a personalidade de Jose Dias, como uma 

pessoa rna e rancorosa, o que se devia ao sentimento de rejeic;:ao por ser filho 

ilegitimo. Logo no inicio do filme, e feita a distinc;:ao entre os dois filhos, mostrada 

atraves da seguinte narrac;:ao: • .... Seu chefe e um notavel bandeirante paufista: 

Femao Dias Pais. Com ele seguem: Garcia Pais, seu filho legitimo; Jose Dias 

Pais, seu filho bastardo; ... .". Apesar dessa discriminacao logo no inicio do filme, 

Jose Dias, Garcia e Borba Gato aparecem no mesmo plano de conceituagao e 

assumem urn Iugar de importancia junto a Femao Dias. As ordens sao cumpridas 

pelos tres junto aos demais banderantes. A diferenciacao de poder s6 ira aparecer 

quando e revelada a conspiragao, e Jose Dias e julgado. A partir dai Jose Dias e 

recha98dO por Borba Gato, Garcia, Fernao Dias e os outros, mas isso s6 
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acontece em razao da trai9i'io ao proprio pai, e nao porque houvesse uma 

desvaloriza9i'io pessoal da personagem. 

A personalidade de Jose Dias vai sendo mostrada de forma gradual: 

primeiro aparece como urn ajudante, igual aos demais bandeirantes, que cumpre 

as ordens do pai, mas nao demonstra amabilidade. Aos poucos, vao aparecendo 

os primeiros sinais de maldade, percebidos na sequencia em que provoca a morte 

do cahorro de urn menino da bandeira, criando o primeiro antagonismo com as 

demais personagens (pianos 75 a 90). Mas e, em especial, pelo olhar, que Jose 

Dias se revela, e, assim. a sua antipatia em rela9i'io as outras pessoas tambem 

aparece. 

No filme nao e mencionada a origem da mae de Jose Dias. e nem o fato de 

ser mesti90; apenas a questao da ilegitimidade e abordada. Esse dado tambem 

nao e refon;:ado pela aparencia do ator que representa a personagem. a qual, 

apesar de ter os cabelos escuros. tern os tra90s de urn homem branco e nao de 

urn mestigo. Ele aparece casado, e a sua mulher, Lucia, tambem acompanha a 

bandeira. E justamente com esse casal que acontece a cena mais polemica do 

filme- a cena do beijo
7

. Dentro da moral da epoca, o beijo ocorre entre urn casal 

cujo relacionamento e oficializado, mas nao se pode dizer que, em se tratando de 

urn par romantico. a propria personalidade de Jose Dias, nesse filme, nao 

possibilite isso. 

A trai9i'io tambem e construfda com o apoio de uma serie de 

descontentamentos com a bandeira, tanto por parte da sua mulher, como de 

outras pessoas que o procuram para convencer Femao Dias a voltar para Sao 

Paulo. Ele assume a lideranya do projeto e planeja o compl6. 

7
- Essa cena foi muito polemizada na epoca e contou com a Unica atriz profissional do filme. 
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Durante o julgamento e o enforcamento, a expressao de Jose Dias se 

mantem igual - impassive! - demontrando que o diretor queria que o publico se 

antipatizasse com a personagem e nao sentisse pena de sua morte. De certa 

forma, e uma construyao caricata da maldade, porque este age com a intenyao de 

se mostrar mau. A intolerancia e a insatisfayao sao evidentes. E como se o autor 

dissesse: "- ele merece morrer". Em contrapartida, e mostrado o desespero de 

Lucia, mulher de Jose Dias, que nao se conforma com sua morte e, de maneira 

indireta, e a responsavel por ela. A india Goiana procura Lucia para contar a trama 

e esta procura Femao Dias sem saber que Jose Dias estava envolvido. Mas esse 

sentimento de perda e de revolta que Lucia manifesta e suplantado pela dor de 

Fernao Dias, que age como carrasco do proprio filho, mas nao pode se deixar 

abater pela dor. A dor que ele estampa no semblante e a forma de o espectador 

perdoar-lhe. 

Jose Dias Pais (3) 

A personagem Jose Dias nesse filme e a que assume um carater mais 

natural e humane. lnterpretada pelo ator Roberto Bonfim, Jose Dias e mostrado 

como um mestic;:o que nao e aceito pelo pai como um igual, que nao pertence a 

mesma casta, e nem tem os mesmos privilegios dos filhos legitimos. A escolha do 

ator demonstra a preocupayao em mostrar a miscigenayao de rac;:as, de uma 

forma visual e nao so textual. Durante todo o filme, essa questao e evidenciada 

pela propria denominayao da origem da personagem: um mameluco. 
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0 relacionamento de Jose Dias com seu pai e conturbado, existe urn clima 

de revolta do filho, pelo fato de ser o filho, natural, rejeitado, o mestiqo que nao 

tern os direitos que os outros filhos tern. 0 pai, a principio, demonsta uma certa 

obriga<;:§o em ajuda-lo, mas essa obriga<;:§o vai se dissipando durante o decorrer 

do filme. Da mesma forma, nao ha uma rela<;:§o de proximidade pessoal entre ele 

e Garcia e Borba Gato, a nao sera de trabalho. A personalidade de Jose Dias nao 

propicia esse relacionamento, pois, embora alegre, ele se mostra 

descompromissado, desordeiro, briguento, mulherengo, e, especialmente, 

irresponsavel, o que constitui urn dos fatores de maior peso do enredo. 

Na luta para ser aceito pelo pai, sente-se envaidecido quando e chamado 

para fazer parte da bandeira. Assim como ele, os demais mesti<;:os, tambem 

rejeitados pelos brancos, ficam contentes quando ele ganha urn cavalo e assume 

urn Iugar de destaque junto ao pai no percurso da bandeira, passando a dividir a 

responsabilidade do comando de uma das tropas. Cada comandante tinha a sua 

propria tropa. Jose Dias comanda os indios e os mamelucos: e o comando dos 

desfavorecidos. 

A situa<;:ao do mesti<;:o, e, em especial, do mameluco, e revelada por meio 

de Jose Dias. 0 mestiqo nao pertence nem a uma ra<;:a e nem a outra; ele e urn 

paria na sociedade, urn subalterno dos senhores brancos, embora se sinta 

superior a rac;:a inferiorizada, no caso, os indios. Apesar de se sentir inferiorizado 

em rela<;:§o ao pai, Jose Dias age da mesma forma em rela<;:§o aos indios. Segue 

com ele, na bandeira, uma india que se torna sua companheira. Para ele e apenas 

mais urn divertimento, ao passo que ela espera dele o casamento. Neste ponto, e 

mostrada, a semelhanc;:a de postura de Fernao Dias para com a mae de Jose Dias 

e a dele proprio em rela<;:§o a india. A raqa inferiorizada e apenas urn meio de 
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diversao e nao deve fazer parte da sua vida social. Em urn momenta do filme, 

quando urn amigo e seu subaltemo e mandado preso de volta para Sao Paulo 

juntamente com os demais mamelucos, este diz a Jose Dias: "Os mamelucos sao 

menos que os indios, e lembre-se que voce e um deles". 

Apesar do esforgo em demonstrar cooperac;§o e lideranc;:a, a falta de 

responsabilidade e de uma postura condizente com o novo posto faz que ele perca 

as regalias conseguidas e volte a sua condic;§o anterior, a de mestigo rejeitado 

pelo pai, ao mesmo tempo que provoca o ciume de sua amante, desencadeando a 

acusac;§o de traic;§o. Nesse filme, a traic;§o nao e elaborada em diversas cenas , 

mas surge em urn momenta unico, quando Jose Dias e preso por outros motivos 

e, juntamente com os demais presos, deixa patente o descontentamento geral. Ele 

e surpreendido pelo pai no momenta em que conversa com os outros presos, e, 

ao contrario dos outros dois "joses dias", ele aceita a sentenc;:a com surpresa, 

vergonha e nao com arrogancia e inflexibilidade. Ele percebe que, mais uma vez, 

nao conseguiu alcanc;:ar o pai, e e urn derrotado. Os atos irresponsaveis de Jose 

Dias ja eram vistos por Fernao Dias como uma pre-traic;§o, facilitando a sua 

condenac;§o no ultimo epis6dio. Fernao Dias nao o condena apenas pela rebeliao 

em si, mas elimina urn fardo, urn problema que teve de assumir em razao da 

paternidade, mas que nao conseguiu alterar ou modificar
8

. 

A questao do racismo e urn dos pontos fortes desse filme e ao contrario dos 

dois outros filmes, aqui se percebe que a intolerancia do pai vern do fato de o filho 

ter sangue indio, o que resultaris na natureza ruim de Jose Dias, como o proprio 

Fernao Dias menciona em uma das partes do filme. A irresponsabilidade e a 

indolencia sao as caracteristicas herdadas desse sangue ruim. 

8 
- Eduardo Morettin tambem analisa esse item em seu estudo do filme Bandeirantes. 
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Ill- GARCIA RODRIGUES PAIS9
: 

Garcia e o filho legitime, que recebe toda a considera~o do pai, e que 

tambem e o cumpridor das ordens sem questiona-las. Garcia acompanha o pai na 

expedi~o e tambem e urn dos reponsaveis pela ordem e organiza~o da 

bandeira. Aceitou a ordem do pai quando da condena~o do irmao, porem nao e 

dado que o tenha apoiado nesta ordem. Acompanhou o pai ate o momento de sua 

morte e foi responsavel pelo traslado de seus restos ate Sao Paulo. Mesmo assim, 

teve de enfrentar inumeros percalyos durante o trajeto. Levou a Paraopeba as 

amostras de pedras apanhadas por Femao Dias a fim de entrega-las a D. Rodrigo 

Castelo Branco. Recebeu o cargo de capitao-mor e administrador da entrada e 

descobrimento das minas de Sabarabovu. patente datada de 2 de dezembro de 

1638. Realizou duas entradas, fez diligemcias examinando a serra, as quais 

consumiram de cinco a seis anos. Consumiu todos os seus recursos financeiros 

na picada que dava acesso ao Rio de Janeiro, chamada de Caminho de 

Cataguazes, entre 1698 a 1699. Em 1702, foi nomeado guarda-mor geral das 

minas, e no mesmo ano o titulo de fidalgo da Casa Real. No ano seguinte, foi 

nomeado administrador das esmeraldas. Faleceu em 7 de maryo de 1738, em sua 

fazenda, em Parnaiba. 

9
- Antonio Barreto do Amaral no livro Dicionario da Historia de Sao Paulo, cita o nome de Garcia 

Rodrigues Pais como Garcia Rodrigues Pais Leme. p.271. 
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Garcia Pais( 1) : 

Garcia aparece como apoio a Femao Dias. Junto com Borba Gato, ele 

trabalha e ajuda no comando da bandeira. Percebe a "preguic;:a" do irmao, 

mediante a observayao levada pelo seu olhar que conduz o espectador a ver a 

imagem de Jose Dias deitado na rede. Jose Dias aparece "limpo", ao passe que 

Garcia trabalha sem camisa, demonstrando que, enquanto urn descansa, o outre 

trabalha. 0 perfil psico16gico de Garcia e montado sobre o paralelismo entre os 

dois irmaos: o born e o ruim. 0 born e o filho legftimo, que atende ao pai e aos 

padr6es sociais, eo mau eo filho ilegftimo e pregui90so. Os sentimentos bons de 

Fernao Dias sao mostrados em Garcia, e os maus em Jose Dias. Garcia e 

coadjuvante do pai, tanto nos atos como nos sentimentos; ele atende e cumpre as 

ordens do pai, embora demonstre uma certa relutancia com a ordem dada por 

Femao Dias para enforcar Jose, embora a aceite 

Garcia Pais (2) 

Neste filme, Garcia tambem recebe a caracterlstica do "born mo90", que 

ajuda o pai em todas as situa96es e cumpre suas ordens sem questiona-las. 0 

ator que representa Garcia tambem segue os mesmos padr6es do interprete de 

Jose Dias: a pele e clara e os cabelos sao escuros, nao indicando, portanto, a 

miscigena98o de Jose. A grande diferenc;:a entre os dois e fornecida pelo olhar, 
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isto e, ao passo que Jose demonstra maldade por meio do olhar, Garcia revela 

grandeza de carater. 0 perfil psicol6gico desta figuravai sendo construido por 

suas ac;:Oes: ele e o rapaz justa, amigo, corajoso, romantico e fie! ao pai. Estas 

caracteristicas vao sendo montadas nas diversas sequencias do filme. A justi~ e 

a amizade aparecem no final da sequencia na qual Jose mata o cachorro de uma 

crian~ e Garcia se aproxima consolando o menino e tomando o cachorro morto 

em seus brac;:os. Garcia garante a conota<;:ao de born mor;o ao mesmo tempo que 

refor~ a imagem de her6i (plano 90). Na sequencia em que a personagem !uta 

com a on~ (do plano 120 ao plano150), aponta o lado corajoso de Garcia, que 

nao teme nada e pode veneer qualquer situa<;:ao, sendo, portanto, merecedor da 

heran~ do pai, tanto na !uta como na bravura. Na sequencia seguinte ja e 

mostrado o seu !ado romantico (do plano 151 ao 193), quando ele troca olhares 

com Leonor e sai com ela para passear. 0 romantismo do filme apoia-se em 

Garcia, mesmo na sequencia em que Leonore marta porum indio (do plano 373 

ao 377). Nessa sequencia, o romantismo vem unido ao drama- a morte do ser 

amado. A fidelidade ao pai aparece em todas as sequencias em que estao juntos. 

Assim, mesmo quando o pai condena o irmao, h8 de sua parte uma rapida 

indecisao quanta a ordem dada, porem logo a indecisao e trocada peia 

necessidade de amparar o pai, de ajuda-lo a suportar a dor da trai<;:ao e a propria 

decisao. 

Garcia Pais (3) 

A predominancia do carater "bom" de Garcia continua neste filme, ass1m 

como as demais caracteristicas da sua personaiidade, porem o antagonismo em 
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rela98o a Jose Dias e o mais acentuado quanta aos dais outros filmes em 

questao, pais ele se distancia nao s6 no carater, mas em todos os elementos que 

comp6em a personagem. Garcia e o oposto de Jose Dias, tanto na apan§ncia 

fisica, como nas atitudes: ele e loiro, refinado, responsavel, trabalhador e, 

particularmente, dedicado ao pai. E o filho que atende o pai em todas as situag5es 

e o que estara presente em todos os mementos, mesmo na morte. A condigao de 

casado e estabelecida logo no inicio do filme, criando um outro paralelo com Jose 

Dias. Ao passo que ele e serio com a familia, Jose Dias e "mulherengo" e 

irresponsavel. Garcia e 0 her6i que responde a todos OS padr6es do bam carater. 

As situag6es de heroismo sao subentendidas, nao aparecendo nenhuma cena 

explicita desse heroismo, mas o espectador e levado a sentir que existe. 

0 maior ato de heroismo e dedica98o acontece no final do filme, quando 

Femao Dias pede para que ele e Borba Gato transportem seus restos mortais 

para a Vila de Sao Paulo e os depositem na capela que havia mandado construir. 

Segundo Hemifmi Donato, autor do argumento, Garcia era o filho mais devotado 

"que resolveu cumprir a risca a vontade do pai, trazendo os seus restos mortais 

para serem enterrados no convento dos beneditinos. Para satisfazer a ultima 

vontade do pai, arriscou a vida e atravessou o sertao de volta com um vaso de 

barro indigena que continha os despojos patemos."
10 

IV - MANOEL DE BORBA GATO 

10 _ Michel do Espirito Santo. Novos Filmes. Arquivo da Cinemateca Brasileira. p. 92. 
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Alem de Genro de Femao Dias, Borba Gato foi seu brac;:o direito, o tenente 

do bandeirante na grande "Bandeira das Esmeraldas", ficando ao seu lado nas 

mais dificeis ocasioes. Borba Gato tambem era a pessoa que entendia de pedras 

e metais. Junto com Garcia, Borba Gato acompanhou Femao Dias ate sua morte 

em 1681. Posterior a esse fato, em 28 de agosto de 1682, ele se envolveu em um 

incidente com o administrador-geral das minas, provocando a morte de Rodrigo 

Castelo Branco, na estrada que ia a feitoria de Sumidouro. Com o fato, fugiu para 

o sertao, e s6 obteve sua reabilitac;:So vinte anos depois, pelo governo do Rio de 

Janeiro, interessado nas suas descobertas de minas de ouro em Sabara. Ele e 

tido como o fundador da cidade de Sabara
11

. Faleceu em 1718, ocupando o cargo 

de juiz ordinario da Vila de Sabara. 

Borba Gato (1) 

Borba Gato e mostrado da mesma forma como Garcia, trabalhador, 

cumpridor das ordens do seu chefe. E aquele que resolve as questoes e os 

problemas da bandeira. E 0 homem de maior poder depois de Fernao Dias. lsso e 

demonstrado durante o enforcamento de Jose Dias, quando assume a 

organizac;:So do enforcamento, sob as ordens diretas do chefe. 

"- Diciorui.rio Enciclopedico Brasileiro. Editora Globo S.A., Porto Alegre. !957. 
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Borba Gato (2) 

Logo no inicio do filme aparece Borba Gato ocupado em inscrever todas as 

pessoas que irao a bandeira. Sua participa9§o nesse epis6dio revela o poder que 

tinha, mas ao mesmo tempo a dedica9§o e a subordina9§o ao chefe. Durante o 

filme, sua atua9§o e mesclada com a atua9§o dos demais bandeirantes, sem 

nenhum enfoque de realce, o que s6 ira ocorrer no final do filme, quando e 

descoberta a trai9§o e ele assume o posto de juiz no julgamento de Jose Dias. 

Nesse momento, e mais forte a lealdade ao chefe, que algum sentimento de 

amizade - coisa que nao e demonstrada durante todo o filme, ao contrario de sua 

rela9§o com Garcia. 0 comando da execu9§o tambem fica a seu encargo, 

assumindo o posicionamento de carrasco. 

Borba Gato (3) 

Talvez seja nesse filme que a persoangem Borba Gato se sobressaia, 

sendo mostrado como braqo direito de Femao Dias: na organiza9§o da bandeira, 

durante o percurso, nas ordens dadas as tropas. 0 lado her6ico e mostrado por 

uma cena em que ele se arrisca para salvar urn indio que caiu em uma ribanceira. 

0 momento do enforcamento nao e mostrado, como tambem Borba Gato nao 

aparece comandando o ato, conforme aconteceu nos outros dois filmes. 0 perfil 

dessa personagem nos tres filmes e praticamente o mesmo, salvo algumas 

pequenas diferengas. Assim, sua participa9§o no enredo dos filmes e suplantada 

pela trama da trai9§o juntamente com o proprio traidor, ao contrario da sua 

participa9§o no fato hist6rico. 
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Assim como Garcia, Borba Gate e loire, diferente dos outros dois "barbas" 

dos dois filmes ja citados, onde esse bandeirante com cabelos escuros. 

2.3.1.2 - Personagens Hist6ricas Coadjuvantes: 

1- MARIA GARCIA RODRIGUES BETIM 

Nao ha muito a falar sabre Maria Betim, a nao ser que era a segunda 

esposa de Fernao Dias, descendente de nobres holandeses e trinta e quatro anos 

mais jovem que o marido. Teve com ele diversos filhos, entre eles Garcia Pais, o 

seu primogemito. Por meio dos filmes nao sao apontados outros filhos homens, 

apenas mulheres. 

Ela e vista como a grande incentivadora da bandeira, no memento em que 

o desespero e as privag()es tomam conta do empreendimento. A venda de suas 

j6ias e bens pessoais demonstram seu empenho em tentar mante-los, mesmo que 

a distancia. Nos tres filmes, ela aparece como a imagem da mulher forte, que !uta 

para ajudar o marido a continuar com a empreitada. 

Maria Betim (1) 
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A imagem de Maria Betim aparece rapidamente no meio do filme, 

acompanhada de duas mulheres, entregando, para urn homem a cavalo, urn 

pacote com o resultado da venda de seus ulitmos bens, para salvar o marido. Seu 

sacriffcio revela-se por meio dos seus olhos que lentamente se fecham, quando o 

homem parte a cavalo. 0 texto dito pelo locutor deixa claramente pasta a razao 

do sacriffcio: " ... vendeu a prata e o ouro que restavam em sua casa, enviando 

recursos a bandeira, para que o grande chefe conseguisse uma ac;;ao em que 

estava empenhada a sua honra e o seu nome12 
." Acima do bern estar dos 

bandeirantes, existia a honra do nome e a promessa de encontrar as esmeraldas. 

Maria Betim (2) 

A construc;;8o da personagem aqui segue a descric;;8o da figura veridica, 

dentro dos padroes mais evidentes, como, por exemplo, a idade, a qual e 

demonstrada por uma imagem jovem junto a urn homem mais velho. A 

caracterizac;;8o ffsica fica mais a criteria do diretor, nao havendo uma comprovac;;ao 

de dados. A persoangem, no caso, tern os cabelos escuros e a pele clara. Em 

relac;;8o a interpretac;;8o, e evidente o amadorismo da atriz, que interpreta a 

personagem de uma forma teatralizada e artificial. As falas sao ditas de maneira 

decorada e sem naturalidade, propria das pessoas mais acostumadas ao recurso 

do teatro e nao ao naturalismo do cinema. 

Ja em relac;;8o ao roteiro, existem dois mementos em que a figura de Maria 

Betim aparece, demonstrando, assim, sua importancia no fato hist6rico. No 

12
- 0 grifo e meu. 
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primeiro momento, durante os preparativos da bandeira, e a imagem real que 

aparece, a personagem participa da sequencia do filme. Ja no segundo momento, 

quase ao final do filme, a imagem e apenas evocada, no momento em que Fernao 

Dias le a carta que ela lhe envia, repetindo a imagem do primeiro momento. 

Na primeira parte do filme, durante os preparativos da bandeira, Maria 

Betim aparece em diversas situa<;:Qes: com as filhas, ao lado do bandeirante na 

missa, conversando com os habitantes da cidade, conversando com Fernao Dias 

e na despedida da bandeira junto com a populac;§o. A sequencia em que conversa 

com Fernao Dias e a mais importante e a mais longa na qual aparece ( do plano 

41 ao 43 - esse ultimo de 29") . Nesse momento e que a importancia da 

personagem para a bandeira e demonstrada, mediante recomenda<;:Oes, tanto 

pessoais como sociais. A preocupac;§o pessoal em decorrencia da idade e dos 

perigos que a jornada implicaria, toma forma por meio das suas palavras: " .. Mas 

tendes cuidado, ja entrastes nos sessenta e seis anos, no vai e vern." ; em 

contraposic;§o a questao social, do prestigio e da honra, que de certa forma se 

iguala ao do filme Bandeirantes: "Nao volteis a essa Vila de Sao Paulo sem as 

esmeraldas. Trazei-las, ainda que vos custe grandes sacrificios. Quero me 

orgulhar mais uma vez de v6s, meu esposo amado". 

0 pedido da preservac;§o da honra e reforgado em um segundo momento, 

quando ela manda novos recursos para a bandeira, momento en que a imagem de 

Fernao Dias e sobreposta pela mesma imagem deste plano. Este plano (544) eo 

plano mais Iongo do filme ( 1 'e 52") . Maria Betim demonstra preocupac;§o com as 

priva<;:Oes, mas incentiva os participantes a continuarem a bandeira especialmente 

para nao haver a desonra do nome. ( novamente uma preocupac;§o de ordem 
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pessoal sobrepujada pela de ordem social) " ... Com a ajuda de Deus, havereis de 

encontrar as esmera/das, para orgulho de nossa gente ... ( ... ) Vendi todas as j6ias 

de adomo, as minhas e as de vossas filhas, para mandar-vos mantimentos. ( ... ) 

Nao volteis a essa Vila de Sao Paulo, sem as esmera/das. Trazei-las, ainda que 

vos custe grandes sacrificios ... ." A repeti<;:ao dessa ultima frase frisa o carater da 

honra e da necessidade de retomar para Sao Paulo com as esmeraldas. 

A imagem de Maria Betim e a fort;:a de que Fernao Dias precisa para 

continuar. Esta imagem e deixada clara no decorrer do filme, durante as poucas 

cenas em que e lembrada. 

Maria Betim (3) 

Assim como Borba Gato e Garcia, Maria Betim e caracterizada como loira, 

de pele bem clara, em contraste com as pessoas da fazenda em que mora, 

evidenciando mais uma vez a questao da casta e das pessoas de maior poder 

economico. 

E nesse filme que a figura de Maria Betim recebe o maior destaque, pela 

propria evolu<;:ao do roteiro em que a present;:a da personagem e uma constante. 

No primeiro memento, quando ainda Fernao Dias recebe o tftulo de governador 

das esmeraldas, a present;:a de Maria Betim mostra-se forte. Ela e contra a ida de 

Fernao Dias em busca das esmeraldas, pois preocupa-se com a saude e a idade 

do esposo, mas esfort;:a-se em ajuda-lo a conseguir os bens necessaries para a 

realiza<;:ao da bandeira. Ela sofre com o pedido do governador-geral e demonstra 
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desconfianc;:a nos acordos feitos com os sertanistas 13
, pelos quais os 

bandeirantes eram incumbidos das missoes e arcavam com recursos pr6prios 

para o seu custeio. 

A personagem, porem, nao e construlda como as demais mostradas nos 

outros dois filmes. Alem do posicionamento de apoio que da a Fernao Dias, eta 

tambem e vista como uma personagem consistente, revelando ter uma 

personalidade, e nao ser somente uma presenc;:a, participando apenas como a 

incentivadora de Fernao Dias. Maria Betim e mostrada no seu dia-a dia, dentro da 

sua casa, junto com suas filhas, nos afazeres mais corriqueiros, e, em especial, 

como a esposa de uma pessoa de destaque dentro da Vila. Essa nova imagem de 

Maria Betim aproxima-a do real e contextualiza-a em paralelo com a hist6ria e os 

percalc;:os da bandeira - ao mesmo tempo que sao mostrados os acontecimentos 

da bandeira e tambem e visualisado o sofrimento da familia e a busca de novos 

recursos para a expedigao por meio de Maria Betim. 

No filme de Alfredo Roberto Alves, ha igualmente uma tentativa de 

humanizagao da personagem, verificada no inlcio do filme, no momento em que 

ela chega a prac;:a e e cumprimentada por um bandeirante, que procura saber do 

seu estado de saude. Essa conversa banal e fictlca e a que humaniza a 

personagem, no sentido de transforms-fa em uma pessoa real, fora do plano 

hist6rico, quando algumas caracterlsticas comuns sao evocadas para que a 

personagem assuma esse carater de realidade. 

13
- Os historiadores denorninam os bandeirantes de sertanistas, ou seja, aqueles que abriam os sertoes do pais. 
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II- MATIAS CARDOSO DE ALMEIDA 

Foi nomeado, em 13 de marc;:o de 1673, capitao-mor adjunto de seu primo 

Femao Dias, partindo um ano antes da bandeira das esmeraldas, para a abertura 

da trilha e forma98o de um arraial, que, mais tarde, ficou conhecido como Roc;:a 

Grande. Ap6s quatro anos, desanimado com as dificuldades encontradas, Matias 

Cardoso abandona a bandeira e retoma para a Vila de Sao Paulo 
14

. 

Conforme cita Barreto do Amaral
15

, em 28 de janeiro de 1681, Matias 

Cardoso foi nomeado tenente-general da leva de Sabarabo9u, para o 

descobrimento da prata, servindo no sertao de Minas com D. Rodrigo de Castelo 

Branco , ate a morte deste. Em 1684, foi nomeado pelo govemador-geral da 

Bahia, govemador e administrador de todas as aldeias de nay6es indfgenas que 

conseguisse diminuir, desde a capitania de Porto Seguro ate o Rio Sao Francisco. 

Matias Cardoso tomou-se conhecido pela luta contra os gentio e a captura destes 

nas diversas partes do pais. Faleceu ap6s 1706, nos sertoes do Rio Sao 

Francisco. 

Matias Cardoso (1) 

Matias Cardoso e mencionado pela narra98o, mas nao e identificado nas 

imagens. Por meio da locu98o, percebemos a presenc;:a de Matias como parte da 

14
- TAUNAY. AFONSO d' E. - Histiiria Geral das Bandeiras Paulistas , tomo VI, p.l 07. Esse tempo 

difere da data mencionada por Antonio Barreto Amaral no Dicion:irio de Historia de Siio Paulo, que cita 

1680 como data da partida de Matias Cardoso. p.25. 
15 

• A.t'v!ARAL, Antonio Barreto - Dicion:irio de Hist6ria de Sao Paulo. 
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hist6ria: "Cafra na bandeira o horror do mato. Nao havia mais ali quem quisesse ir 

em frente... e seguia a deserqao. Matias Cardoso, primeiro, e daf por diante: 

Antonio Prado Cunha, o velho Manoel da Costa com seus peoes, o capitao 

Manoel de G6is, Joao Bema/ e ate Baltazar da Veiga, Belchior da Cunha e depois 

dois trades, o carmelita e o franciscano." 16 Todos os nomes citados tambem 

fizeram parte das desen;:oes, mas as imagens sao genericas e esses nomes eles 

nao saoidentificados por meio de personagens. 

Matias Cardoso (2) 

Na leitura do filme de Alfredo Roberto Alves, Matias Cardoso segue junto 

com a bandeira e nao antes, como e mencionado. Ele aparece como personagem 

participante da bandeira a partir da metade do filme, quando os sertanistas 

comec;:am a escavar e nada encontram. A insatisfagao com a bandeira, as 

doenc;:as, as dificuldades para encontrar as pedras, sao sinais que vao sendo 

apresentados como forma de mostrar o abandono da bandeira e a volta de Matias 

e seus homens para Sao Paulo. Junto com Matias tambem e mencionada a 

partida de Antonio Prado e seus homens. 

Esse retorno para Sao Paulo e mostrado como uma traigao a Fernao Dias, 

o qual, no momento em que sabe da partida, dirige-se a Matias, falando: 

"Vosmece sempre gostou de prear indios, Matias Cardoso. Pode partir." (plano 

301) . Ao mesmo tempo que sente a traigao, ele tambem joga a indignagao para 

16
- A locuyaO e feita entre OS pianos 204 e 205 da decupagem feita por Eduardo Morettin do filrne 

Bandeirantes. 
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Matias, dizendo que ele nao merecia estar na bandeira, pais um bandeirante que 

s6 serve para aprisionar Indios e um bandeirante "menor". Esse sentimento 

tambem e passado mais adiante, no plano 317, quando Garcia, indignado com a 

partida, discute com Matias e um artesao, que esta perto deles dirige-se a Garcia, 

acalmando-o: " E melhor que ele va. Ele queria aprear indios, mas seu pai nao 

deixou.", Garcia quando responde que esse e um papel indigno, deixa 

transparecer o pensamento do novo bandeirante
17

. 0 bandeirantismo, que a 

princfpio s6 havia se ocupado com o apresamento de indios, iniciava uma nova 

fase, a mineradora. 

Apesar de a partida de Matias provocar sentimento de revolta em Femao 

Dias e Garcia, ao mesmo tempo ela e vista de uma forma pacifica, ja que e ele 

quem leva uma carta de Femao Dias para Maria Betim, e e nessa carta que vai o 

pedido de ajuda para a bandeira. No filme 0 Caqador de Esmeraldas quem vai 

pedir ajuda e o proprio Garcia Paes. 

Matias Cardoso (3) 

Matias Cardoso aparece desde o infcio do filme, participando da entrega do 

titulo de Govemador das Esmeraldas a Femao Dias, e, posteriormente, recebendo 

0 titulo de capitao-mor da badeira. 0 parentesco e evidenciado pelo tratamento 

que recebe de Femao Dias, chamando-o de primo. Ele parte antes da bandeira 

17
- Roberto Simonsen,. na HistOria EconOmica do Brasil, menciona que o bandeirantismo iniciou 

orimitivamente no secu!o XVI com o apresamento de indios, mas avoluma-se a panir do seculo XVII, 
~ssumindo o caniter de explora9iio e de desbravamento. A fase da explora9iio de ouro e pedras preciosas so 
vai acontecer depois da Bandeira das Esmera/das, portanto Femiio Dias estava iniciando esse novo 
bandeirantismo. 
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para a forma<;:ao de um arraial, e, durante todo o filme, Ia e a sua (mica 

permanemcia. Quando os bandeirantes chegam, ap6s um ano, eles ja encontram o 

arraial formado, o qual recebe o nome de Ro99 Grande. Matias mostra seu 

descontentamento em nao acompanhar a bandeira depois que esta deixa o arraial. 

0 fato de nao poder ter acesso as esmeraldas e a razao desse sentimento. 0 

desbravador permanece no arraial para assegurar o plantio e, dessa forma, dar 

continuidade a um ponto de apoio e subsistE'mcia a bandeira. A insatisfa<;:ao 

gerada pela falta de um trabalho que traga prestfgio e riqueza faz que ele 

abandone o arraial e volte para a Vila de Sao Paulo. Essa insatisfayao, unida a 

inveja, tambem aparece no inicio do filme, quando Fernao Dias e agraciado com o 

titulo de Govemador das Esmeraldas. 

Ill - iNDIA QUE DESCOBRE A CONSPIRACAO 

A India e mostrada de forma diferente nos tres filmes, inclusive na 

denomina<;:ao, o unico ponto comum nos filmes e que tambem comunga com o 

fato hist6rico, foi a sua delayao. E nesse momenta que ela passa a fazer parte da 

hist6ria, tornando-se a pe99-chave no encaminhamento dos fatos. Ela funciona 

como o ponto de ruptura da hist6ria e e por seu intermedio que ocorre o desfecho. 

No caso que se seguiu, houve a continuayao da bandeira e todos os percal90s 

que sucederam: a descoberta da traiyao e, consequentemente, o enforcamento de 

Jose Dias. 
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india ( 1) 

A india no filme de Humberto Mauro recebe o nome de Guaiana, embora o 

nome nao seja mencionado no filme e sim nos estudos sabre o filme18
. A 

personagem aparece nas cenas em que a trai9iio e arquitetada e depois quando 

avisa Femao Dias. A cena na qual e descoberta a trai9iio mostra Jose Dias 

reunido com um grupo de homens em uma clareira. Eles estao em cfrculo, 

sentados sob as arvores, por tras das quais e identificada uma pessoa, quando a 

camara faz um corte e mostra essa pessoa. Vemos entao, que se trata de uma 

india atras de uma arvores, espreitando a reuniao. Enquanto isso, o locutor 

esclarece a cena dizendo: " Mas uma ve/ha india, fie/ servidora do chefe, percebeu 

a conspirat;ao." A ultima palavra: "conspira9iio" e ilustrada na tela por um corte 

em plano proximo, mostrando a orelha da india, evidenciando o fato. No plano 

seguinte, aparece Fernao Dias e a india que lhe cochicha algo no ouvido. Nao tem 

locu9iio. apenas a musica de fundo. 

Na tentativa de evidenciar o fato da trai9iio para o espectador, verificado 

pela tomada de cena, como no caso da orelha, e na interpreta98o teatral das 

personagens, a cena se tornou caricata, constituindo em um epis6dio mais 

burlesco que tragico. 

18 -MORETTIN, Eduardo V. -Cinema e Historia: Uma An:ilise do fdme "Os Baodeirantes". 
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India (2) 

Goiana eo nome que a India do filme Femao Dias recebe. A diferenga 

entre as duas lndias: a do filme Bandeirantes e a do filme Femao Dias, pode ser 

observada, alem da grafia do nome, na aparemcia fisica das duas. No filme de 

Alfredo Roberto Alves, a India e uma velha mostrada com trajes ocidentais e nao 

com trajes indlgenas, diferenciada apenas pela pronuncia arrastada, como se 

tivesse algum sotaque, em paralelo a personagem de Humberto Mauro que e 

caracterizada com roupagem de India. 

As semelhangas de comportamento entre as duas personagens nos dois 

filmes ocorrem praticamente da mesma maneira, pois ambas percebem alguma 

coisa suspeita quando estao atras das arvores, e, levadas pella curiosidade, 

buscam saber o que esta acontecendo. 0 gesto e igual, modificando apenas o 

local e a forma de encontro dos conspiradores: enquanto no filme Bandeirantes 

eles estao reunidos em uma clareira no meio da mata, no filme Fernao Dias eles 

estao em uma cabana abandonada. Em ambos os filmes, elas se aproximam, 

espreitando atraves de frestas para ouvir o conteudo do que e falado. Outra 

diferenga e que Guaiana vai diretamente a Femao Dias contar o ocorrido, ao 

passe que Goiana procura Lucia como intermediaria. 

Goiana tambem torna a aparecer em outros mementos do filme como 

figurante. Um dos mementos e quando Jose Dias e enforcado. Ela esta presente 

proxima a Lucia e junto com as demais pessoas da bandeira. 
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india (3) 

Se ha alguma semelhanga nas duas indias dos dois outros filmes, em 0 

Cat;ador de Esmeraldas, a india difere totalmente, a comegar pelo nome: lndaia. 

Toda a hist6ria segue um percurso diferente, que nao se assemelha com os outros 

dois roteiros. Ela aparece no infcio do filme, no quarto da estalagem da Vila de 

Sao Paulo em companhia de Matias Cardoso, mais tarde vemos que ela e mae de 

laci, a India que se toma amante de Jose Dias. 

Nao e por fidelidade a Femao Dias que lndaia acompanha a bandeira e sim 

por causa de laci, que segue com a bandeira para acompanhar Jose Dias. A 

bandeira representa diversos sacrificios e lndaia demonstra a sua insatisfa~o por 

ter se deixado levar por laci e terem que passar por tantas dificuldades, 

especialmente a fome. 

A participa~o de lndaia com a descoberta da conspira~o tambem nao 

segue o mesmo caminho dos dois outros filmes, nao e a fidelidade a Femao Dias 

que a leva a contar sobre o plano, e sim a vinganga. 0 sentimento de preserva~o 

da vida do chefe e suplantado pelos seus interesses particulares: vingar-se de 

Jose Dias. Mais uma vez lndaia age por causa da filha. Jose havia trocado laci por 

outra india, que havia sido capturada de uma tribo. A troca e o desprezo de Jose 

por laci provocaram o sentimento de revolta em lndaia, que esperou uma 

oportunidade para se vingar de Jose. 

Jose havia sido preso com outros homens por causa de uma briga. lndaia 

ve a india que Jose havia capturado esgueirar-se e chegar ate a cabana onde 

eles estavam presos, fato que desperta sua curiosidade e ela tambem se esgueira 
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para espreitar a cabana. E dessa forma que eta descobre o que os presos estao 

tramando e corre a contar para Femao Dias, mesmo tendo presenciado a nega98o 

de Jose em colaborar com o plano, que ete s6 aceita quando o pai ja esta na porta 

da cabana. Mais uma vez o que levou a descoberta da trama foi a curiosidade da 

india, movida, nesse caso, pelo sentimento de vinganya. 

2.3.1.3 - Personagens Hist6ricas Figurantes: 

I - FILHAS DE FERNAO DIAS 

Consta que Femao Dias deixou uma grande descendencia, porem nao foi 

encontrado em nenhum dos filmes algum que apontasse para outros filhos 

homens, alem de Garcia e Jose Dias. 0 numero de filhas tambem nao esta 

definido. No entanto, nos filmes, as filhas ajudam a compor o nucleo familiar. Das 

filhas de Femao Dias a que talvez pudesse ser mencionada, mas na realidade nao 

o e, seria a esposa de Borba Gato, este sim colocado em destaque, como o genro 

de Femao Dias, mas a propria filha nos filmes assume uma imagem distante. 
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Filhas (1) 

Neste filme, fica a duvida: as duas mulheres que acompanham Maria Betim, 

quando esta entrega um pacote a um homem a cavalo, seriam filhas de Fernao 

Dias? Uma delas seria a esposa de Borba Gato? Essa seria uma dedu98o 16gica, 

porem nao pode ser comprovada pelo texto do filme, apenas pela dedu98o da 

imagem. 

Filhas (2) 

No plano 13, Maria Betim entra de costas para a camara, acompanhada de 

quatro mo93s. Elas caminham ate a pra93 onde alguns homens conversam com 

Fernao Dias. 0 plano e geral e as filhas nao sao focalizadas individualmente ou 

com maior aproxima98o da camera, sabe-se apenas que sao as filhas e Maria 

Betim que estao chegando pelo dialogo de Fernao Dias com um grupo de amigos. 

A principia nao fica claro qual delas e a esposa de Borba Gato, o que s6 e 

verificado quando todos se voltam para ir a missa e este levanta-se da mesa de 

cadastramento e se aproxima de uma delas, colocando o brayo em seu ombro. 

Mas a inten98o do diretor nao e a de especificar qual delas e a esposa de Borba 

Gato e nem tornar este fato importante, pelo que e mostrado no filme, isso e mais 

circunstacial - o plano onde esta a98o acontece e geral, passando despercebido 

dentro de uma visao ampla do filme. 0 que se percebe e que, apesar de as filhas 

de Fernao Dias pertencerem ao fato hist6rico, elas apenas complementam os 

dados, sao figurantes dentro da hist6ria. 
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Filhas (3): 

Ao passo que no filme de Alfredo Roberto Alves, as filhas de Femao Dias 

sao mo9Bs, no filme de Oswaldo Massaini elas sao crian9Bs, com excegao da 

mulher de Borba Gato. Ao todo sao cinco crian9Bs que aparecem ao lado de Maria 

Betim e Femao Dias. Elas sao tambem mostradas nas cenas do dia-a-dia, junto 

com Maria Betim: aprendendo a bordar, e sentadas perto da mae. 

2.3.2 - Personagens Ficcionais: 

As personagens ficcionais em um filme de carater hist6rico vem em busca 

tomar o enredo o mais natural possfvel dentro de uma linha ficcional - a 

reconstrugao do fato hist6rico por meio de uma uma abordagem literaria que 

assume uma caracterfstica diferente do filme documentaL A presen9B das 

personagens ficcionais facilita essa abordagem colaborando para um melhor 

desenvolvimento da trama, interagindo com as personagens hist6ricas, apesar de 

nao terem participado do fato hist6rico. 

Dentre as personagens ficcionais, serao analisadas as do filme Femao 

Dias comparando-as com as personagens correspondentes no filme 0 Ca~ador 

de Esmera/das . A comparagao sera feita apenas entre as que se encontram em 

posigoes semelhantes nos dois filmes. No caso do filme Bandeirantes, por ser um 

filme documental e mais atento as personagens hist6ricas, nao houve similaridade 

de personagens ficcionais ficando fora das comparagoes. 
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As comparac;:Oes seguem o esquema apresentado na tabela 2. 

1- PADRES 

Os dois padres que acompanharam a bandeira abandonaram-na antes que 

Fernao Dias descobrisse as esmeraldas, incluindo o confessor do bandeirante. 

Nos dois filmes aparecem os dois padres, mais o padre da Vila de Sao Paulo que 

reza a missa de consagra<;:ao da bandeira. 

Padres do filme Femao Dias de Alfredo Roberto Alves: 

Ao todo sao dois padres e urn frei que participam do filme. 

a- Padre lp61ito 

Aparece s6 no infcio do filme, de forma generalizada, enquanto reza a 

missa de consagra<;:ao da bandeira. A missa e rezada em espa90 aberto, dentro 

de uma praga. A sua participa<;:ao e simb61ica, nao havendo nenhuma referencia 

sobre ele durante o filme. 

b - Frei Paulo 

308 



Acompanha a bandeira junto com o padre Lufs. Sua participac;:ao e menor 

que a do padre, mas em alguns mementos ele recebe um tratamento mais 

individualizado. Em um dos mementos, participa de uma das cenas c6micas do 

filme: a perseguic;:ao de um leitaozinho. A cena em si nao e hilaria, mas e 

descontrafda. A imagem do frei desengongado e gordo correndo atras do leitao 

demonstra a leveza existente no infcio da bandeira, quando eles montam o 

primeiro acampamento (plano 70 ao 72}. 0 outre memento de maier destaque em 

que o frei aparece e o oposto dessa cena, ja nao h8 o clima de alegria e 

descontrac;:ao; agora existe a dor e o sofrimento resultante da descoberta da 

traic;:ao de Jose Dias. Essa nova cena serve para engrandecer o carater de Femao 

Dias ao mesmo tempo que o desculpa pela decisao de enforcar Jose Dias. Pelo 

dialogo de um dos bandeirantes, do padre Luis e do frei e mostrada a grandeza de 

carater de Femao Dias: 

"PADRE: - E o Jose nao desconhece o sacriffcio do pai para conserver 

essa expediqao. Fez tudo a sua custa, desde a arrancada da Vila de Sao Paulo. 

Da Cor6a nao recebeu nada. 

BANDEIRANTE: - E verdade. Esse homem abnegado somente cuida de 

bem servir ao Rei. Conheqo D. Femao M longos anos, foi sempre bom e 

generoso. mas que ninguem the falte com a discipline ou o respeito. 

FREt: - Foi D. Femao que mandou construir o Mosteiro de Sao Bento. 

Gastou muito dinheiro com aquela obra." 

Com esse dialogo, menciona-se nao s6 a magnitude de Femao Dias, mas 

tambem os fates hist6ricos: os custos e a autoria da bandeira, a obediencia ao 

Rei, e, especialmente, o que diz o frei sobre a construc;:ao do Mosteiro de Sao 
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Bento
19

por conta do bandeirante. Esse, na verdade, e um dos motives de haver 

um frei na bandeira, como tambem nao e fortuita a sua presen«a no filme. Essa foi 

a forma que o diretor encontrou para contar os feitos anteriores ligados a Fernao 

Dias. 

c- Padre Luis 

A personagem do padre, assim como a do frei, funcionam como parte de 

apoio a personalidade de Fernao Dias e nao somente como mais um integrante 

da bandeira. Padre Luis, alem de confessor, e o alter ego do bandeirante. Nas 

diversas cenas em que aparecem juntos, Femao Dias divide com o padre os seus 

pianos, as suas duvidas, suas preocupaCf6es e seu objetivo, contando ao mesmo 

tempo para o espectador o roteiro da hist6ria. 

0 padre tambem e o sfmbolo da religiosidade de Fernao Dias, a presen«a 

de Deus e da justi«a nas terras selvagens. Apesar da fOf91' da religiao, ele nao 

consegue interferir nos mecanismos de pensamento de Fernao Dias e nem impor 

o certo de acordo com a justiga de Deus; nao consegue alterar a sentenga que 

Fernao Dias da a Jose Dias. 0 padre ate questiona a senten«a, mas a vontade do 

chefe prevalece, e ele passa aaceitar a senten«a como algo 16gico. A sua 

concordancia e complementada com a ora<;:1io que faz para Jose mementos antes 

do enforcamento. 

19
- Confonne relata Antonio Barreto do Amaral no Diciomirio de Historia de Sao Paulo, o mosteiro de 

Sao Bento foi construido em 1650 por Fernao Dias Pais, que propos aos religiosos "jazer uma nova igreja ao 
pe daquela fundada pelo pe. Jr. Mauro toda a sua custd', desde que na capela-mor " houvesse uma sepultura 
para si, e duas mais para que seus descendentes se enterrassem". p.ll. 
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Padres do filme 0 Ca~ador de Esmeraldas de Osvaldo Oliveira: 

Neste filme, aparecem tambem tres padres, embora apenas urn tenha tido 

destaque: o Padre Joao Leite. Os outros dois padres aparecem mais como 

figurantes, e, portanto, nao serao analisados separadamente. 0 enfoque da 

presen9<1 dos padres na bandeira e o mesmo do filme de Alfredo Roberto Alves: a 

religiosidade de Fernao Dias. De acordo com a hist6ria, Fernao Dias seguiu com 

dois religiosos, que sao vistos nas imagens da partida da bandeira, os quais 

posteriormente a abandonaram deixando seu lider s6 com alguns homens. Esse 

fato e mencionado verbalmente durante o filme, nao mostrando as imagens deles 

partindo. No filme Bandeirantes, quando a narra<;ao fala sobre as deser¢es da 

bandeira, e mencionado o abandono dos dois religiosos: 

" .... e seguia a deserqao. (. .. .) e depois dois trades, o carmelita e o 

franciscano." 

a- Padre Joao Leite: 

lnterpretado pelo ator Aluisio de Azevedo, a personagem esta presente em 

todo o filme, desde o inicio ate o final. Ele nao acompanha a bandeira, mas e 

focalizado nas cenas que retratam a familia de Fernao Dias. Ele e o ponto de 

apoio da familia, estando mais proximo dos problemas que Maria Betim enfrenta 

para poder pagar as contas e mandar recursos para a bandeira. Ao mesmo tempo 

e por seu intermedio que sao mencionados os feitos de Fernao Dias na Vila de 

Sao Paulo. Este nao e uma personagem ficticia, como irmao de Fernao Dias, ele 

pertence ao fato hist6rico. 
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II - MULHER DE JOSE DIAS 

Nos dois filmes, Jose Dias aparece acompanhado por uma mulher, porem 

em situa~oes completamente diferentes. No filme, Ferniio Dias, Jose e casado 

com Lucia, ao passo que no filme 0 Ca~ador de Esmeraldas, Jose convive com 

laci, uma India que o acompanha na bandeira. A propria condi98o das mulheres 

vai ao encontro da personalidade que cada autor construiu para Jose, pois elas 

caracterizam a extensao dessa personalidade. 

Lucia - (filme Ferniio Dias) 

Dentre as personagens ficcionais, a personagem Lucia recebeu um papel 

de destaque no filme Ferniio Dias, rivalizando mesmo com as personagens 

hist6ricas. lnterpretada por Mara Mesquita, a unica atriz profissional do filme, a 

personagem traduz-se em uma figura marcante dentro do enredo, o que contribui 

para a inclusao do nome da atriz entre os primeiros na ordem de apresenta98o do 

filme. 

A presen~ de uma atriz profissional s6 aconteceu em razao dos problemas 

enfrentados pelo diretor com as atrizes amadoras de Campinas, como ja foi 

comentado no primeiro capitulo. Nenhuma delas queria participar da cena do beijo 

junto a Jose Dias. 0 provincianismo da epoca criou um obstaculo para a tal cena, 

sendo necessaria trazer uma atriz de fora da cidade. Em contrapartida, a 

personagem p6de ser melhor trabalhada e teve um destaque maior que muitas 

personagens hist6ricos, tornando-se urn dos pontos-chave do roteiro do fiime. 
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Nos outros dois filmes, a india e o ponto de ruptura da hist6ria, pois e por 

seu intermedio que o desfecho pode ser alcanc;:ado da forma como e conhecido. 

No filme de Fernao Dias, a india Goiana existe e tem o papel fundamental de 

descobrir a traic;:ao, mas nao e ela quem conta para Fernao Dias, e sim Lucia. 

Quando Goiana descobre a trama, procura lucia e conta-lhe o que ouviu e 

percebeu, e pede-lhe para ela avisar Femao Dias. A india, porem, nao chega a 

ver os participantes e, dessa forma, e Lucia quem se torna a delatora de Jose 

Dias. Ao mesmo tempo que ela espera salvar a bandeira e corre a contar para 

Fernao Dias o que sabe, logo depois ela se desespera quando fica sabendo que 

delatou o proprio marido. Novamente ela corre ate Fernao Dias em busca de 

clemencia para Jose Dias, mas nada consegue. Nesse memento, surge esta 

duvida: Se ela soubesse anteriormente que era Jose Dias o culpado e que sua 

sentenc;:a seria a morte, ela nao teria dito nada, mesmo que isso significasse a 

morte de Fernao Dias? lucia sente que ela foi o ponto de ruptura e que, por um 

detalhe, poderia ter mudado o rumo da hist6ria, mas apesar do remorse de ser a 

delatora, ela nao se culpa por inteiro, pois essa culpa ela projeta em Fernao Dias 

por ser o autor da sentenc;:a. Esse sentimento vem a tona no memento em que 

Jose e enforcado e ela grita toda a sua revolta para Fernao Dias. 

Alem de a personagem viver os momentos dramaticos e romanticos do 

filme, ela tambem protagoniza uma das cenas musicadas, cantando a musica 

Chuva no Sertao, na qual aparece participando do plantio. 
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laci - (filme 0 Caf;ador de Esmera/das) 

A personagem de laci reflete bern a condiyao da mulher de uma classe sem 

nenhum privilegio; ela e uma india que Jose Dias leva para a bandeira como sua 

amante. A india espera que seu destino seja diferente das outras fndias 

domesticadas, que a sua condiyao de amante mude para a de esposa e 

especialmente que Jose nao a abandone. 

Ate o momento em que Jose esbanja a confian99 que Femao Dias lhe 

dedica, laci mantem o domfnio da situayao. Porem, quando as atitudes 

irresponsaveis de Jose causam problemas para a bandeira e ele e advertido por 

seu pai, ele culpa laci por suas pr6prias atitudes e com898 a se afastar dela, ate 

que finalmente a abandona e a troca por uma outra india. laci que ate entao 

tentava reconquista-lo, entra em desespero e desaparece na mata, deixando sua 

mae, lndaia revoltada contra Jose. 

De modo indireto, laci tambem foi a responsavel pela condenayao de Jose, 

ao contrario de Lucia, pois nao foi esta quem delatou Jose a Femao Dias, mas foi 

por sua causa, que lndaia, ao descobrir o plano de Jose Dias, o aponta ao pai 

como conspirador, por vingan99. 

Ill - MULHER DE GARCIA 

Existe uma diferen99 grande nos dois filmes: enquanto que no filme de 

Alfredo Roberto Alves, Garcia namora Leonor, ao passo que no filme de Osvaldo 
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Oliveira aparece Garcia casado com Ana de Garcia Pais. Nao e so o nome das 

duas personagens que difere, mas a participa9iflo de cada uma segue caminhos 

diversos. 

Leonor - (filme Fernao Dias) 

Leonore uma das personagens feminina centrais do filme, criada pelo autor 

para compor urn par com Garcia. lnterpretada pela atriz Aida Mion, ela divide com 

a outra atriz, Mara Mesquita, a interprete de Lucia, os momentos musicais, 

romanticos e dramaticos do filme. 

0 romance entre Garcia e Leonor existe a distancia, e e montado por meio 

dos jogos de olhares. Nao existe uma proximidade fisica, apenas intencional. Esse 

jogo de sedu9iflo e passado para 0 espectador de forma indireta desde 0 infcio do 

filme, quando os dois se entreolham durante a missa de consagra9iflo da bandeira 

(pianos 24, 25 e 26), numa linguagem fflmica de campo e contracampo. Pela 

distancia em que estao e percebido que nao existe urn relacionamento proximo, e 

sim uma afinidade de sentimentos. 

0 proximo encontro da-se durante o percurso da bandeira, quando 

acontece o primeiro numero musical do filme: Leonor canta em volta da fogueira ( 

plano 151 a 176). Novamente M uma troca de olhares e a inten9iflo e concretizada 

por urn passeio sob o Juar. Nesse encontro, ja ha urn dialogo, que e interrompido 

por urn chamado de Femao Dias, no momento em que ele ia dizer alguma coisa a 

mais para ela. Apesar de terem sido afastados, o clima de romantismo permanece, 

sendo acentuado pelas imagens paralelas da lua e do olhar idilico de cada urn. 
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A terceira cena de maier participayao na qual Leonor atua acontece quando 

a bandeira e atacada por uma tribe indigena e ela e atingida no peito por uma 

flecha. Garcia chega a tempo de ve-la com vida, carregando-a morta nos bra<;:os 

logo depois. 

Apesar de todos os episodios de que Leonor participa serem ficcionais, eles 

fomecem os elementos de entretenimento e composiyao de enredo, em paralelo 

com os episodios historicos. 

Ana de Garcia Pais - (filme 0 Ca~ador de Esmeraldas) 

A personagem e a esposa de Garcia, que esta presente nas cenas quando 

e mostrada a casa de Femao Dias. Na maier parte das vezes, a personagem 

aparece acompanhando Garcia quando este ainda estava na casa do pai. Em 

outros mementos surge em companhia de Maria Betim e suas cunhadas. Apesar 

de ser uma personagem historica, nao h8 nenhum dado historico na construyao da 

personagem a nao ser o nome e, desse modo, ela foi analisada como uma 

personagem ficcional. A sua participayao na trama e mais urn ponte de apoio para 

a construyao da personalidade de Garcia e nao de si propria. 

Por se tratar de urn filme predominantemente masculine - a vida de urn 

bandeirante e suas descobertas - a presenc;:a de algumas mulheres tomam o 

roteiro mais romanceado e sensual, possibilitando uma maier abrangencia de 

publico, proprio do cinema nacional nos anos 70. 0 apelo da sensualidade era 

muito comum nos filmes dessa epoca, embora a presenc;:a de Ana de Garcia junto 

a Garcia Pais nao seja de uma sensualidade acintosa, ao contrario do 
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relacionamento mostrado entre Jose e laci. 0 relacionamento do primeiro casal 

era legalizado pelo matrimonio e mais comedido, ao passo que na aproximac;:Bo do 

segundo casal nao existiam lac;:os legais e a intensidade sensual era mais direta. 

2.3. 3 - Figurantes Grupais: 

Os figurantes, ficticios ou hist6ricos, estao presentes no filme para o 

fortalecimento do enredo, ajudando a compor a narrativa dentro de uma 

construc;:Bo hist6rico-ficcional. A propria narrativa, apesar do conteudo hist6rico, 

pede a participac;:Bo de grupos de figurantes para a composic;:Bo e 

desenvolvimento do roteiro. A presenc;:a dos elementos coletivos sera 

representada por meio de tres abordagens genericas: o elemento indigena, o 

negro, e os bandeirantes - estes ultimos compondo o grupo branco do filme. 

Alguns destes figurantes podem receber um nome ou aparecer rapidamente em 

uma cena, mas continuam funcionando como apoio ao contexte principal da 

hist6ria filmada. 

A intenc;:Bo e fazer a analise comparativa entre os tres filmes da forma mais 

abrangente. 

I -INDIOS: 
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A presenc;:a do indio nos filmes e mostrada de duas maneiras: o indio 

domesticado, que acompanha a bandeira, que e amigo e serve ao senhor branco; 

e o indio selvagem, hostil, que combate qualquer aproximagao do homem branco 

as suas aldeias e promove ataques quando se sente ameac;:ado. Nos filmes essa 

dualidade do silvicula e mostrada com os adjetivos subjetivos de bom e ruim 

respectivamente. 

0 bom acompanhou a bandeira, serviu aos bandeirantes e salvou seu 

chefe de ser deposto do seu cargo e morto pelos pr6prios brancos, nesse caso 

representado pela figura da india. A fidelidade e a marca mais preciosa dos 

personagens indfgenas bons, os quais, alem de serem seus fieis servidores, 

permaneceram junto ao chefe ate a sua morte, superando ate mesmo os brancos -

os bandeirantes, cuja fidelidade deveria ser inquestionavel, no entanto, acabaram 

por abandonar a bandeira. 

0 indio ruim esteve presente nas lutas, favorecendo o sofrimento e as 

privag6es dos bandeirantes. Ele e o grande inimigo da bandeira, acima ate do 

agente silencioso e propagador que foi a febre terc;a, embora tenha sido essa 

mesma febre que derrubaria o chefe da bandeira. 

Tanto o elemento indigena quanta o elemento negro sofrem o sistema da 

escravidao
20

. Os indios domesticados constituiam tribos que se deixaram dominar 

e foram escravizados, ao passo que os indios hostis lutavam pela preservagao da 

liberdade. A dificuldade da captura era compensada pelo valor da mao-de-obra: o 

escravo indio valia urn quinto do africano
21 

. 

20 
- Roberto Simonsen mostra que na epoca da Bandeira das Esmeraldas, a procura por metais alternava-se 

com o aprisionamento de indios: "De 1670 a 1680, aceleraram-se as entradas. ora para o presamento de 
indios, ora em busca de metais preciosos." HistOria EconOmica do Brasil, p. 214. 
21 -Idem. 
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Na hist6ria da Bandeira das Esmeraldas, apesar de seu carater minerador, 

os exploradores tiveram que enfrentar diversas tribos hostis, para poderem 

atravessar certos territ6rios e chegar ao local desejado, como e o caso da tribo 

dos Mapachos, que a bandeira teria que controlar para chegar a lagoa de 

Vapabugu. Esse fato foi suficiente para que essa tribo fizesse parte do momenta 

hist6rico e, consequentemente, entrasse no roteiro dos tres filmes, de forma visual 

ou verbal. 0 Indio, como elemento ruim, e mostrado por meio das lutas dessa tribo 

com os integrantes da bandeira. 

As lutas entre os bandeirantes e os Indios aparecem de forma diferenciada 

nos tres filmes. Em Bandeirantes, nao ha uma imagem da luta, apenas a mengao 

da existencia das tribos feita pelo narrador, e a ligagao delas a hist6ria de Femao 

Dias e sua bandeira. 

" ... Femao Dias rumou a tropa na dire<;:ao do 

sertao dos Indios cataguazes e dos 

mapachos, hoje Estado de Minas." 22 

" ... Fernao Dias prosseguiu na devassa dos 

ermos do sertao dos mapachos . 

. .. . e descobre, por aqueles matareus 

bravos, ... 

.... a lagoa ... 

.... de Vapabugu ... " 
23 

21 -Plano 181 da decupagem realizada por Eduardo V. Morettin do filme Bandeirantes. Anexo a disserta9iio 

Cinema e Hist6ria- Uma anilise do idme ""Os Bandeirantes". 
23

- Pianos 270 a 273 - idem. 
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Porem nos outros dois filmes: Femao Dias e 0 Ca~ador de Esmeraldas 

a luta entre bandeirantes e indigenas e mostrada como parte integrante da 

dramaticidade dos filmes. 

No filme Ferniio Dias, um indio nao domesticado aparece espreitando os 

bandeirantes enquanto esses acampam (pianos 246 a 248). Essa e a primeira 

apari<;:ao do indio como inimigo. Jose Dias, o autor da captura, e o causador 

indireto do posterior ataque indigena (pianos 337 a 387). A tribo do indio 

capturado ataca por vingan<;:a. Esse e urn dos momentos mais dramaticos do 

filme, apesar da forma teatralizada com que a luta e tratada. 0 posicionamento 

lembra mais um filme de mocinhos e bandidos tirado de algum seriado americana 

da epoca que uma luta ocorrida no Brasil no seculo XVII. 0 proprio tratamento 

fisico dado ao indigena nao condiz com a realidade do indio brasileiro. A 

apar€mcia de branco caracterizado como um indio e not6ria, desde os tra90s 

fisicos ate a roupagem
24 

. 

Ja no filme 0 Ca~ador de Esmeraldas, o tratamento e muito mais realista 

e condizente com o pais, desde a presen<;:a do indigena na mata, como toda a sua 

representa<;:ao, seja ela de carater ffsico ou de postura. 

A dramaticidade da luta entre brancos e indios tambem esta presente 

nesse filme, porem nao de forma caricata e ostensiva. A luta nao e frontal e nem 

direta como no filme Femiio Dias; ela e preparada pelas cenas de espreita dos 

indios e a ansiedade dos bandeirantes, as quais antecedem o momento da luta 

propriamente dita. Quando esta acontece e mais um jogo entre os dois oponentes 

que lutam pelo uso do territ6rio. Ela nao e anunciada, apenas acontece, pegando 

os bandeirantes e o espectador de surpresa, pois e percebida pelas flechas que 

24
- Essa ana.Iise sera feita mais adiante, no item Centirio e Vestuitrio. 
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chegam ao acampamento dos bandeirantes
25 

. A luta e visualizada pelos 

bandeirantes e os indios sao mostrados apenas o suficiente para o entendimento 

de suas atitudes, nao sao personagens individuais. Eles sao seres que se 

escondem, mas, ao mesmo tempo, deixam clara de quem e o dominic da terra. 

Eles sao OS donas da mata, OS brancos sao OS estranhos, iSSO e deixado bern 

clara no filme. Par isso, se os brancos continuam a seguir em frente na mata, nao 

e porque venceram, mas, sim, porque os Indios assim o permitiram. 

Por um lado, e demonstrado que o branco s6 respeita o indio que se impoe 

e nao se deixa intimidar, ao contrario do Indio domesticado e o mameluco. 

II- NEGROS: 

Dentro dos filmes, a participayao do negro e menor que a do indigena, o 

qual aparece como escravo do homem branco, dividindo com o Indio o servigo 

inferiorizado. Apesar dessa semelhanc;:a de func;:Oes, nos filmes eles estao 

contextualizados de formas diferentes. Com relayao ao elemento indlgena existe 

uma dualidade de comportamento: ha o indio born e o ruim, ao passo que, em 

rela9i:io ao elemento negro, ha uma linearidade: ele nao tern ocilac;:Oes, ele e 

passive e nao interfere na reconstruyi:io do fato hist6rico, apenas passa pela 

hist6ria. 

No filme Bandeirantes, a participa9i:io do negro teria sido meramente 

ilustrativa, se nao fosse a cena do enforcamento de Jose Dias. Nessa cena, urn 

25 
- A cena do indio deitado atirando a flecha com os pes e ratificada por uma analise feita por Debret sobre os 

indios brasileiros . DEB RET, Jean Baptiste. Viagem Pitoresca E Historica Ao Brasil. vol. I, p. 40, prancha 

5. 
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negro e deslocado para a fun<;:ao de montar a forca e ajudar, junto com outros 

indios, a puxar a corda para a execu<;:ao da senten98. Nesse momenta ele assume 

uma posi<;:ao diferenciada dos demais figurantes, marcando a sua participa<;:ao no 

filme. 

0 elemento negro no filme Fernao Dias e mais marcante que a do 

elemento indigena, apesar dos dois atuarem nas mesmas condic;:Oes, pois ambos 

estao Ia para servir o homem branco. A presen98 do negro, porem, e mais 

constante e mais incisiva que a do indigena. Essa afirma<;:ao vem respaldada pela 

imagem do servi98l mais proximo de Femao Dias, o qual e um negro e nao um 

indio como nos outros dois filmes analisados. 

Da mesma forma como os negros tem mais destaque no filme Fernao 

Dias, no filme 0 Ca~ador de Esmera/das a ra98 indigena aparece mais, embora 

o elemento negro tambem esteja presente. A discrimina<;:ao dessas ra98s pelos 

brancos e mostrada na mesma propor<;:ao que nos outros dois filmes. No filme 0 

Ca~ador de Esmeraldas existe um elemento a mais a ser discriminado: o 

mameluco, tambem vivenciado por uma das personagens principais: Jose Dias. 

Nesse filme os mamelucos eram mostrados como um ponto de diferencia<;:ao das 

ra98s , enquanto que no filme Fernao Dias isso ocorre com os negros. 

Em dois mementos distintos a discrimina<;:ao dos negros em Fernao Dias e 

mostrada de forma clara. No primeiro momenta ela acontece durante a caminhada 

da bandeira, quando aparecem dois negros carregando fardos, um dos negros 

trope98 e cai, sendo ayoitado pelo capataz que tambem o agride verbalmente 

(pianos 219 a 223). 

" ... CAPA TAZ: - Vamos com isso, vagabundo! .... " (plano 220). 
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0 negro em sua posi9§o passiva s6 geme enquanto se proteje das 

chicotadas, depois se levanta e o capataz continua a reclamar para outros 

bandeirantes da ineficiemcia do negro. 

Nessa mesma seq0€mcia, acontece o segundo memento discriminat6rio 

(pianos 225 a 243). A bandeira segue em fila e atravessa o rio. A musica e a 

constru9§o fflmica paralela mostram dois jacares entrando no rio anunciando o 

perigo que esta para acontecer. Um dos negros, o segundo da fila, e atacado por 

um dos jacares. Apesar de os bandeirantes atirarem no bicho, este mata o negro. 

A fala do capataz e a pouca importilmcia dada pelos bandeirantes ao fato ratifica o 

conteudo discriminat6rio. 

"CAPATAZ:- Came de negro e parajacares. Vamos! "(plano 242). 

Essa sequencia e a que melhor mostra a participa9§o do elemento negro 

no filme como parte de uma cultura escravocrata. Essa coloca9§o provocativa e 

discriminat6ria vem contrabalam;ada pelo tratamento amigavel recebido pelo 

ajudante negro de Fernao Dias em outras cenas do filme. 

Em 0 Ca~ador de Esmeraldas o negro aparece como parte da figura9§o 

sem nenhum destaque, ele e escravo junto com os Indios, acompanhando a 

bandeira para ajudar nos transportes de coisas; nao ha nenhuma cena relevante 

ou individualizada para ele. 
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Ill - BRANCOS 

Nesse item entram os figurantes que ajudaram a compor o nucleo branco 

do filme, os quais sao representados pelos bandeirantes que acompanharam a 

bandeira junto a Femao Dias, e tambem os residentes da Vila de Sao Paulo. 

A forc;:a do nucleo e mostrada por meio de suas personagens principais e 

coadjuvantes, hist6ricas ou nao, mas tambem e reforc;:ada pela participa9§o dos 

figurantes, variando em intensidade nos tres filmes. Essas personagens, quando 

diferenciadas do grupo, podem ganhar uma personalidade ficcional, criando urn 

novo memento dentro do conteudo hist6rico. 0 elemento branco na bandeira, ao 

contrario do negro e do indio, e mostrado como o dono do poder, da forc;:a, do 

comando. Ele e subordinado a Femao Dias, mas comanda seus subaltemos. 

0 elemento branco em Bandeirantes ajuda a compor o filme como urn 

todo, porem nao recebe uma participa9§o diferenciada evidente dos demais 

figurantes, negros ou indios; ela aparece subjetivada pelo poder. 0 elemento 

branco s6 e subordinado aos chefes da bandeira, mas assume junto com Fernao 

Dias uma posi9§o de comando em rela9§o aos demais figurantes; e a forc;:a da 

rac;:a. 

Dentro dessa analise do elemento branco como parte da figura9§o, nao 

existe uma personagem diferenciada em Bandeirantes que se posiciona ao lado 

das personagens hist6ricas reconhecidas que tenha criado uma personalidade 

ficcional paralela sem interceder no fato hist6rico. Em Fernao Dias, ao contrario, 

esta participa9§o e explicitada por algumas personagens, suplantando, na 
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verdade, a mera figurayao. No contexto do filme, elas assumem urn 

posicionamento mais pr6ximo do coadjuvante, porem para o estudo comparativo 

ser efetuado estas personagens serao classificadas como figurantes 

diferenciados. 

No filme Femiio Dias, a participayao do elemento branco e bern 

acentuada, incluindo alem das personagens fundamentais para a reconstruyao do 

fato hist6rico, outras personagens, os coadjuvantes e os figurantes difrenciados, 

que s6 existem para consolidar o roteiro dentro de uma tematica pre estabelecida 

pelo autor- a recriayao ficcional de urn momenta hist6rico. Dentro dessa recriayao, 

as personagens diferenciadas existem dentro de urn universo proprio, o qual 

caminha em paralelo com o universo hist6rico, contribuindo para uma maior 

aproximayao da vida cotidiana, lembrando que a intenyao do filme nao e 0 

documentario e sim a reconstruyao da hist6ria dentro de uma linha ficcional. 

Diversas personagens foram inseridas para dar dramaticidade ou 

comicidade ao filme. Dentre os figurantes diferenciados destacam-se a 

personagem de Leandro e sua mulher, responsaveis pela linha c6mica. E quando 

o filme se descontrai e assume urn posicionamento de puro entretenimento. 

Outras personagens tambem tiveram a sua participayao individualizada, 

como o menino que acompanha a bandeira. Nesse caso, a intenyao do diretor e 

mesclar a leveza da participayao de uma crian98 na bandeira com momentos de 

drama - as brincadeiras infantis e a perda do brinquedo afetivo dessa mesma 

crian98 - a morte do seu cachorro. Essas participac;:Oes ajudam a direcionar o 

estilo do filme, drama, comedia ou musical, aproximando mais o espectador da 

hist6ria. 
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No filme 0 Ca~ador de Esmeraldas, a presenga do elemento branco 

tambem e marcante, mas todos eles convergem para as personagens hist6ricas 

principais e coadjuvantes. Nao ha um roteiro ficcional paralelo ao hist6rico que 

faga parte do filme. 

2.4 - Cenario E Vestuario: 

A fundamentac;iio hist6rica e demonstrada por meio da reconstruc;iio do 

cenario e vestuario, variando de um filme para o outro de acordo com a visao de 

cada autor ou cen6grafo, o qual, valendo-se das suas pesquisas tentou recriar o 

contexte da epoca mediante esses elementos. Em cada filme, vemos a marca do 

autor, diferenciando um filme do outro. Obviamente que esses cuidados com 

cemirio e vestuario levam novamente em conta tres fatoresde suma importancia: o 

profissionalismo, a produc;iio, e a epoca em que foi realizado o filme. Nao e 

possivel fazer uma comparac§o minuciosa com dados tao desiguais, porem 

algumas diferengas mais gritantes serao comparadas. 

No filme Bandeirantes, o cenario e mostrado de duas maneiras: a primeira 

aparece por meio de maquetes e mapas, e a segunda, por meio de cenarios 

naturais. 

0 uso das maquetes e mapas aparece logo no infcio da parte que tala 

sabre Femao Dias, servindo para direcionar o espectador dentro de um roteiro . 0 
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cenario e estatico e sem a presenca de personagens vivas, apenas auxiliado pela 

imagem da estatua pedestre de Femao Dias. Essa constru~o unida a locu~o 

impoe o carater documentario ao filme. Porem essa ambienta~o artificial e 

substitufda pela natural incluindo a presenca de atores que vivem os personagens, 

na tentativa de recriar o ambiente no qual aconteceu o fate hist6rico. Nesse 

memento e que o filme se divide entre o documentario e o ficcional, resvalando 

ora para uma coisa, ora para outra. 

Dentro da reconstru~o hist6rica em ambienta~o natural, a filmagem 

dentro da mata, como parte do percurso da bandeira, permite uma boa 

compreensao do memento hist6rico e transmite credibilidade ao cenario. E nessa 

parte do cenario que esta centrado quase todo o enfoque da hist6ria da bandeira 

de Femao Dias. 

0 roteiro do filme Femao Dias possibilita que quase toda ambienta~o do 

filme seja ao ar livre, com exe~o de algumas contru¢es de cenario, como no 

case des acampamentos, onde acontecem as cenas intemas. A inten~o do 

diretor era recriar o ambiente da forma mais natural possfvel, per isso foram 

uti!izados os locais da regiao de Campinas e alguns dentro da propria cidade. A 

mesma inten~o e percebida em 0 Car;ador de Esmeraldas, que tambem mostra 

os cenarios naturais mesclados com os cenarios internes das casas da Vila de 

Sao Paulo. Estas cenas tentam reconstruir o clima das famflias abastadas da 

epoca dentro de uma colonia praticamente selvagem. 

Da mesma forma como as ambienta¢es trazem credibilidade ao 

espectador, o mesmo nao acontece com o vestuario, em especial em rela~o a 

caracteriza~o des indfgenas que destoam completamente nos tres filmes. Em 

Bandeirantes, os Indios civilizados, os que acompanham a bandeira, aparecem 
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vestidos com panes enrolados como fraldoes, ao contrario dos Indios civilizados 

dos outros dais filmes, que aparecem com roupas comuns. 

Em Femao Dias, porem, os Indios selvagens ja destoam completamente 

da ideia do indio brasileiro, ou seja, seus trajes estao mais pr6ximos da 

estereotipia que se distancia da imagem real: sao claramente brancos fantasiados 

de Indios, pais, alem da propria roupagem, existe a aparencia do branco por tras 

da fantasia. 

Paira um questionamento sabre a questao da estereotipia. Alfredo Roberto 

Alves buscou no Museu Paulista a imagem do bandeirante Femao Dias para 

ajudar a compor a personagem principal de seu filme26
, os Indios que aparecem 

no filme tambem lembram os Indios retrados por Oscar Pereira da Silva na pintura 

"Indios a Bordo da Nau Capitania de Cabral", quadro tambem pertencente ao 

mesmo museu. Embora nao tenha uma (mica indicayao de que o diretor tenha se 

utilizado desta pintura para a caracterizayao dos indlgenas, a semelhanya entre as 

imagens leva crer que este quadro tambem teria servido de inspirayao para o 

diretor. 

Dos tres filmes, os unicos indios que realmente estao representados como 

o lndigena brasileiro, mesmo que genericamente, estao em 0 Ca~ador de 

Esmeraldas. A caracterizayao e feita de forma total, mostrada nao s6 por meio 

dos trac;:os e das vestimentas condizentes com a realidade , mas particularmente 

pela atuagao, sem maneirismos ou esteri6tipos. Na epoca em que o filme foi 

realizado ja havia muito mais fontes de pesquisas, por meio dos trabalhos 

26
- De certa forma, a estatua feita por Brizzolara condicionou a imagem do bandeirante a ela, criando urn 

estere6tipo. 
328 



antropol6gicos desenvolvidos com indios e os filmes documentarios existentes, o 

que talvez tenha permitido urn maior senso de realidade. 

Em rela9§o ao vestuario dos bandeirantes, essa diferent;:a de estilos nao e 

percebida de forma tao discrepante e, de modo geral, os filmes mantem a mesma 

padronagem verificada nos modelos oficiais27 
. 

Em Fernao Dias e mantida uma coerencia entre o roteiro e o cenario, mas 

peca em rela9§o ao vestuario. Ha uma tentativa em mostrar o estilo dos 

bandeirantes e das pessoas da Vila de Sao Paulo de acordo com a epoca 

hist6rica, embora sem muito requinte, proprio de uma produ9§o com poucos 

recursos. Os bandeirantes aparecem caracterizados de acordo com as 

iconografias encontradas nos livros didaticos, porem e durante o desenrolar do 

filme que e percebido o engodo. Como e que as roupas das personagens 

permanecem como novas ap6s sete anos desbravando os sertoes? Femao Dias 

sofre o envelhecimento ffsico e o cansa90 aparece em seu rosto, mas suas roupas 

continuam inteiras e perfeitas. Essa incoerencia e mais facilmente percebida 

quando essas vestimentas sao comparadas a outras em outros filmes, em 

situal(6es semelhantes. No filme 0 Ca~ador de Esmeraldas, o deterioramento do 

vestuario acontece de forma gradativa e perceptiva, tanto que ao final, Fernao 

Dias, Borba Gato e Garcia estao praticamente em farrapos, mostrando a a9§o do 

tempo unida as mas condi¢es da mata. Ja em Bandeirantes, nao existe urn 

tempo filmico suficiente para que esse detalhe seja mostrado, mas tanto Fernao 

Dias como os demais bandeirantes aparecem como pessoas que estao dentro de 

uma jornada na mata e, portanto, estao descompostos. 

27 -Pelo que se percebe a fonte de inspira~o iconica para a maioria dos pesquisadores foi a estatua realizada 

por Luiz Brizzolara 
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Com essa ultima analise encerra-se a comparagao entre os tres filmes, no 

que se refere a elaboragao de cada um deles. Os detalhes tecnicos referentes ao 

proprio filme, como pianos, movimentos de camara e montagem serao observados 

apenas em Ferniio Dias. 
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3- Aspectos Construtivos Do Filme Ferniio Dias 

Esta analise esta centrada apenas no filme Ferniio Dias e segue a 

decupagem realizada e o roteiro deixado por Alfredo Roberto Alves. 

0 filme em questao, construfdo atraves da 6tica dos anos 50 nao e 

inovador e nem traz uma linguagem diferenciada que possa consituir uma leitura 

relevante dentro do que se pode chamar urn "filme-marco" dentro do cinema 

nacional. 0 enfoque realizado de acordo com os recursos tecnicos e conceptivos 

do local e perfodo e importante, porem faz parte da hist6ria do proprio filme, coisa 

ja discursada anteriormente, e que nao corresponde ao que se pode chamar de 

analise filmica. 

A analise fflmica esta alem dessas conjunturas, como diz Francis Vanoye e 

Anne Goliot-Lete "analisar um filme ou um fragmento e, antes de mais nada, no 

sentido cientifico do terrno, assim como se analisa, por exemplo, a composir;ao 

quimica da agua, decompo-lo em seus elementos constitutivos" 1 
. A analise faz-se 

por meio de tecnica que vai alem do olhar despreocupado do espectador normal 

que observa o filme dentro de urn contexto totalmente diferenciado. 0 analista 

"enxerga" o filme por uma 6tica particular de observac;:ao, que nao se resume 

apenas a uma (mica visao, ele percebe que para decompor esses elementos 

constitutivos e necessaria observar todos os itens que pertencem ao todo. A 

decupagem de urn filme nada mais e que a desconstruc;:ao desse todo, e 0 

1
- V ANOYE, Francis e GOLIOT -UiTE, Anne. Ensaio Sobre A An:ilise Filmica. Campinas, SP. Papirus 

Editora Coleyii.o Oficio e Arte e Forma, 1994. p.l5. 
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"despedat;ar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e denominar 

materiais que nao se percebem a "olho nu'; pois e tornado pela totalidade"2 
. 

E dentro desse universo que este item do trabalho esta instalado, levando 

em considerayao, porem, que essa analise e mais objetiva e se instaura no 

processo construtivo da imagem e utilizayao da camara. A intenyao e tentar 

destrin9Br alguns aspectos particulares correspondentes ao filme Fernao Dias que 

possam enriquecer a dissertayao como um todo. 

Segundo a decupagem realizada por meio de uma c6pia de video 

telecinada por Henrique de Oliveira Junior, pertencente ao Museu da lmagem e do 

Som de Campinas, Fernao Dias e composto por 569 pianos, incluindo a 

apresentayao dos creditos. Ja o filme propriamente dito ocupa 552 pianos. 

0 tempo de durayao desses pianos varia entre trinta segundos a um minuto 

e cinqOenta e dais segundos. Os dais pianos mais curtos, os de numeros 135 e 

137 sao filmados, enfocando o detalhe da boca aberta de uma on98 na cena de 

luta entre Garcia e a on98. 0 plano numero 544, o unico mais Iongo do filme, pois 

os outros nao chegam a um minuto de durayao, mostra uma cena interna, na 

cabana de Fernao Dias, quase toda em escala proxima (plano proximo) na qual o 

bandeirante le uma carta de Maria Betim frisando que este nao retornasse a Sao 

Paulo sem as esmeraldas. A maior concentrayao de pianos, setenta e quatro cada 

um, esta centrada em dais e tres segundos. 

Sem a preocupayao de ser um filme elaborado, os pianos sao filmados 

dentro de uma escala subdividida em sete especificac;Oes, a qual foi analisada 

2
- Id., ibidem. 
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segundo a classifica98o elaborada por lnacio Araujo3
: plano geral, plano conjunto. 

plano medic, plano americana, primeiro plano, primeirfssimo plano e plano detalhe. 

0 filme e econ6mico nos pianos detalhes e primeirfssimo plano, mas 

esbanja na escala geral, no primeiro plano e nos pianos conjuntos. Assim, a maier 

parte da filmagem esta centrada nestes tres formatos. 0 primeirfssimo plano e o 

plano americana sao usados de forma moderada. 

0 que se percebe com essa formata98o e que o filme segue uma 

constru98o comportada, propria dos filmes que se propoem serem entendidos por 

inteiro, evitando que o enquadramento reduza o entendimento panoramico da 

hist6ria e o espectador construa urn universe a parte. A generaliza98o dos pianos 

acentua o discurso do que e vfsivel dentro do espac;:o fflmico, evitando que o 

mesmo sofra uma interpreta98o err6nea ou que nao demonstre a clareza 

necessaria para a compreensao diretiva dos fates. A preocupa98o com a filmagem 

e deixar clare o que esta sendo exposto, sem a preocupa98o de mostrar imagens 

que nao sejam necessarias as cenas. Os poucos enfoques diferenciados, como os 

pianos detalhes ou primeirissimos pianos, servem apenas para quebrar ou 

salientar alguma cena de maier relevencia nao permitindo que seu sentido seja 

destacado do contexto. 

3
- ARAUJO, Iruicio. Cinema: o mundo em movimento. Sao Paulo, Editora Scipione, 1995. 

Pela forma didatica da apresenta9iio e classifica<yao de Initcio Araujo em re!ayao aos pianos, e que o 

mesmo estit sen do reportado: 
"Plano geral (PG) - Mostra o conjunto de um cemirio ou uma ampla paisagem. 

Plano de conjunto (PC) - Mostra um gropo de personagens. 

Plano medio (PM) - Mostra a personagem de corpo inteiro. 

Plano americano (P A) - Mostra a personagem de joelhos para cima, aproximadomente. 

Primeiro plano (PP) - Mostra a personagem da cintura para cima. 

Primeirissimo plano (PPP) - Mostra o rosto da personagem. 

Plano detalhe (PD) -Mostra um detalhe de um rosto, de uma parte do corpo, de um objeto." 
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0 mesmo sentido e percebido nos movimentos da camara. Com tomadas 

praticamente fixas, 475 pianos ao todo, alguns movimentos como o zoom e a 

panoramica sao raramente explorados, ficando praticamente inexistentes em 

relayao ao travelling. 

Das 92 cenas presentes no roteiro original escrito por Alfredo Roberto 

Alves, muitas delas foram suprimidas na montagem, inclusive as marcayi)es em 

que deveria ser utilizado o travelling. Uma unica cena nao marcada no roteiro 

utiliza-se desse recurso. Pela decupagem, o uso do travelling e percebido na cena 

em que Jose Dias caminha em direyao a forca, mostrado no plano 511. 

Da mesma forma como a utilizayao da camara fixa predomina em quase 

todo o filme, a angulayao da imagem frontal tambem e a mais utilizada. Apenas 

quatro pianos sao diferenciados com o uso da camara de topo quebrando a 

diversificayao centrada apenas na angulayao frontal, alta e baixa. 

Essa camara. com pouca movimentayao e angulayao, e favorecida pela 

montagem, que, apesar de nao ousar, consegue construir uma mobilidade 

adequada as cenas e dar um ritmo satisfat6rio a narrativa. Nao se pode dizer que 

Ferniio Dias se enquadre no ritmo de um filme de ayao ou de suspense. A 

mistura de generos existente no filme possibilita que o filme desenvolva urn ritmo 

proprio estabelecido nao s6 pela montagem. mas tambem pela musica. Os cortes 

entre uma cena e outra obedecem a uma sequencia 16gica ja esperada pelo 

espectador. Nao ha tens6es ou surpresas, as indica¢es d~cenas seguintes sao 

previstas nas anteriores, condicionando o olhar do espectador, que s6 e quebrada, 

em parte, pela marcac;:8o estabelecida pelo tempo de durac;:ao dos pianos. 
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As construg5es dos pianos dentro de uma cena ou a passagem de uma 

sequencia para outra, obedecem a 16gica cinematografica da montagem dassica e 

nao ha nehuma inten~o ou pretensao em explorar novas linguagens. 

Enriquecido pelo som, ruidos e musica, o filme vai sendo contado 

linearmente por uma narra9iio intercalada pelos dialogos. E por meio da voz em 

"ofF que a hist6ria vai sendo conduzida enquanto as imagens vao se sucedendo. 

Essa mesma voz e que estabelece a liga9iio hist6rica e imagetica de uma cena e 

outra. 

A constru9iio do filme da-se em cima do ultimo periodo da vida do 

bandeirante Femao Dias, que constitui o mote do filme. 0 narrador nao pertence 

ao universe narrado, ele apenas interpreta os fatos e indica o caminho ao 

espectador. 0 filme e um objeto que esta sendo apresentado e que contem uma 

hist6ria. A 6tica do filme segue literalmente a voz do diretor4 , o qual, na verdade e 

quem mantem o dominic da hist6ria e conduz a narrativa. E atraves de seu ponto 

de vista que o filme e mostrado e nao atraves da 6tica de alguma personagem. Na 

verdade, o diretor nao se esconde atras da camara e permite que o filme adquira 

uma forma propria. No memento em que o filme cria autonomia, ela e interrompida 

pela voz do narrador e novamente as redeas da situa9iio sao tomadas, e o filme 

volta ao controle do narrador que impoe ao espectador a 16gica a seguir. Dentre os 

mementos nao narrados, e na etapa final, quando a Bandeira de Femao Dias 

atravessa o processo de desintegra~o e conflitos, que o filme demonstra uma 

maior independencia do narrador. Nesse ponto, a hist6ria e contada por si s6. 

Embora o filme tenha adquirido essa pequena autonomia, a hist6ria e fechada 

pelas Jegendas que substituem o papel do narrador. Tanto na sequencia incial 

4 
- A narra9iio e feita por Alfredo Roberto Alves. 
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como na final esta determinado o que o espectador deve ver e sentir com a 

hist6ria. 

A cena inicial indica qual e a ac;:ao, onde ela se situa, e quais sao as 

personagens principais : "Vila de Sao Paulo, 21 de julho de 167 4, prepara-se uma 

grande bandeira que vai conquistar o sertao bravio em busca das esmeraldas. 

Seu chefe e um notavel bandeirante paulista: Femao Dias Paes. Com ele seguem: 

Garcia Paes, seu filho legitimo; Jose Dias Paes, seu filho bastardo; Borba Gato, 

seu genro e Matias Cardoso de Almeida e seus ajudantes: Terminada a narrac;:ao, 

enquadrada no primeiro plano, a hist6ria adquire personalidade propria enquanto a 

primeira sequencia da hist6ria e desenvolvida - OS preparatives da bandeira 

(plano 2 ao 53). 

Novamente a narrac;:ao interrompe a autonomia da imagem para apontar a 

nova sequencia : "homens, mulheres e ate crianr;as ... a caminhar sem itinerario 

certo, sem btJssula. Fazendo aqui e acola pequenos pousos, formando aldeias, 

que se tomariam mais tarde cidades. I E sem saberem vao aqui alargando as 

fronteiras do pais, em desobedi{mcia ao Tratado das Tordesilhas. Mas o objetivo e 

um s6: achar as esmeraldas.l As margens do Rio das Velhas vao formar um 

grande acampamento, Sumidouro, Iugar onde vao ficar Iongo tempo .. ." (plano 54 

ao 60) 

0 caminho percorrido pela bandeira, conforme e narrado na sequencia 

anterior, e continuado pela ac;:ao aut6noma da imagem e das personagens nos 

afazeres do acampamento (plano 61 ao 1 02). 

Entre os pianos 102 a 106, a narrac;:ao vern novamente conduzir o 

espectador para a a<;:ao: "Uns derrubam arvores para a construr;ao de bateloes ... 
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Outros para as escava9()es." lnterrompida por uma frase de Femao Dias, ·-vao 

mais pra Ia, uns outros aqui.", a narra~o nao e pura e insere a participa~o da 

personagem principal. A continuidade da narra~o e dada depois dessa 

interrup~o e marca uma mudanya de enfoque, isto e, da a~o das personagens 

passa-se a generaliza~o hist6rica: "Um s6 objetivo alimentava os espiritos 

desses rudes homens: descobrir as esmeraldas. Procurar seguir o roteiro de 

Marcos de Azeredo, que morrera sem revelar onde encontrar as preciosas pedras. 

Examinavam toda a terra, escavavam com ardor, com ansia, para que seu velho 

chefe pudesse satisfazer os pedidos do rei. I Escavar ... Escavar. .. procurar as 

esmeraldas, que a natureza tao bern escondera desses conquistadores.· 

A procura pelas esmeraldas, os perigos do acampamento, a mudanc;:a para 

um novo local sao descritos entre os pianos 103 a 206. Os novos caminhos 

percorridos pelos bandeirantes recebem outra narra~o, inforrnando a situa~o em 

que eles se encontravam: "Passam-se meses e anos sem descobrir as 

esmera/das. Atras deixaram as terras /avradas e os acampamentos - futuras 

cidades do Brasil. E continuaram varando o sertao in6spito." (plano 207). 

As tragedias comeyam a acontecer no novo acampamento: os acidentes na 

bandeira, a partida de Matias Cardoso, o ataque dos Indios, as doenc;:as, a trai~o 

e a morte de Jose Dias, sao mostrados ap6s o plano 208. Pela constru~o do 

roteiro, nao ha necessidade da interven~o do narrador a partir desse plano, que 

segue ate o final quando as esmeraldas sao encontradas e Femao Dias morre. No 

ultimo plano, com a bandeira tremulando, nao e mais 0 narrador que volta a 

intervir. As legendas apresentadas ao ritmo da musica vem encerrar a hist6ria do 

bandeirante: "Morre o grande bandeirante. Maior valor que as pedras preciosas 
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que deixou, fundou as cidades: Vituruna, Paraopeba, Sumidouro, Rot;a Grande, 

ltamarendiba, Esmeraldas, Serra Fria, ltacambira, onde veio a falecer. Alargou as 

fronteiras do pais, formando a verdadeira rac;:a brasileira." (plano 568). 

0 didatismo, de certa forma simplista, presente nessa apresentagao 

narrativa, pode remeter ao carater educative que o diretor pretendia dar ao filme e, 

de certa forma, condicionar o olhar do espectador a narrativa hist6rica. Esse 

detalhe, porem, mencionado apenas como uma observagao, nao sera explorado 

na analise. 

0 filme contem diversas sequencias que poderiam ser destacadas do 

contexte geral e observadas atraves de uma luz particular. A sequencia final, no 

entanto, traz urn conteudo dramatico centrado na personagem principal, Fernao 

Dias, o que a toma uma das mais importantes do filme. 

A ultima sequencia do filme enfoca a morte de Femao Dias mesclada pelo 

tao esperado encontro das esmeraldas. Acometido pela febre, Femao Dias cria 

um universe a parte, misturando alucinag6es enquanto segura as pedras. Esta 

sequencia resume a tragedia que acometeu essa malfadada epopeia bandeirante. 

A sequencia e composta de 11 pianos inciada a partir do plano 558, com 

duragao de dois minutes e quarenta e cinco segundos. 

Femao Dias esta deitado na rede no interior de sua cabana e e mostrado a 

direita do plano, pela abertura da porta. No fundo do quadro urn grupo vern se 

aproximando correndo, enquanto se ouvem esses gritos: "- As esmeraldas! .... As 

esmeraldas!" -sao os unicos sons do plano. Fernao Dias e acordado pelos gritos 

e abre os olhos. 

Os olhos sao o ponto de enfoque da camera no proximo plano, que se volta 

para o olhar alerta de Fernao Dias. Focalizado mais de perto, o bandeirante vira o 
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rosto para tras numa indicat;:ao clara do que esta por vir. A respirat;:ao ofegante 

demonstra seu estado de saude. 

Esses dais pianos sao rapidos de tres e dais segundos, respectivamente. 

Os pianos seguintes comec;:am a ficar mais longos e vao mostrando mais sabre a 

personagem central. As cenas em plano conjunto mostram quando o grupo 

liderado por Leandro entra na cabana e apresentam as pedras a Femao Dias. 

Este levanta-se da rede e segura as pedras em suas maos. Os sons das vozes 

gritando "as esmeraldas" esta misturado a respirat;:ao ofegante do bandeirante. 

Na mudanc;:a de plano, o bandeirante e novamente o ponte central do 

enfoque da camara. Ele esta a direita do quadro com as esmeraldas na mao. 

Garcia entra dizendo: "Pai! As esmeraldas, pai! • A resposta de Femao Dias, 

apesar da voz sussurante, traduz a coerencia da lucidez - "Filho, eu disse! ". A 

confirmat;:ao das suas expectativas vern misturadas a descrenc;:a de te-las 

realmente nas maos. 0 olhar enlouquecido do bandeirante fixa as esmeraldas 

en quanta pronuncia "-As esmeraldas! ... As apetecidas esmeraldas ... . " 

Um "raccord" de movimento e realizado nesta mudanc;:a de plano, Fernao 

Dias havia virado para a direita e safdo do quadro, agora ele e focado vindo pela 

esquerda de frente para a camara. Femao Dias, enfoque central da camara, 

aparece em plano conjunto com os demais bandeirantes. Ele se aproxima de uma 

mesa e deixa as esmeraldas depositadas sabre ela. No momenta em que ele 

ergue duas esmeraldas seu olhar assustado e direcionado para a camara. 

Novamente o plano e construfdo atraves do olhar de Femao Dias, que se volta ao 

espectador. A leitura e direta, alguma coisa (ainda nao mostrada) esta 

acontecendo a Fernao Dias que o faz demonstrar o sentimento de horror e medo. 

A voz do bandeirante gritando: "Nao! Nao! " e sobreposta pela de Garcia que o 
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acalma. 0 tom da voz muda enquanto ele fala "Miseraver, demonstrando um novo 

sentimento, o de indignac;:ao. 

A imagem sobreposta de Jose Dias ao fundo da cabana revela a razao do 

olhar enlouquecido de Femao Dias. 0 sentimento de culpa misturado a injustil(a 

ainda esta presente em Fernao Dias, que nao conseguiu se livrar do peso de ter 

sido o responsavel pela sentenl(a de morte do filho. 

Essa visao enfraquece mais a figura do bandeirante que cambaleia e se 

posiciona junto a mesa de costas para a camara, enquanto segura as pedras nas 

maos. A loucura do olhar aumenta demonstrando que nada mais e importante a 

nao ser as esmeraldas. A vida do bandeirante e resumida neste ato, todo o resto 

foi conseqOencia desta busca e agora ela esta aqui, nas maos. Com a camara 

enfocando de perto o rosto do bandeirante, Fernao Dias, num gesto rapido, olha 

para a direita acima, o plano se abre e ele tomba sobre a mesa. Garcia poe a mao 

em seu ombro e o chocalha. As vozes em "off' dao vivas a Fernao Dias, 

governador das esmeraldas. 0 fracasso da empreitada e a morte do bandeirante e 

suplantada pelas vozes que o transformam em her6i. Mais um plano reforl(a esse 

aspecto: a imagem da bandeira tremulando ao vente sobrepoe a imagem do 

bandeirante enquanto as legendas vao indicando os valores morais de Fernao 

Dias. 
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4- DECUPAGEM DO FILME FERNAO DIAS 

Neste proximo bloco seguira a analise plano a plano, ou a decupagem do 

filme Ferniio Dias. Para uma melhor compreensao deste trabalho, foram 

realizadas tres planilhas que antecedem a analise propriamente dita. A primeira, e 

uma planilha explicativa das abrevia96es usadas na analise. A segunda, a planilha 

de imagem, menciona a distancia e os movimentos da camara, alem da angula<;:ao 

da imagem. A dura<;:ao dos pianos durante o filme esta apontada na terceira 

planilha
1 

. 

1 
- A decupagem, por ser realizada em forma de planilha, niio acompanha a sequencia nirmerica ate entiio 

usada, iniciando uma nova nirmerayao. Ao todo, acrescenta-se mais 120 pilginas. 
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All!i'Ef;f4(0E..'i 

LINGUAGEM PLAN OS NOMESPROPRIOS MOI1MENTOS DE G4MAR4 

cam. camara PG Plano Geral F. D. Fern1io Dias PAN Panoramica 

dir. dire ita PC Plano de conjunto J.D. Jose Dias TRAV. Travelling 
esq. esquerda PM Plano Media B.G. BorbaGato 
prim. primeiro PA Plano Americana G. Garcia 
pi para PP Primeiro Plano M.B. Maria Betim 

lat. lateral PPP Primeirfssimo Plano 

cl com PD Plano Detalhe 

pl. plano 

sup. superior 

in f. inferior DEFIN!yr;JES DOS PLANOS 
band. bandeirante 

PG- Mostra o con junto de 

um cenario ou uma ampla 

paisagem. 

PC- Mostra um grupo de per-

sonagens. 

PM- Mostra a personagem de 

corpo inteiro. 

PA- Mostra a personagem 

dos joelhos para cima. 

aproximadamente. 

PP- Mostra a personagem da 

cintura para cima. 

PPP- Mostra o rosto da perso-

nagem. 

PD- Mostra um detalhe do ros-

to au a parte do corpo de 

de alguma personagem. 

au tambem. um objeto. 

··~------



I PLAII/Lf!A LJE LJIJI?AC40 LJOS PLA#OS (em segti!Jt!os} l 

tempo pianos (quantidade) numero do plano tempo I Pianos (auantldade) numero do-plano 

0.30 11 
-lr 2 (pianos mais curtos) 135 e 137 24" 3 

1" 24 25 11 2 

2" ' 74 (malar numero de 2611 3 
3" ' 74 pianos) 2r 2 

4" 60 2811 
1 

5" 44 29 11 2 
6" 21 3011 1 
7" 32 311( 1 
8" 24 32H 3 

9" 28 331J 0 
1QH 31 34

11 1 
11u 20 35

11 
2 

1211 17 36
11 1 

13" 17 37" 1 
1411 13 3811 1 
1511 8 39!1 0 
1611 14 40" 0 
17'1 5 41tl 0 
1811 

2 42 11 1 
1911 4 47 11 1 
20H 7 50" 2 

21
11 

5 55" 1 
22H 7 1

1
52

11 * 1 (plano mais Iongo) 544 
2311 5 

1...-..-------- i------- ~·-·-··· --- -'- - - --------. '- --···- --- .... ---·· -----· ----···-- ---···· ·-



PLANILHA DE IMAGEM - ANALISE DA DECUPAGEM ( pelo numero de pianos) 

i 

PLANOS - Distancia da Camara 

PPP pp PM PG PA PD PC 

58 108 77 136 17 29 144 

MOVIMENTOS DE CAMARA 

Fix a Panoramica Travelling/Fixa Fixa/Zoom Fixa/Pan fixa/zoom/pan 

485 37 1 5 39 1 

ANGULAQAO DA IMAGEM 

frontal cam. alta dim. baixa ciim. de tapa frontal/alta frontal/baixa 

429 54 75 4 3 3 

·----~ ·----··------- L---~- ---- ---··-··· 



FILME.XLS 

SEQUENCIA I PLANO I PLANO IMAGEM !MAGEM !MAG I !MAG. SOM SOM 

dura9ao I descn¢ao da imagem no quadro I mov. da cam. I escala I Angulo I mlisica e ruldos I d/8/ogos I narrac6es I legendas 

Apresenta- ... 

9a0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2'' 

4" 

6" 

7" 

4" 

Sfmbolo da Produtora fixa 

Sobreposi9"()·Sfmbolo da!Jrodu~o- I idem 

rae uma bandeira tremulando cl 
--- --- -- -·- --- - -· ···---

sfmbolo dos bandeirantes. 

Bandeira trety)ulandoCia~~!;l~llctas I iclem 

idem 

idem idem 

idem idem 

14" !idem 

J 

Pagina 1 

musica- abertura 

idem 

idem 

_.Cine f"r_odutoraCampineira SA 

Baseado na obra teatral de Amilar Al

ves, com adapta9aodnematografica 

e roteiro de Alfredo Roberto Alves 

-- -
Edson Torres- Mara Mesquita 

·carlos fontoli : Aida Mion · ·-· ·· 

Alcides Gobbo- Antonio Ferreira 

Felicia Martone- Ferreira Neto 

_ .AibanoRodrigues:Tina Scalia .. 

Branca Monteiro- Egydio Aranha 

Moaclr-dos Santos-Armando Paiva 

Irene Elias- Victor Patiri 

Norman Pug gina- Carlos Gobbo 

Palmira Lanzi- Jose Lanzi 

Jose de Luca- Armando R. dos Santos 
------ "--

Dagmar Maestre- Jose Cardinalli 

··· 'r:)jr~eu:Sampaio- lrineuc;ampos ... 

Pedro Novais - America Zorzetto ·····-- ·- -- .. I . -- . -- .... ... ....... . .. . 
Viraflio A. Lopes- Pedro Ignacio 



FILME.XLS 

··~----

Diva Moreira: HE>nnelin~a 1\r!Jentan 

Jose Silveira Leite· Antonia Borin 

Anto;io\l~l~n9a· an~~''kan~JO" 
eo menino Valdir Soave 

-----i 

9 

I 
1411 

llfl'<ldE>(;elllas acalabara.9ao: -------
Dr. Wladimir de Toledo Piza 

I [)D PreieitaMunicipal ··- · · 

Pr()LHenrique Richetti ... 

D.D_s.,cret3,riade Educa9aa 

Dr. Francisco Pati 

... 
D.D. Diretar doDep.de Cultura _ 

da?refeitura Municipal de SPaula. 

Dr. Mario Zucata 

~--- ---- Dp
1
Pre'.eitotv1unidpal de Monte 

I 
10 I 1011 hc:lem I idem I I I idem l~an9oes: 

11Armei minha rede 11 e 

uchuva no Sertaou 

· 'iViusicas e tetras de Herni Reis 

Cantaras: 

I 
Norma Arian e Ester de Souza 

.. 
Coral F'ia XI deCampinas 

L Sob a diresaa de Ricarda Cappa 

11 I 7" !idem I idem I I I idem 

I Jaaa Batista Zamara 

j· 
tvlaquilla!Je: FerreiraNeta 

... 
(3uarda-raupa • CasaTeatral cle 

I 
Sao Paula 

-- --- --- --- -------- ---- -

Cabeleiras espedais -Mme.Oiivieri. 

12 I 12" I idem I idem I I I idem I Enaenheira de Sam- Ernst Hack 
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FILME.XLS 

13 7" idem 

14 5" 

15 7" 

5" 

2" ESCURECIMENTO 

Pagina 3 

"f"ec:!lic~o de Som~~ Ernst~aQassy 

Assistente- Raul Nanni 

... 
1
(3ravado nos Estlidios Vera Cruz 

Sistema RCA sonora 

fotografia 

· Jo1io Navarro Bernal 

1 EiiseuPiantcmi 
; 

Laborat6rlos 

Rex Filma- Sao Paulo 

Lider- Rio de Janeiro 

Musica - GabrieiMigliori. 

Executada pela 

()rquestraSinfilnica do Teatro 

........ Municij:lal ~~Sao Paulo 

·······~-· .... agual !li;Jradecernos a sua 
_ valiosa coopera~ao 

[)ires:ao :Alfredo Roberto Alves 



FILMEXLS 

SEQUENCIA I PLANO I PLANo IMAGEM IMAGEM !MAG. /MAG. SOM SOM 

lugares duraf:ao 1-descrif'Bo da imagem no quadr.?f /nov. da C:im [ -esC:Iili [ angii!O I miisiC:il e r/Jrdos d/8/ogos lnarractfes/legendas 

Local: 

I 
1 

I 
36 11 lA imagemvai clareando e mos:tran- :1 

ViladeS.P. do a Vila de Sao Paulo. 
- "------- ------- _______ _,___ ""---------- ---- " 

Pessoas circulam pelll:vila. __ 
Prepara~ao I algumas entram em cena pela lateral 
da bandeira. I direita Entra umacarro9adebois. -

Ao lunda, no centro, apareceai!;J_reja 

Aspessoas c_irculam corn O!)_cava-

los na pras:a. em !rente asconstru-

s:oes l)ma carroga debois cruza o 

guadro da esg. pia direita. Tres ho-

mens entram de costas.eelo canto_ 

direito, e, caminham para ofundo. 
I 

I Borba Gato. sentado a urna rnesa-2 I 1 au 

I "1.· do quadro e de 

cost~s p_a~a a dimar~ -~_con~~rsa 

jcom um homem a sua !rente. Ao 

lunda, aparecem as casas da rua e 

'los hornens circulandoa eE!e a cavalo. 

3 1311 
I FernaoDiasse aproxlma - antra 

pela direita do guadro evaipara a 

esquerda. Caminha na rua entre as 

pessoas e fica de costas. Cumprimen-

ta al9uem com a cabeqaQutro se a- ~ 
proxima decostasp/a a di.mara, e _ 

conversam.( esta de frente,sai pela esq.) 
i 

IFernO:o D se aproxJrna -esg p/adir-1'''' 4 I 1611 

ate onde esta a mesa, Iaiande com 

Borba Gato -fica de !rente para a 

Fix a 

Fix a 

Fixa 

PAN em 

F.D. 

idem 

Pagina 4 

Narrac;ao: 

litladE!sa:a ~aula. 21de julho de--

1674, Prepara-se uma grande 

bandeirague vaiconquistar o 

sertao bravio, em busca das es

meraldas. Seu chafe e um notavel 

-

1

bandeirante paulista· Fernao Dias 

Paes. Com ele seguem, Garcia 

Paes, seufilho legitime, Jost3 Dias 

Paes, seu filho bastardo, Borba 

Gato,seugenro e Matias Cardo

so de Ajmeida comseusajudantes. 

'MOsica muito bai- BORBA G.: -Antonio Soares? 

xa, sons da vila, HOM EM: - Sim, Sr. 

, com al9umas _ BORBA G.: Acompanhado da mulher? 

vozes ao lunda. HOMEM: - Sim, Sr. 

BORBA G.:- Pode ir. 

PC I Frontal I Musica HOM EM:- Bam dia, D. Fernaol 

FERNAO D. -Bam Dial 

PC \idem Sons da vila 

HOM EM:- Ate que enfim chegou o dia 
FE:F\1\i.A.Oo. -Everdade. - - --

f".D. - Falta muito paraconlerir? 

B.G.:- Nao Sr. Fernao, estaguase 

tudo oronto. 



5 8" 

6 6" 

7 9" 

8 1111 

9 

I 
10!1 

camera. Jose Dias chegape.lo !undo . 

direito,defrente pi a cam .. F.D sevira 

I
. Eles se af.astam pl. o !undo, e. , olha.m 

para a esquerda. Corte. . . ...... . 

' 

Pessoas agrupadas na pra<;a da_ .. 

Vila. 

Fernao Dias adir. e Jose Dias a esg. 

Estao defrentepara a camara .F. D. 

esta a direita do quadro, J.D. a esg. 
-------· ------- --------- ---- --

F.D. vira a rosto paraa dire ita-

I£:Jarba Gate sentado a m_esa, C<tn!O .... 

·1· esg doquadro, virado para_<tdir Ao .. 
lunda, as casas e a rua. F.Dias vem 

- ·---- -- ------ -- -- -- ------------- ---

do fun do e de !rente para a camara ... 

dirigindo-se_a B.G,de CO!Jiasparaa 

camara. Um men/nose aproxima 

pel a cantodireito.de costas, fa/a com 

F.D.salndo pelo mesmo lado. 

F.D e B. G., de perfil. no canto esq, enr·· 

~. r~;~ii~!~aa:r~i~.~:!r~:~~~=,~~ ··· · · 

tras, de costas. Ele se vira e vem em --- ------------- ----- ------- '" --- -
., dire<;ao a F.D: de frentepla cam Entre 

eles passam cavalos. Aproxima-se 

pel a meio:iicandodo/ado dir. doqua

dro.F.D. olha para baixo em dire~oJ 
a B. Gato, e,ergue a olhar para Garcia. I .. . .. . . . ... . .. 

I !~t;~~ ~'fi.jat d~r G=~~:' ~i~~~f 

FILMEXLS 

idem pp 

Fixa 

Fix a 

idem 

Pagina 5 

idem 

idem 

Sons da vi/ae 

cavalos 

Sem sons 

idem 

JOS~: -Pai! Os cargueiros estao 

preparados. 

Dialogo em off.: 

_ ,J()§E : Estao iodos carr egad os 

: - Os do lnacio tambem? 

- Tambem. 

, F.D.: -Borba. ja che>JOU toda a p61vo-

MEN/NO - Opadrelp61ito disse 

que a missavai come<;:ar. 

F.D. : - Esta bem. 

F.D.: -Garcia! 

,B:G.: -DomFernao, o( .. ?) quer 

levar o sobrinho. 

(a interrortaf..iO_ e millha -!alta 
de compreensao da palavra) 
F.D. -Pode levar. 

B. G. - Temos 85 pessoas. 

· · F.D. a Garcia: - Va buscar sua mae 

e suas irmas. 



FILMEXLS 

adireita, de !rente plac_am. Tres no- UM DOS HOM ENS: ·Bam dia , Dam 

mens chegam pelo !undo doquadro, Fernaol 

param emfrente de FD: do I ado cjir. F. D.: • Bom dial 

do quadro. FD. cumprimenta os tres. 

10 ! 9" I Plano geral da cidade comcavalei· I idem PG ,idem 

Ires passando emprrmeiroplano Um 
nomem ao !undo fala e bebe de uma 

garrafa. (E Leandro) •--• _____ ______ I 
I PP _!idem-_ 11 6" fum homemesta de !rente paraad\mj idem 
r--I em prim. plano. Uma mulher cruza 

afrel'lte do quadro,daesq. __ para adi-

I reita, parando no ladodireito do qua-

dro. Ela sai e passa um mo~o. I I I I I MULHER (em off): - E todos os dias 

I I idem 
' 

12 2" Uma mo~a esta arrumando a cavala, idem PP (idem 
ela esta do lade direita e a cavalo do 

esq ' ala olha para 0 I ado esq" vira 
' 

13 11!1 

_ lorostopara acamara e sorri (Leo nor). 

idem PG _ lidem FD.: -Todos aqueles cargueiros I Um grupo de homens canversando. idem 

I De costas, esta F.D .. que aponta pa· vao.S_eis tropas. Estamos bem 

1

ra a dir. Um delesfala, eles seviram I aparelhadas. 

1 pi a di.m. Pelo I ada dlr. do quadra, de 

I I IHOMEM:- A sua familia, D.Fernaa. rcostaspara a cil.mara, entramalgu-

I mas mulheres, elas se arroximam. F.D.: • Ahl 

14 4" Um hom em de frente para a camara. I idem I PP I idem I idem 

do lade dir. do quadro. tala alhando 

1 

para a lade dir..Aparecem ascabe-

~s de duas mulheres e costas. 

4" lA mulher estii. de !rente !Maria Betiml.l idem I PPP I idem I idem I D.MARIA: • Gracas a Deus estou 

Pii.gina 6 



16 4" 

17 4" 

18 2" 

19 2011 

20 8" 

I 
Vila deS. Pau- 21 3" 

lo. 

Mlssa 

22 4" 

Ela_olhapara a esg. acima. _ 

Hom em, de frente para a camara. __ 

em prim. plano fala e alha para a 
iesq. . ---- - ---

Tres hom ens. deperlil. olham para a 

direita. 0 do meio tala. 

D. Maria, de frente. olha p/ a direita. 

Vila vista aa fundo. Umgrueo esta 

ide costas no cantodireito do qua_dro. 

Um homemaproxima-se do_grupo, 

vindo pela esquerda. e fala aFernao 

Dias , g_ue esta entre eles. __ ... 

Eles dao as costas para a camara 

e_ saempelocanto superior direlto 

0 padre. atravessa oquadra, em 

prim. plano. vindo pelo canto inferior 

esq. em direqao aa canto sup. direita. 

Aspessaasse encamiham para I 
a praqa. a centro do quadro. 

A camara mostra por tras - as pes

lsaas que seguem para o canto su-

-( __ perior do_9_uadro. Outraspe-ssoasen-

- tram em c_ena. Todos se ajoelham. 

I 
- ... - -------- ' 

Em diagonal da esq. pia dir.- de bai-

l
x<l p/ci-ma.fres-iilhasdE!.F'.o,. __ Ma_r_ia 
Betim. ajoelhadas. olham pia dir. _ 

Jose Dias entre duas mulheres. ada 

direita e sua esposa. ada esq. uma 

FILMEXLS 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Pagina 7 

I pp Hdem 

_( _____ 

idem 

I \idem 
I 

PC fSonsdavila 

PPP fidem_ 

J -- -

idem 

PG _jc~mara idem 

alta Sino tacando 

Musica suave 

lcamara \Musica religiasa, 

baixa 

Frontal I idem 

melhor, obrigada. 

HOMEM: - Empresa ardua edificil a 

que D. Fernaa tomou a peito. 

1-iOMEM bo MEIO ~0 dia dE! hoje 

deve ser marcado. 

D. MARIA: - Ah, e! 

-- -

)-IOMEM QUE CHEGA: -A missa ja 

vai comeqar. 

· r5 FERNAO -Srm. slm .jaestamas 

indo. 

HoM EM QUE E:sfAVA No GRUPO -
Vamosparala. Tonica. 

I 



FILMEXLS 

outra senhora. Estil.ocom ascabe<;as 

abaixa~as. Ele levanta a cabe9.,.o-

lhapara a !rente e torna abaixa:la 

23 I 1211 IEmprimelro plano. o altar, com a cruz~ idem PG ]e~t:rajidem 
em clma, evisto portraz, no m<!io .. 

1 :a esq.()pa~re: adir, osa~ristao 

.Ambosdefrentep/acam. como .. 

povo ao !undo. 0 padr.e abaixa a ca-

becra epe~aum livro .0 sacristao. 

esta ajoelhado. 

24 I 2" I UmFomem <Je !rente, olh"n~opara idem PP Frontal !idem 

cima, vira e ()I hap/ a direita.(Garcia) l -
25 I 4" I~~: em:~~:~haa!t:9~e(L~o~;;;j"i, idem pp idem ·\idem 

26 I 5" ·I Homem vira o rosto da dire ita para a I idem PP I idem 

!rente e abaixa a cabec;a (Garcia) 

27 4" I Emprimelroplano.o padre eo sa: I idem I PG I idem I Musica c/coral 

cristae de !rente para a d\.mara . 

.• [Mesmaposigao C!oplano23.()padre 

.. caminha para a !rente da cruz, faz 

I 
uma reverencia e se argue. 

I Fernao Dias a esq. e Maria Betim a ·I I 
J 

·\idem 28 3" idem PC jidem 
direita, estao de !rente para-a cama- ·r 
ra. 

29 I 5" 'lo eadre, defrente para a cam .. vira- idem J PG [idem 

se, ficando de !rente para o povo. 

I 
r .. .... . ..... 

··I I Frontal I Musica 30 22!1 lfomada oelo !ado direito -povo sen- I·· PAN PG I 

Pagina8 



Vila de S.Paulo 

Desoedida da 

31 

32 

33 

tado. Todos se levantam. Um homem 

entra peki lado dir.com umabandE!i~ ' 

ra. Atravessa o plano, e a entrega a 
-) --- ----- _______ ,_ --- ----

IF.D,. no cantoesq. do plano,Aca

mara acompanhaF.D quese diri9e 

ao altar. Aproxima~se dopadree se 

ajoelha, ocupando o meio doguadro. 

11" 1. Nametade esg doquadro,estao 

FD,ern prim plano,ajoelhado e 

de c;ostaspara a camara. Em se9un

do plano, o sacristao eo padre. que 

benze a bandeira Esia Ultima~cllpa 
toda a metade direita doquadr(J. 

Fer_nao Dias com ega a se levantar. 

15" [ F.D. leyantando coma bandelra na 

2" 

, mao Esta no meiodo_quadro, 'Jirado 

para a esguerda, onde estao opa-_ 

dre e osacristao. () povoaparece 

ao fund_o doquadro, em !rente estao 

:as casas. 

•IF[).se levanta. vi ra-se para a direita 

I 
em 180graus, caminhando emdire

yaoao lu~Jar on de estava. 0 hom em 

quetrouxe a bandeira, entrapelo can

to inferior direito. caminhando em 

direc;ao11 f" D.esta de costas para 

a camara. P{lra no meiodo guadro. 

pega a bandeira levantand(J-a, 

F.D. se_encaminha para o meio do 

povo. onde e saudado. 

Urn hamem sabre um caval a toea 

1 um berrante. Ele esta virado oara 

FILME.XLS 

Fixae 

PAN 

Fixa 

Pagina 9 

PC 

PG 

PM 

I 
Frontal !idem 

-i 

idem I Muslca 

alta 

, S_au_dartao dopo'J(J 

HOM EM DA BANDEIRA 
- -- ----------

- Viva Fernao Dias! 

POVO: 

-Viva! 



bandeira 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

I 

oladoesguerdo do quadro:_ 

9" Popula9ao se dispersancio. 

3" Opovo_camlnhando: Emprimeiro 

plano. dois homenscaminham vin: __ _ 

dospeladir,encontra_mF.D:, que 

antra pela esq. doguadro. 

7" IFD., de costas, i. dir.Umdos homens 

5" 

5" 

12" 

·---· --

esta a esq: e defrente paraF.[). Ou-

---, tras pessoas estao ern volta.()h(): 

mem tlra o chapeu Je o 111esrno que 

conversou com M: Betim- plan()14) 

Umse!;Jundoh()mem _ch.,gapelo __ 

!ado dir. de F.D .. direita ao fundo. F.D. 
-- ---

se viraem dire9ao ao homem. 

IF.D de frente olhapara a esquerda. 

As pessoass_edespedem. J=>lano 

semelhante ao 36. 

Duas moc;as de frente arrumaiTJ os 

cavalos, que estao em_prim.plilno_. 

Amoc;a da esg :sai peladir., E!ntran

do ummo9o pelo mesmo lado,de 

costas para a camera: A mogaquE! 

ficou dirigi:se ao homem,quepa!!Sa 

pela frente cjo ca\lalo,ficancjoj~nto_a 

mogaatrasdocavalo ~ ele a es_q., 

elaa direita. (Amoc;a da esquerda e , 

Lucia eo rapaz e Jose Dias) 

FILME.XLS 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Pagina 10 

PG idem 

PG c~rr)ara l idem 

baixa 

PC idem 

PPP [Camara 

alta 

PC I Frontal -I idem 

PC I idem I idem 

-~-
-

HOMEM 1:- A Corea tera que 

recanhecer otra-bafho de Vossa 

Merce. 
-- j "-·--------- ·------- ---- "---- ----- ---·- ________ , _______ -- ----

HOMEM 2c -56 D.Fernaoseria capaz 

detamanho setvi9o. 

F.D.: - Vossas Excelencias sao 

amiiJOS bondosos. 

, tv109Ada esq.(Lucia) - Quandovoltar 

Lucia para Jose Dias: - Solta aqui? 

'J(JsE:b. :L6gico1Vaiiazer aquele 

setvi9o. 

-'JosE:b.:- Estituda pronto a!? 

-· LDC:IA~ E:~i~ tucioJ'lrol1to O:ual1do- -

e quevamos? 

JOSE 6. -Daqui a pouco. 



Vila deS. Pau

lo.-

Partida dos 

bandeirantes 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

2" 

3" 

3" 

Um menino sentado- meio do (lUa- _ 

dro. virado para a camara. 

F. D. se despede da mulher, ao lado, _ 

estao as filhas. Eles estao no meio 

do guadro, ele a esg .. elaadir Ou

tras pessoas circulamem volta. 

F.D.de !rente a esg. do quadro, olha 

p/o canto inferior direito. 

29" - I Maria Betim, a direita, olhapara a 

1 esq. Aparece 1/4 das costas de F. D. 

na lateral esq
1 
do guadro. Elescon

versam e no final sa despedem com 

um abrac;:o. 

2" I Maria Betim a esq., asfilhas a dire ita, 

Acenam. de frente para a camara. 

5" I Homem sabre o cavalo , virado 

para a esq.,toca um berrante. (Plano 

i9ual ao 33). Ele saidoquadropelo 

fundo, de costas p/ a cam. Corte. 

FILMEXLS 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Pagina 11 

PM lCama_rajidem 

de Topo 

Frontal I idem 

Camara[ idem 

alta 

idem Muslca 

Frontal I idem 

idem 

F.D.:- Nao vos inquieteis. oh (? .. ). 

MARIA B.: -Mas tendes cuidado. 
--

ja entrastes nossessenta e seis 

anos no vai e vem. 

F.D.: - Ainda estou forte. 

fviARIA B.: - Outra coisa vos pe-

c;:o, -
F.D.:- Deixa falar. 

MARIA B.:- Nao voltels a essa 

Vila de Sao paulo sem as esme

raldas. Traze-lasainda quevos 

custes_(lrandes sacriffcios. Quero 

me orgulhar mais uma vez de v6s, 

meu esposo amado. 

F.D.: - Eu vos trarei as esmeral

das. Eu vos prometo. 



2 

Viagem 

Percurso 

I 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

3" 

2" 

3" 

2" 

2" 

19u 

1611 

9" 

Pessoas reunidas,A bandelra apa

rece tremulando em prim. plano,da 

esq, para a direita. 

Abandeir~ ajJar_ece emprimeiro 

,Jllano,\/inda da dir. para a esq. A!r_as 

vem F. D. montado e acenando. 

- -

As mulheresse despedem. Em pri: ... 

meiro planoesta M. Betim e as til has. 

(Repeti<;ao do plano 44) 

Fernao Diaspassapelo meioda. 

; multidao, que se des pede da Ban-
ldeira. (Direita pta esq) .... 

I Mana Be tim~ afilha olham para: 

.fesquerda. AIJarecem emprim.plano: 

Maria Betim a esq. e a outra a dir. I . . . - . . ... 

. I o. s ba .. nde··· irantE!s. acava.lo. , passam 
. eelo meio da populacao.. . 

I 
Eles caminham vindos do !undo 

esaindo pelo canto in!. direito.Oeovo 

esta a esq. do quadro. r'usil.o ... ·-··· .... 

Bandeirantes.vindos de !rente pla 

dimara, passam pelo povo. I . ... .... ... . 

I Bandeirantes, vindos_defrente para 
a camara, em fila, sobem um morro. 
--- --------- --

Caminharll em diagonal, sai ndo do _ 

canto superior direito oara o lado in-

FILME.XLS 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Pagina 12 

PG . [Camara musica e sons 

baixa de vozes ao !undo 
--- --- --

PP I Frontal I idem 

idem 

idem 

PC Frontal idem 

PC idem idem 

PG idem 

PG l_ca,mara I M usica 

baixa 



54 

55 

56 

57 

58 

59 

ferior esquerdo. i=usJI.() ..... ·······. 

7" lcaminhada E!lniila,daesq f'~r~a . _ 

direita. em diagonal de cima para 

baixo.dE!scenda a morro F'Dsft.o· 
' 

13" )J:::~a~: ;:.;~s}f~:~~~id~"~:,: 
' .. ..... ..... .. . ..... ·-·· . . .. 

5" 

1411 

35 11 

6" 

a direita. FUSAO 

A caminhada vistaportras, Da dir. 

·)Os cavaleiros estao de fren~E) para 

a dimara. em cima de urn morro. 

1 g1es chegam. l>aram ealham. 

Vista da mata e de uma cachoeira. 
--------------

ad<rna.radesce. acon1panhando 

aaguague cal. embaixopa~sam 

os bandeirantes, vindos da esq. pl 
a direita. 

FUSAO 

.~~~~~geral de urn rio . 

I 

FILME.XLS 

idem 

idem PG 

PAN PG 

Fixa PG idem 

Pagina 13 

idem- musica 

suave 

idem 

idem 

NARRACAO: "Homens, mulheres 

.eate crian~as ... " 

A caminhar sem - -----

itinerario certo, sem bussula. Fazen-

do aqui e_acola pequ!lnos pousos .. 

formando aldeias, que se tornariam 

mals tarde em cidades." 

.. '"em desobediencia ao Tratado das 

Tordesilhas. Mas, o objetivo e urn s6: 
_, achar as esmeraJc:ias. n-

. , NARfii\C(AO ~ "As ma!gens do Rio 

, das Vel has, vao formar urn grande 

acamoamento ... 
11 



3 

Sumidouro 

Escolha do Iu

gar para o a

campamento. 

60 

61 

62 

63 

13 11 

20" 

21" 

1411 

Banclairantes a cavaiO"descendo. 

perto da margem do rio.(:aminham 

do canto esq. sup.p/ o canto dir. inf. F'us.A.o ..... ..... ........... . ...... . 

Caminhada, bandeirantes vlndo da 

dir paraa esq Para,m. F[) a,trente, 

fala. A camara acompanha um dos 

i bandeiranies, que se vir a e grita 

F.D. sabre o cavalo. a direita olha 

para aesq .. esta de IJ!!rfHem prim 

plano. fala com outro bandeirante (1 
- ;-- ,_,, ,-- 0 ----- ''''' -- ,,,,_,,, -- '''''OM'-

, I, de pe, em frente aele no lad() dire ito. 

I
. Che .. j:._l __ a ___ o. ut .. ro. b.a .. nd. eirant. e (2),d·e·c.os-
tas para a camara. vindo docanto 

inferior direito. Ap6sfalarcom F.D .. 

vira-s<lde frentE! para a dl.mara e sai 

pel a dire ita. 

F.D.c()me9aa descer docavalo, 

ficando atras deste. 

Fernao Dias desca do cavalo. Um 

Indio aproxima-se f>ela dir. e tenta 

se9uraro cavalo palasredeas. que 

se afasta pala esq,doquadro. 

F.D. a es9.do guadro. vi ra-se de 

lfrenta para a camara. 

Elandairantes am fila, da dir para a 
esq. , na horizontal, nomeiodo qua

dro. F.D. e um bandeirante seguram 

I" redea do C:avalo Estao a ••sguer: ·· 

:da doguadro. voltados paraaca- . 

mara. Dirioem para a direita, en-

FILME.XLS 

idem PG idem 

Fix a 

PAN PG idem 

Pagina 14 

idem 

I 

idem 

" ... Sumidouro, Iugar on de vao 

ficar lana temp() .. " 

F.D.:- Paramos aqui. Manda acam-

,par _ 

UMIJOS~ANDS :Acampar!.. 

F.D. :-Dave ser esse o Iugar. 

[3AND 1 -E l>e111l'ossrve1 

BAND. 2: - Chamou, D. Fernao. 

F.D. : -Peele construir as cabanas 

BAND.2: - Sim. Sr. 

BAND.:- Esse eo roteiro? 

F.D.:- E 
BAND.:· Marcos de Azeredo? 

F.D.:- Sim. 



Montal)em do 

acampamento 

64 

65 

66 

67 

68 

6" 

1011 

8" 

6" 

7" 

quanta convE!rsam.passando em 

primeiro plano.pE!Ia !rente da fila. 

A camara acompanha o movimento 

Dais indios. entrampelolado=~freito 
do quadro, parando em !rente a Fer· 
11iooia5 ·········· · ·········· 

Dois indios estao a direitadoguadro, 

de !rente para a camara. F. D. aproxi- , .. 

rna.-se entrando pel a esg: do gua~rcJ. 

de costas para a camara. Eles_,con

versam . os Indios se viram e saem 

pela dlreita. Corte 

Fernao Dia,s. entando no quadro. da 

esq. e.araa dir .-ernflrimeir() [>Ia no 

Ele olha em_direqiioacamara,sevi~ 

ra novamente e continua caminhando 

A camaraacompanha Fp ... gue pa· 

rase dlrigind()a Jose a esquerda 

Ao fundo.aspessoas da bandeira, 

trabalham e conversam. 

F.Dias a esq. e Jose Dias adir: .. 

umde !rente para o outro - de pe~il 

para a camara. Eles conversam. viram

se dan do as costas para a camara. F'us.A.b. ....... ········ .. . .... . 

As pessoas lim pam o terrene com 
a enxada. FUSAO. ..... .... ·· . 

Pessoas andall<Joe traballial'ldo 

Algumas, entrando esaindo do gua

dro. Corte. 

FILMEXLS 

Fix a 

PAN 

Fix a 

idem 

Fix a 
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PC 

PG 

PC 

I 
I 

I 
i 

.L .. 

__!idem 

I 
! 
fidem. 

·r 

I 
1
idem 

idem 

idem 

idem 

PG ! Frontal I idem 

INDIO: - Dam Fernao, vem ao !undo. 

F.D.: - Chame Jose Dias. 

fNbiO. Ahl 

(l)mbandeirante e um padre ao 

funcltlconversarn em off). 

BAND.-: .... da bruaca, eu vi .. 

- ... Pois e ... Ah ... mas nem 

. encontro seupadre, nem 

encontro ... 

F.D ·Jose . pode derrubar arvores, 

para construir bateloes. Vamos. 

!lear aqui mesmo. 

JOSE : sim. Sr 



69 2311 

! 

I 
I 

70 F. Dias eo bandeirante2jdof'lano 

69)conversam. Eles estilo_a. e!Jq- do_ 

quadr()_olhandopara a clireita __ _ 

0 bandeirant_e
1
atrasd_e FD., aponta _ 

_ para adirE>ila. Eles conversam
1 

Em primeiroplano. a direita.aparece 

uma partE>_ da cabana
1 
C)~andeirante 

se afas_taeela esguercla. Fern~o 

Dias olha para a direita, oela qual 

FILME.XLS 

Fixa 

PAN 

Pagina 16 

idem 
- -

F.D.:- Esta quase pronta a sua_ 

cabana. 

PADRE: - Alnda !alta um pouco. 

em cima. 

_,§liND. 2 (j)ar(<FDias):- Quer vero __ 

Iugar do ro~ado? 

PAIJ_RE( parae band,_1 ): -LLisso .. 

,l)mpouguinho mais para trils. 

B_AND.3 (para opadre) - Diatraba

lhoso, hem Sr (? ) 

PADRE: - E verdade. 

f"ADRE( p_<~r_<~oband. 1) - Ta bam. 

Um pouquinho mais !Jara tras. 

Muslcaligeira JBAND 2:- 0 terrene estaprepara· _ 

do parae milho 

FD. :- Sim, sim. Esta bem. 



Cultivo da terra 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

entra a frei correndo atras de um 

porquinho.fo.cil.maraacompanha 

a persegui9il.o, que val da esquerda I .. -· ·- ·-· -- .... - ------ --- -
e retornapela direita. Corte. 

1" I Fernao Dias, de !rente para a cama

ra, olha para a esquerda. 

26" I FDias.- em primeiroplano,de costas 

I para a cil.mara, olha a frei, que entra 

fpela direitada guadra,trazenda a 

. [ porguinho nos bra9.os. FernaoDias e 

5" 

3" 

4" 

a frei conversam Um newo. entra pel a 

fundo,aproxima:se efala co111Fernao 

Dias. 0 frei !!e despede esai pela 

direita.Fernao DiaseoneiJrO vi ram: 

se emdire,ao a cabana e entram 

Corte. 

Pessoas cultivam a terra, de costas 

para a dl.mara Em prirn·_plano, no . 

canto direito, um homem obsetva o 

lcultivo: de costas para a camara. 
i 

As pessoas cultivando a terra, de _ 

frente para a camara. 

De !rente para a camara, a hamem 

\lira a rosie ~aratras (E Jos~ oias) 

3" IJ_ose Dias, em primeiro pla-no,--

,aesquerdado quadra, olhapara o 

fundo,onde.algumaspessoasestao . 

assando- correndo e brincando. 

FILME.XLS 

idem 

Pagina 17 

Frontal I idem 

idem I Musica de 

fun do 

Frontal I idem 

idem 

Camara jM_usica HIJeira 

baixa 

FD.( para_o frei): - Corre_ndoassim 

frade, yais_perder abarriga _ 

FREI: - Esse maroto me fez correr 

desde Ia de baixo. 

. 'N_EGiR() -bam Femao, vosmece ja 

sabe onde tem que par a rede? 

j=REI -AtejaDomFernao 

FD-Ateja. 



79 

80 

81 

FILME.XLS 

Um cachorro_segue junto. latindo, 

4" I Jose [)ia!i, C()m os}r~)'O~ ?ruz~cl~s. 
no rneiodo quadro, esta olhando 

_ i.eara o ladod_ireito,descru<!a os 

bra9os, e,comegaa se diri£Jir para a 

idem P. __ p_ ~()~mara I idem 
alta 

dire ita. 

10" I Per detras das arvores, aofundo, 

9" 

---- -- ~-- -·------

algufl'la_Sj)es_soas estao a beira __ 

d'a11ua. N()cant()esq_uerd_o,_~fll_pri: 

meiroplano,aearec~J.I:)if1~· de 

<;ostas, vista partic_u_larme_nte pelo 

chapeu, Ele olha paraacena._()orte. 

Um\lar_Ot()brinca, <;om o ca<;horro, 

nabeirf1d'ag_uaEie esta_ajo_elhado 

evirad() paraaesquerda.A_carnara 

acompanhaguando o_cachorr()Sf1i __ 

de perto domenino e caminhapar_a 

a_direita doguadro. subindo um 

barranco.Corte. 

idem 

PAN 

4" I 0 cachorro, virado de frente para a Fixa 

c§.m~ara._latincl~. ()cachorr~~lij~pelo __ 

canto inferior direito. A dl.mara acom-
panha.F'Us,;o - - -

1" ! 6 cad1orro est~ de lacto:cam ci cor- I idem 
---- -- --- ·--- ------ --- ---------

.flO vi rf1d_o_para__adireitf1 ~-a _(;ab_e2a, ___ _ 

__ ,P<lraa esguerd<l Est~la,tind_()~a: . 

van2andopar_<l<lSPernas_do_h()_me111. 

no canto esquerdo doq\Jadro,_Eies ___ _ 

se111ovim~ntam - o corpodo_h_()rnem 

nao aparece inteirol. cruza a frente 

Pagina 18 

PM 
baixa 

pp 

baixa 
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88 

89 

90 

J 

1211 

3" 

FILME.XLS 

0 garoto esta ajoelhado ~e !rente_ [ idem 

para a camara Emp_~meira plana. a J 
esq,,aearecem as eernas d_". _j()S~Dias, 

0 menlno chorae()lha p"racirna._fa-. 

lando <::O.rn of1()memEnCjU<into rr~exe 

no cac:horro. olh_apara tras char and a 

efalancjo.Amoqague e~tava .::,om 

a meninonabeira do rio. entranogua

dropelo lunda esquerdo. ae.ro)(ima-se 

do menino. abalxa-seperto dele, !ala 

e mexe no cachorro. Carte 

JoseDias, n() meio do elan(). olha 

para baixo. garte. 

25" 11- Qmenino abaix<id()Junto_com a _I idem 

moqa, de !rente para a aamara. Jose 
t··· .. ····--·- ···-······ ... -- --- ' -- • -- -
: Dias.de c_ostas, em prlmeiro plana e. 

a esquerda do quadro, sa abaixa e pe-
ga~chicotecafdo nochio. ------ . ] .... 

2- ()men ina le\lanta-se e tenta_awedf

lo, empurr_ando_-a· A rr~aga<ib<iixada, 

levanta-se e tenta segurar omen ina. 

-·3~ Um ma<;o(Garcia).che~a peio 

fund_o e!;guerdoea_proxima:se, 

J. Dias sai~o enquadramentaeela 

esquerda. Garcia, <l_baixa-se_junt() _ 

ao rnenina ea mesa, e. pe\la ()_ cachor

ro nosbraqo!;. enquanto(J meninofala _ 

chorando. Todos levantam-se. vi

ram de costas e saem caminhando 
--- -- ----- -- -- ---- -----------

para a lunda ()men ina sai<ibraqad(J 

corn am()qaJ t\moqae Leaner) 

ESCURECIMENTO 

Pagina 20 

PM !Camara !Chore IMENINO:: Matou o rr~eucachorro. 

Camara 1sem sam 

alta 

Frontal lidem 

MENINO: - Matou o meu cachorro. 

~· ---- - ------- - ----

.. _M()(tA-I'Jao morr~u.deixa ver. 

Jo,SEDIAs -Agora nile morderY1ais~ 

1 :MO<;:A : Esta marta 

-- '2- MEi\iiNO:- Malvadol Malvadol 
- -- . -- ---- ---- -- --- - -----

M09ft.: -Malvado! Nao tem ver!;Jonha! 

3- MENINO:- Mataram meu pretinhol 
Meupretlnhal -- ·-· ----- -



FILME.XLS 

Corte das ' 91 10
11 Fernao Dlas de !rente para a camara, idem Mllsica suave F.DIAS: - Vao cortar as IiNares? 

atvores I and an do nocampo, dadir: para_a 

esquerda. Pel a canto direito, entram 

quatrohomens:doisdelesmais ~ 

!rente. F. Dias !ala. 

92 16" ~~~:;·n~oe~~n~ 6 ~i~:i:~~:~id;:,~ho-[- · F~?Ne: PC- [Frontaf[idem ~~~~~~iffiitq~~~i~~flia'!~m. 
f:::n~jr~l:gl~s~~f~~a~~:a :::: el 

·r I ./JOSE (iiosautros): ·Vamos! guerdt;~:E!• respon~e.Viram de costas. 

Fernao Dias sai pelo !undo, enguanto 

osdois homenscaminham para o 

canto inferior direito. Um deles fala. 

Eles estao acompanhados porum 

I grupo de hom ens com mach ados 

nascostas A camara acompanha OS I I I I -· l 
homens caf!linhando_eortras. .. . 

93 9" Os homens salndo do fundC)dO gua-. [ Fixa I PM [Frontal[idem . /JclSE DIAS -Aquelas aNores. 
-

dro e vindo de frente em dire~ao a 

camara. Jose Dias. que esta a __ 
!rente, apont<l para a direita, aclma 

94 7" I Enfoque no meio do !ronco das ar-

I 
PAN 

I 
PD I Frontal I idem 

. -

. vores,A camara vai subindo ate al- e alta 

I 
I can9ar a copa. 

95 4" losholl)ens caminham de !rente para I Fix a I PC !Frontal I idem 

a camara. saindo do canto direito. 

96 22
11 l()s homenschegam de costaspelo I idem I PC rid:m· iidem 

canto direito. Ao !undo estao as ar-
-

Pa!am p"rto destas 
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Escava~oes 

(seq. paralela) 

I 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

104 

7" 

6" 

3" 

7" 

1011 

7" 

24" 

7" 

Uf11homem(Leandro),a_earece de . 

_eerfil.olhando paraadireit11edepois 

par<l a esguerda. Fala, enquanto tira_ 

Umterceiro home111. ()lha para a es~ 

querda, tala e tambeiTl tiraa ca111i~a. 

Homens. em volta das a!Vores, ba

tenc:locom o machado. Em prirn:J>Ia

nocje costas,estaJose Dias,._gue os 

obse!Va ~depois se virad,.frente 

Machados batendo no !ronco. 

Pessoas caminhando em fila. de cos

tas para a dl.mara, da dire ita eara 

aesquer~a.~()rn as enchadasnas 

costas. Na !rente esta Ferniio Dias. 

quE>p~ra. e,!lpont<l para direit"acima, 

Elefala e as pessoasvao se disp_er-_ 

sandopela en costa do morro. 

Os homens cavando as encostas. 

Eles aear.,cem deperfil,virados pa

ra a esquerda. 

FILME.XLS 

idem PM lidem 

idem PP lidem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem PG 

idem PG lidem 
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Semsom 

idem 

idem 

idem 

LEAI'J[)R(): -Yarnos ver quem der

rubaa_prirneiral 

HOMEfv1'~ Vamos (.. ?J 
(a interi'Oga£.ioe miniM por_ nao 
COJ?1preenderapalavra.) 

HOM EM 3: -Qque e queganha? 

LEANDRO: - Arrumar a rede do 

Simao. 

(Vozes em off): -Vamos! 

NARRJ'\9~6~"Uns.derrlii:Jam tirvores 

paraaconstru~iio de bateloes .. " __ _ 

~~.~.Out~~s_p~~§l_?:~ e~cava~5~s. 

F.D. : -Vii() mais pra Ia. uns outros 

aqui. 

NARRAQAO: 

-'"Dm s~o~Jetivo alir:nentava_o~ es

piritos desses rudes homens: des-



Corte das ar

vores, 

I 

i
j 

105 

106 

107 

1311 

FILME.XLS 

Um indio, esta mexendo em uma I idem 
----- ------- -----· 

vasilha,rnontada E!m umaforguilha ... 

a esg. do quadro Atr~~ deiE!.a()ltJnd(J. __ 

estaurnne\lro abaixadoc~E!_cost~s. 

a dlreita,esta um hornem(edv1atias 

Cardosa} U_m bandeirat)tese~proxi· , .. 

made frente. vinda aa encantro de 

M<ltias"guetl\rl)IJE>rn se apraxul)a 

Eles examinamoquE!ab~n~eirl\tlte , 

temnas maas. Aofunda.aearE!CE! ___ _ 

13" I ~=~i=:~:r:~~ade~;:n~:t;~~ad:c~s-_L idem 

1311 

_marl\.)untoda ladoeS<JUerda, esta o 

~andeirante gue che~:~ou. No canto di-, .. 

Leit() aparece_url)aparte daf.ar<Juilha. 

Eles examinam as p_edra!!,tvll\ti~s 

balan9a a cabe9a em nE!!;Jati\la.() __ 

bandeirante abaixa e caloca as pe-

l drai ~-esq ,onde indica estar a \lasi~ 
---1-"-·------------------- ------- ------- ---- "'"''' 

l
lh·_·a ... Eie_S<;!V.Ir.aes_aip. e. laesquerd. a._ 
Matias alha para a esq. cam ar de 

desanima. 

FUSAO 

Dois homens cartam uma arvore. 
---- ----- ----- ~- -----

Um a esquerda.outroadirE!itl\.A8,r-

vore cai . Os homens comemoram 

erauendo os braces e os machados. 

idem 

Pagina 23 

idem 

cobriras esmera.l~as procurar 

s_equir arateiro de Marcos de 

Azereda, que morrera sam re-
velaroncle encontrar.••- .......... . 

" ... As preciasas pedras. Exami

, navam iocia a terra, escavavam 
-·- ---·------- -

" 

PC !Camara J idem " ... com ansia, para que seu velha 

alta. _js_orn_daseedras chela eudesse satisfazer aspe_: 

cainda na vasi- didos do rei. 
-------------

lha. Escavar ... Escavar ... Pracurar as 

Frontal I Sam de rises 

--- -- -- ---

E!Sme!aldas, gue a natureza,tao . 

bern escand.,ra desses conguis

tadores.~~ 



108 

Ca9ada 

2" 

7" 

0 daesquerda,caminha ateo outro, 

ese abra9am. 

Os dois homens estao se cumpri-

mentando, rinc:la. E:sl~o Cia iac:laCiirei-
----- -----

to eolharn para a esquerda. O~gue 

esta ernprimeiro f>lano,a!'ont_apara. 

a esguerda 

Dois homens se aproximampela_ 

esguerda, ern prim planoE!defrente ' 

para acamera.Nocantodireito, ao 

!undo, estao os outros dois. Um dos 

homenS<JUe entrararn flela esguerda, 

fala ao outro com aborrecimento. 
-·-----------

ESCURECIMENTO. 

FILMEXLS 

idem 

idem 

15" I Um grupode homens de frenteparl\ I idem 

20" 

a camaraDoisgueestao emJ)rirn.plano, .. 

conversam- Leandro eo homem da 

esquerda.Um outro hornem chega 

pela esquer~a. falando00m ogrupo 

que sat;! pel;; diieita Leandro eo 

cor11panheiro param, ma!l continua,m 

em cena,L_eandro tomaum gole_de 

uma garrafa, sendo puxl\do, pelo 

brac;_o, porseucompanheiro. Eles 

arrumam as armas e saem pela 

I direita. . ... --···· · · ·-· · · 

--- ----

Os homens caminham de costas -da 
----- ---------

da esquerda para o !undo, em dire9ao 

;~dc:~t~;~i~f'de~s:f~~~~~:~;:·-··~ 
costa. Dois dales nao acompanham 

idem 
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idem 

PC lidem 

PC lidem 

idem 

idem ElAN_D. ()1\E§Q.: -Voce sabe que 

eo culpado . 

. 'l.EANQRO.- Voce e que e! 

Muslcaale\Jre_ I BAND. QUE ENTRA • Podem lr 

Sr. Leandro! 



I 

112 

114 

115 

116 

117 

.. o grup(), vir<tndo paraa direita. 0 

menin() E!ntracorrend.o .eJJritand(), pe: 

lo canto inferior esg , emdlrEI'<~o aos 

dois. que.estaon().m.E"io(]o_glJ<tdro,._ •. 

13" IC)menino.aEisguerda, defrE!n!epara 

Leandro, a direita. OS dois estao, de 

3" 

3" 

3" 

7" 

2" 

------------

perfil, conversand(),Eies.seyiram e 

saem l'elo canto in.f.d_ireito .... 

__ .. , --- ---- - ---- -----
Dois homens caminham de !rente em 

dire9ao aocanto it~ferior.esguEirdo: 

Um deles da esg.).olhaparatrase , 

,a.ponta. 

Arvores com macacos. Um dales 
- - ---------------

pula paraoutra arvore. il_E!SC[Uerd;i, 

()sdois homens . , dep.,rtil. lliradc>s 

_paraa.esguerda, olhampara a arvore. 

Um de_les, corre decostas. paraa 

esquerda. 

Dentro da mata. Do lade direito do 
------ ---- - ---

guadro, em prim.plano, esta um tronco 

de arvore. Um bandeirante. sai detras 
------------- ----· ---- ·- -- --·- ----- --------

do tronco, atravessanao o guaaro_elll 

diagonal- d()c<tnto_ infdireitorar<t o 

canto superior esguerdo. Atrasdele, 

passa outre bandeirante •. quEI.()Iha 

_p~r~ cima, COrrl ___ ~--~~~-~ !la m8.o. 

Um macaco em cima de um qalho, 

FILME.XLS 

idem 

idem 

idem I 
. I 

idem 

idem I 

idem 
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PC 

PC 

PD [Camara 

alta 

I 
1 I 

I 
PM fidem ., Ruidos da mata 

PD !Camara lidem 

- Deixa i r car;ar como 

senhor? 

LE::AN[)RO • Seu pai nao deixa. 

MENINO: - Ah! Deixa seu Leandro. 

Deixal 

LEANDRO: ·Vamos. 



pula, e111seguida. flara_a_direita. 

118 I 5" 
__ 

1

c_a ____ be«a -d· __ o ___ b __ a_n __ d ___ eiran. t-e--vist~-- de cl- _ 

I 
I 

119 

120 

121 

123 

124 

8" 

11 11 

ma . de chafl_eU e de costas para a _ 

camara. Ele esta apontando a arm a 

jp_al'~cima~eiTiseQuid~ d~.um tiro~ ---
corre para o fundo do quadro, entran-

--- -- ---.----- ·····-· -------------~ 
do na mala. FUSAO. 

Os dois bandeirantes saem da ma-
- ---- - - ·- ---- --- ---

taem dire<;~() acamara~estao_no_ 

.centro doquadro. Se aeroxirY1_~mda 

camara e saem pelo canto_lnferior 

esquerdo. 

f'usA.o 

Um 9rupo de bandeirantesvisto de 

costas. caminhando dentro da mala. 

3" I Um_d<>_s bandeirantes vira,"cabe9a 

para a di.mara_e_olhapara_a_esguer

da, desvira e sai pela direila, !alan-

4" 

4" 

3" 

do. (E8arcia) - ---- - - -

Outre bandeirante, esta sentado no 

chaop_erto de uma atvore, ele esta _ 

olhandoparaaesquerd<l, desvia() 

rosto e olha para a dire ita, resp_onden~ _ 

do. 

-~~~~:Z1~~~~:~~ .. e~r~a.; 9 ;~~~ 1e 
-~---- .. ' - - ... . -- - - -- --_ 
es_querda. __ _ __ _ 

Garcia, no meio do cuadro e de cos-

FILME.XLS 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 
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alta 

PP 

PC 

PC 

ppp 

PP 

PP 

PP lidem 
- ---

Sem som 

: • Eu vou ca9arpra lit 

, BAND : -N6is ficaaqui. Ta bao. 

JrisosL 



127 

128 

132 

133 

FILME.XLS 

tas, caminha pela mata. Ele sai palo 

cantO sup~ric>r esquerdod~guadro ~~=·· -
2" lA onqano galho, d~ c.osta~eal'aa_ 

camara, olhaparaaesguerda .. 

4" I Ejan_delra.ntecaminha!Jelarnata,da 

direitaea.raa,esquerda, de baixo .. 

para cima ate o centro do g(jadro. 

2" idem 

0" I Mata. Garcia caminha de costas a .. -I ____ idem 

em diar;JonaLd~ba.txoearaci!Tla, 

da esguerdapara a direita~ogua-

d_ro. Ele olhapara cima a sentasob 

uma aiVore :no meiodo gu_adro. 

Arara,vista,n() >Ja.lh().olha.para_balx(),_ idem 

§arcia,daitado de !ado a vira_d() ea- I idem 

. ,ra, aatvore, Ea!ls_a_o ~ra<;o pelo ros-

. t().E_St~na. rn~tade inf~ri()rd_c><j_Ua,dro ..... 

A. onqadesce jJelo tronco Posiqao I PAN 

~ia!;Jonal: d()Ca_nt()SUIJel'i()resg(jer- , 

do para o canto inf. direito. A camara 

acorn panEa_o_l11_()_vifl,~niodaonqa _, 

ate o meio do quadro .. 

3" I Plano semelhante ao 130 I idem 

5" . Ill-\ onqayista dela_d()entre os _gallhosJ PAN 

das arvores. Ela esta and an do para 

Pagina27 

PD 

PM !CamaraiRuidos e \)_l'itos ___ , 

baixa da arara. 

PD 

PM TFrontal I idem 

idem Ruidos baixos 

PM 

PP 



136 

137 

141 

FILME.XLS 

a direita. ( Falha no filme- um corte 

9!1'11Jranca)-A.a~rr.a.;a:a.c:c,,:,.,"Pa.nha --- __________ ,_________ -~ --· -- .I.. -- . 

1" 

1" 

o movimento da on9ae11_tre os !lalt!os_, 

quesaltaparabaixo. 

C::abe<;(i(]egarcia Aear13ce sorn~nte 

.ochaeeu 

Boca~a_onqa -_abertadefr~nlE!_p_ara __ _ 

Garcia de costas. virando de !rente --·--
----- -"- -- - ---·------ ----

para a camara. (Continua9ao do pla-
~o f34~ ap~recelld_o-o (;_hap~ue 0 . ·-' .. 
rosto assustado_dele, quan(jo__vira) 

0,30" I Boca da on9(i.bem p_r(Jxim>l_dli_ca

mara. Plano desfocado. 

3" 

2" 

ESCURECIMENTO. - --- _,- -

- - ----·--

Bandeirantes sentados em uma cia-
-- ------- - -------

reira, de co_~aspara a carnii£a._se 

volta/1'l_emdire<;_aoa ess>l, olhanclo 

raaesguerda Lev_antam_:seesaem 

d_e frentepelo canto inf.esg,_c()m_as 

armas na mao. 

- ----- ... --- ---

Resto de Garcia junto com a cara 

da on9a. Estao lutando em pe. 
F'usii6. - --- ·····-

2" _\,()sdois lutando_ern pe ._c::aem no 

chao. 

-- --- --------- ---· ---------

Continua<::ao do plano anterior. Sem 

Flxa _j £'0 -\9_~mara I idem 

balxa 

idem 

idem 
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PO !Frontal Jf'1ugldo daon9a , 

, (fraco) 

PPP \idem idem 

PO 

PC lid~m__ jt.Ausica de sus

pense. 

PPP \idem idem 

idem 

PPP \idem idem 



142 

143 

144 I 

145 

146 

147 

148 

4" 

2" 

1" 

muita luz. 

ESCURECIMENTO. 

Garciadepe.caindoer()laf\dono _ 

chlio coma onc;a. 

1 Garcia.d..,costas. lutando no chao 

lcomaonga. 

_ !Garcia. a direita ede petiil. lellania-s 

co/1'la on<;_a. gue fica empe 

0 rosto de (3arcia de frente_paraa 

camara. Esta a!Jarrado ao f)esco<;o 

da onqa. gu_e_esta de costas. Ele 

vira-separa~~ireita, junto com a 

2" ]Garcia. quase de petiil, olhapar": o _ 

2" 

I canto inferior direito. 0 rosto esta_ con-

ltorcido ---_-. _ _ 

I 
I 
-- ---- ---

Dais bandeirantes correm com as 

armas na mao. Saem do centro do 

quadro para o canto superior direito._ 

de costaspa_raacamara 

ESCURECIMENTO. 

FILME.XLS 

idem PPP _fide/1'1 __ 1 idem 

idem PPP 

PC 

- ---- - -- ---

A mOsica diminui, 

, deixando perc~.._L

ber o som de Gar-
------------

cia matando a 

on<;a. 

Frontal I Musica baixa 

3" Garcia, que esta no meio doquad_ro.J idem PC 

j d:l:~;~~c~~t~~~~i~j~~~~~:~~as 
tes.Estaodefrente P":"'a camara1 __ 
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149 2" 

11 11 

Musica no a- 151 7" 

ca~npamento 

11Armei minha 

rede 11
• 

152 3" 

FILMEXLS 

A on<;amorta. idem 

-- -- -- -

Os bandeirantes(4) e~t~CJ. e_rniJOit~ idem 

deGarcia, olhandopara ver_seest~_ 

ferido, Estao de !rente P!lr~~carn~ra, ... 

Garcia_olh_apara, o bra<;o dire ito e a-

perta. Dois ban~eirantesse ll~!lixam 

pert_o d!l_on<;a. 13nquanto ()S_outros 

vira~n-se, ficando de cos~as p<ifa!l __ , 

camar": saindopara o lt~ndo eaiT\pa

rando Garcia. 
--- ---- ---- - -·----- ------

ESCURECIMENTO 

-- -- ---·-
Pai!;a~em ~ pordo so~ Desloc!lmen-

todacamaradaesquerda paraa. 

dire ita. 

----- ----- ·-------

Tres bandeirantes de !rente, no meio 
·-·- ------ ------·----

doquadro .c:omvio15es, .. Doisest~o 

sentadose o do meioe111 E" t)rr• 
q(lartoba_ndeiranteaparece, em. par: 

te, no canto direito doquadro,_Eies 

c_antam.(Anoitece) 

Os bandeirantes estao sentados em 
--- ----' ----

volta de umaJo~jueira~ No ~n,to es-

guerdodo quadro, estaoosvi()IOf!is

tas, atras.e, do lado direito, estao os 
- --- -------------- - --------

outr(Js._Ferna_o Dial> entra, emprif11. 

plano, do lado esquE!rdo,olha_!lara a 

camara e senta-se de costas. A ca-

! mara s~ mo\le pari!._ adlreita Lirnamo-

5a se a_proxima do_9rupo.v~ndo pf31o 

!undo do quadro. Ela fica perto de 

idem 

Fixae PAN 
- -- - --
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PM ... _[.C::~m~raJ(Jf>m som 
baixa 

Frontal I idem 

PG 

PC 

PC 

--- --- - - ·- ,______ -- ----

B~I\l_o..JpiGarcia) - Esta machuca

do? 

i GARCIA: - Nao foi nada. 
----- --- -- --

13A_Np. :9ue bela on<;a_Vamolella?. 

GARCIA:- Vamos. 



154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

um !ronco seco, onde uma rede es-.---- - -- --------- --

ta amarrada. A camera caminha ate 

ceniraTiZi.:~fa~ 

411 I Os tri!Sh-omenS coni -viO-i59S Came-
- I-- -- -------------------- -- -- . 

<;am_atoc<lr·_E:stao de frent~paraa 

camarae_namesma posi9ao queno 

plano 152. -·-- _ _ __ _ 

22" -·I Cinco homensa_o !undo, a rede esta 
, na !rente dales. A mo9a (Leonor) es· 

2" 

7" 

4" 

7" 

1511 

-~tano"anlociTreiiadoguadro, ao lade 

da red_e. U_rn_dos violonlstas. aparece 

sentado no canto esgl!erdo , ao lado 

d_arede. tl rn09acome9a a cantar, 

(()_llrupCJ_do_sc~nc().bandeirantes 

ao lunda. formam o coral). 

_jcom ocachlrnbo de bambuna_boca, 

ouve amusica. Esta de frentepara_ 

camera, 

Plano semelhante ao 155. 

I 

I ~edo:;~~~~n~~~~l~~~:;:~:~~~nte 
I Plano se~elhante ao 155. 

I 

---- ------ -

Plano semelhante ao 158. 

FILME.XLS 

Fixa Sam de violao 

idem PC 

Idem idem 

idem idem 

idem 

idem PC idem 

idem pp lldem idem 
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LEONOR: "· Armei minha rede .. 

CORAL: "Armel minha rede .. 

-------------

LEONOR(o~): "Pro meu amor ~e deita 

1 delta." 

CORAL( off): (repete) _ 

LE()t-J()R: ·":.::Egarrelbalancea_. " __ 

CORAL: (repete) 

.. A red~prii. c{L " 

--- --------

CORAL:-", .De Ia, pra ca..." 

-· t..E:ONoR . ·~ E:!larrei balancei.:.} 

__ ,CORAL:· "·::E: 9arrei balancea.""--

LEONOR: ·" ... A rede pra ca..." 

JUNTOS: • " ... Ai. al .. 



161 11 11 

162 4" 

163 3" 

164 2" 

165 3" 

166 8" 

I 
I 

167 2" 

168 4" 

i 
I 

169 1" 

170 4" 

171 2" 

Plano semelhante ao 155. 

Plano semelhante ao 156. Fernao 
-- -------

Dias tira o cachimbo da boca. 

Umbandeiranteolha ~ara ae~'luer- __ 

da, ao I ado dele, esta outro bandei

rante, cam expressao sonhadora. 

,Plano semelhante_ao155, 

(3arcia olha paraadireitacr;m ex: __ 

pressao sonhadora. 

Plano sem_elhante ao 155, com aero

xim_a9ao da cam_ara Ler;norestade 

perfil, no canto direito. Ela olha para 

I
>~ esguerda e as bandeirantes-para 

a direita. 

·rJose ~lasolhapara a direita c~m -

expressao ~~ria. 

Plano semelhante ao 166. 

I 

Dais bandeirantes de !rente pa_ra a 

camara. sorrlndo. 

FILME.XLS 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 
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PP lidem 

pp 

PP lidem 

PC lidem 

PP lidem 

PC 

PP 

PC 

PC 

PC 

PP 

idem 

idem lidem 

idem lidem 

Camara! idem 

alta 

Frontal I idem 

idem lidem 

--- -· -·-

-Que saudade me da ... " 
-- ---

LEONORJoffJ -" Ar;ver Ia fora a 

minha rede ..... " 

1CORAL (off) c·" .. Que saudade me 

d€t.." 

Sozinha ... 

,LE()NOR_(off) :" .. ab_alancea 

JUNTOS: - " ... Ai. ai .... 

LEONOR: -" .. .Trista me col he a recor-

A recordar .. 11 

-- - --- ----

~E:ONOR -" .Quando juntinhoa_ mim .. " 

CORAL: -" ... Que saudade me da .. 

---- --- -

Que saudade me deL 11 

LE()NOR:- " .. Ele garrava a balan-

CORAL:- " ... De la.pra cL." 



Romance: 

Garcia e Leo

nor. 

I 
172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

1011 

2" 

4" 

1211 

1" 

11 11 

' 
Plano semelhante ao 166. 

Plano semelhante ao 154. 

Plano semehante ao 165. 

---- -

Plano semelhante ao 166. 

Eles terminam de cantar e comemo

ram: Leonorcomeqa a sair~elocan
to direito _doguadro. 

ContinUa<;iiodoplano 174. Elasai 

pelo canto direito e antra Leandro. 

Pelo I ado esquerdo cheQa Garcia: 

Eles se cruzam no_rneio_cjo quadro: 

Leandro parae Garda atravessa o 

plano,saindopelo lade direito. 

Em primeiro plano,nocantC>_ es_quer

do, estao dois bandeirantes de cos-
-- - ----- --- - ----

tas. Garcia, aparece no fundo.11indo 

pa_ra. aesguerda. Leonor, escondida 

... ,peloscjois homens,sai junto_com 

(3arcia. A d\.mara acompanha,_~les 

se dir~ern para a frentecja carnara, 

"lado_lado equerdo, ele do direito. 

Eles viram-se ecornegam asair eelo , 

canto esouerdo. 

FILMEXLS 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Fix a 

PAN 
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PC idem idem 
Bem feliz em minha re-

CORAL: -" .... Que saudade me d;i.... 
- ---- -·- ---- ---

D 14 - - " ... _______ ·_·o:· _e " , pra ca .... 

PC lidem idem I LEONOR:-" ... Bem feliz em minha ... " 

PP lidem idem ILEONOR:- " ... rede ... " 

PC lidem Canto e come- I JUNTOS:- " ... PraIa epra ca: .. "· 

j mora_<;a(). 

PP fidem I idem 

\ 

idem [Risadaseco-

menti~rios. 

_, LE()N()R - Voce pod.,ria ter sido mor 

_,to pelaon11a: 



Garcia e Leo

nor 

179 

180 

181 

182 

183 

1611 

ESCURECIMENTO. 

Garcia..e. Leonorcarninha_m _(Jaes9 

p_ara adir~ita E;la\l_airnaj!! afr(!nte. 

Eles earam e sa olharn l,eo_norol~~ 

para aesquerda eGarcia paraa,di

reita. 

13" ILeonor de !rente. do lado direito do 

quadro, olha_para a esgu(!r~a.Gar

cia de costa!! para a dlmara. no 

cant()e_sqc doqua~_ro. 

:--
1 

22" IGarcia.decostas paraa,dlmara. ·

vira de I ado (! se apoia(!rn_ll_m 

!ronco de uma atvore. ficando em 

3" 

4" 

- ---- - --- -

plano (lao la~o de Leo nor. Eles con-

.. vesarn A cama,ras_e /11()Vim_enta !'a:_ 

ra o fundo acima. onde tem um bar-
-- ---- -------- --------

ranc:o com atvor.escUm nellro_inter-

r()mjl~~('.()n\'':''sa fal<lnd() com.G~r

cia,_Ern_S".9tlida vira de costas e sai 

subindo o barranca. 

ESCURECIMENTO. 

Garcia deitado em uma rede. esta 

deperlil.com ac~bexa do~di>_d~el-
to doguadro. olhando para clade 

esquerdoacima: comarsonhador 

I (Aparece s6 a cab.,.qa). 

IIeonor a esq,. reclinadan()tr()nC() 

de atvore. em que estava, olha para 

FILMEXLS 

Fix a 

idem 

Fix a 

PAN 

Fix a 

idem 
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PC 

baixa 

PP [Frontal 

PP lidem 

LEONOR: - Machucou muito? 
.. ·- -·- ------ ---------~ - ---.------ -

GARCIA: - Nao, Leon or. Nao fol nada. 
-- ---- ----- - -- --------- -- --- ------------------

.. F_oi ~penas u_m arranha,oc 

GARCIA: - Linda noite. n1io Leonor? 

---·-------- ----- -------

idem 

Musica de fundo 
----------- -- ----------

11Armei minha 

GARCIA: - Esta com saudades da -- --------------

Vila? 
·---- ---- -- ·- ---------- ---

LEONOR:- Estou sim. 

GARCIA: - Eu tam bam. Mas n1io vai 
-·---- --- ----

,dernOI!r rnUito paraopai deS('.Obrir. 

as esmeraldas. 

------ ----

LEON()R,_-_E:u ~osto de_a.ndar, .de co-

.• nhecer lu~ar(!~c 

GARCIA: - Leonor.. .. 

. - ----- - --- --- ---

NEqR(J: - DomFern1i() disse rar~ 

. ,vost1'le_ceprocura,r ()sanirnais_gue .. 

ftll)i!'a_m,JEie f<lla com Garcia) 

GAR.()IJI. (f>ara o nel)t()): -Di~Ja que 

ja vou, 

GARCIA: -Boa noite. Leonor. 



184 

4" 

3" 

4" 

3" 

2" 

191 7" 

192 3" 

193 · I 1011 

Acampamento 194 I 10" 

195 10" 

a direita acima, com ar sonhador. 
·- -------

(Aparece s6a cabega) .. 

Plano semelhante ao 182. 

Plano semelhante ao 183. 

Plano semelhante ao 183. 
-------- --

Plano semelhante ao 186. 

-- -----

Plano semelhante ao 182. 

§emelhante ao pl. 182. mais aberto. 

Plano semelhante ao 186 

lcontinuac;aocJopl~no}91.ac~ma
ra vai abrindo mostrando Garcia 
--- ---- ---

deitado_n~re_de. ((corpo inteiro). 

ESCURECIMENTO. 

----- --------------- ------

A !rente de uma cabana tom a todo o 

qu.,~ro, a porta esta ~ol,.dae!<JU<!r

do do quadro. p-erniii(JDi<ls.sai eel a 

portae se encaminhapara () l~o 

direito. Atras dele vem Jose e Garcia. 

A camara."c."rnE'af1h":os tro3s. pel as 

costas. Eles oaram. Ao lunda aoare-

FILMEXLS 

rede 11
• 

idem pp 

idem pp 

idem PD 

PP !Frontal 

PD I C. alta 

idem PP I Frontal I idem 

idem idem 

idem 

idem 

idem PP !Frontal lidem 

idem PG Musica 

Fixa e PAN PM idem 

Pagina35 



196 23" 

197 9" 

198 1511 

Batel5es 199 21 11 

FILME.XLS 

ce o acampamento ... __ , ____ _ 

Ferna()[)ias,no meiodoctu_adro e -\··· Fixa e PAN 
mais ao fundo, conversa como pa-

dre.~esq~<);da6()i~cio_d~ei£o~~ 1··· 
Fernao Dias esta Garcia. Eles vem 

- - ------

caminhan~o.,pararn. c_on_versarn.vr-
ram de !rente para a camara e reco-····· ..... ·- . ... ....... .............. ..j .. 
me~am a andar. 
FLisJ\.6. ~ 

- --·- ------

(),grup()C<Irninha,daesguerda_para 

a direita. Fernao Dias. esta no meio, 
--- -----

(l padre. adireita e JoseDia,s, a <3!19._ 
Mais atras, segue Garcia. Ao fun do, . 

"Parece oacampamE!nto. A c1trn<lra 

os ac;o_mpanhaate ficarE!rn. de cos: 
tas Outros bandeirantes sejuntarn 

aeles. 

0 grupo caminh~a doll>.d() esqu.,rcio 
doquadro. em dire<;1io ao direito. 

A cam_ara aC()mpanha,.__ ··~ 

Em prim. plano estao: o padre. Fer

n~oDi_as e Garda. que c~nversa co_m 

o paL Elesviram de !rente para_a c;a
mara e saempelo canto inferior di

reito. 

_, _____ -- - -

f:m prirneir()plano,.estaoclois~ava:_ 
los, com os cavaleiros atras destes. 

·-- ----- ----- ------ -- -------

Garciaseaproxi,a,. vindo_p_Ello.la:_ _ 

cJO<)SqUe!~<J.doquadro, e111.dire9~()_ 

a camara. PArae conversa com as 
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PC c§_m~rajs~,musica 
alta 

Rufdos 

IF'E'f:li\i.A.6l51.A.s ~ os cerros iflaram .... 

·1 examinaCiosli. riotrcia~deirmosda: ····· 

.. tq-ui de Sumidouro parece-fhe agra: . 
.. j ... ··--··-~ . . . -~ ·- ... .__, .... ... - ... 

. ldar Nao!;!OSt()u_de;,sE! lu_!;!ar? _ 

.. _ --- - --· ------- ---

PADRE: - Nao. nao e isso Dom Fer-
-------- ----
nao_:,Estes sftios_aqui sao_~ons, M_as 

e que a gente aqui na bandeira, gos-
'laei~viajar .. ~e al1ciar . (,;orrises) - · 

PC ·· 1 ~5t;r~=Jr;~=()S,<iepa,;- mai se.ara asrna,rl)ens~.<>_ri~ ~- = .· ··-
Relinchosde ca:_ - Ac()mpa,nhern."!l_batel§.es. Veja_m 

vale. ondeJ>odematravessar .. 



200 5" 

dois. Ele da a volta. ficando de cos

tas£a!a acamara,<3saind()pf!IO 

mesmo I ado <:JUe <3,nlr()U_LJIY)d_os .. 

cavaleiros s<lip_UX<lnd,c>_o!lca\l<l'Cl!l· __ 

Atrt.,s~el<3s<3gu"111_ outros. c;a11a1e lro,s_ , .. 

. gue_na()ap~"cial11 n()q~ad!()·J>aS- .. 

!lando do lac!oclireito£<lra()eSCjUer

,do ()()utro cavaleij'OJ>IJXa o_outroca

valo na mesma direc;:ao.A camara 
acompanha- - ········- --- '·. 

F'Osl\6. .. 

---- --~ ---

FILMEXLS 

Cal11 i n,hac!a Vista f>()rtras ._~pesso- Fix a 

as passal11!!11110a~da.e,sgu"r~apar~ 

a direita e para margem Inferior do - .. --··~-· .............. -. ........ .... ... .. .. ···+· ... .. 
gua(jro, Elasse_encaminhampara os 

lb_atE!I~f!s, as mar9ensdorio 

FUSAO 

201 I 9" l()sbateloes (2), deslizaiYl!lobr13a 

agua, vindosdaesguerdaparaa ... 

202 

203 

. ,direita, em dirE!s_a()a ca111ara. Urnde

les esta mais a frente com Fernao 

Dias em primeiro plano. 
F'Os.l\.6.-·············-······ 

6" I Vista lateral dosbateliie!l_fJilSSando, . 

da esg. para a direita. 

··~!~~£~o:asn\~rgensd~r'= -_ 

I 
9" ... IVistil lateral dos bandeirantes des-

.. [cendo o rio.da13sgpara acjir<Jita 

Fernao Dias, mais ao fun do, esta com 

"' PG lidem 

-- -- - ;- -~ -- -;--------~----1 ---·--------------
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204 

206 

21" 

~o. Lo!:!Oiltras deles, esta um ban

deirante. Garcia vem atras deste. A-
-----------·---·------- ---- ---------------·--------. 

tras de Garcia. esta um fndio e outre 

--- --·- ---

_,A,embilrca~ao estade !rente para 

acamaraEmprirneiro planoeno 

canto direito, esta Fernao Dias. Ao 
- ---- --------------------- -- ----

seulado,e_um_pOl)COatr_as.,es~au_m_ 

dosfilhos. N_(> Iunde d,<J gua~ro .. apa

recem os outros bandeirantes e a 
-- --- -- -- - ------- .. -

outr:ae_mt>arc:a,'iaO Ot>arcopas_sa 

pel a fren~ecl!l camara,se encami

nhando para a esquerda. Fernao ·---" --- ... - -· "_,. ____ . j 

Dias_ aeontaparaa esguerda ~ala 

Esse plan_cl comega_geral ec()nforme. 

s_e aproxima dac1unarase torna!Tle

dio. 

15" IVistala,teral das__ margensd()ti().__ __ 

,(;Oil'\_as e~nba,rca9~espassando da 

direita para a esquerda. 
_ 

1
F'Ds.A.O. - -

16" I Os_barcosparados na mar~erndo 

rio. As pessoas descE!rne se e_nc<l- __ , 

min hall'\ em dire9"'o adimara, vin

~osdo canto superiordireito eara o 

canto inferio_t"do quadro. Cinco ho

rn ens se~uem emprimeiro_plano. 

Fernao Dias esta no meio. tala e a

ponta para a esquerda. 
-IF=Ds.A.() ---------- -·· ----

FILME.XLS 

idem 
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PG 

id~m j Musica e rufdos 

de agua,, 

:f=altamuito parae desen

barque. meu pai? 

FERN.A.o5i.A:s.~ E. tift1o. Ainda tere-
----- -- ---- --- --

mos que costearaguela mar\lern _ 

0 sentido 



Cobra 207 2811 

209 17'1 

FILME.XLS 

Os homens passam. um a um , pu- l Fixa 

xando os cavalos. Soben'\a,sE!_n_co~: L ·~ P)\N __ 

tas de um morro, da direita para a es-

guerda Ac~.aiaabre.~co!llfla:~ f _ 
nhando o grupo por tras, mostrando-
ossubirummorro. ~··--

------------------

flE!~r~d_efrE!I)tee.E!m_dire9ao a.ca-

m_ar_a,_do~anto SU!'_erior .. E!•CJ.: ... Para 

a later_aldireita Os_eg_un~ocavaiE!i· 

ro.par,ano centr().<J.irigif1~0:_•E!E!Il'l .. 

seguida para amE!Si11(i safda, olha 

Fixa 

para a.camara. Atras de lev :ecm,.,o,,,u,ctr,.o,. + _ ··- - . 
cava.leiro,gue cru!.a()_quadro da esg. 

par .. adireit(i, SE!m_olharparaa.c:;il: 

mara §e\luem 11'\ais guatro c:;av_aiE!i: 

Os cavaleiros descem em fila, vin-
-- ------ -----------· ---···~----------------

dos docant()sUperiol'_dir_E)it()parao ... 

canto infE!~or esguE!rcl_od~e !rente 

f'(j jFro11tal 

e alta 

Passos e relin- NARRAQAO: "Passam-se meses e 

d1o5Cie~C:a\/afos•··· anossemd'escollriras asmeraTtias. 

I - -1 ... --.. ..] .... -.-. ----·-PM Camara Musica -- ·---------- ------------ --- --

alta 
·I···--

idem 

Air~s Cieixaram as terraslavradas e 
----~----···--- --- ----- -----~------- - ------------

' .... <J_sa,call'lP<lll'lentos · futuras cidades 

do Brasil. E continuaram varando o 
- ---------~------------------ --

sertao i n6spito ... 

idem I PG 

peri(Jrdire_ito, em diaJI,onai[J_ar,aa. 

eS<JUerd<l,.dE!_SViael11~~irE!9~a_di: 

reita, saindo pela lateral .. FUSAO. ········-·····-···· - -- ~ 
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PG lidem idem 
----------------



212 

217 

4" 

3" 

2" 

Caminhada frontal dos bandeirantes. 
---------- ------ --"'' - ---- --------

Descidap~l()meio sup~rior_do_qlj~a· , 

dro para a margem inferior. Cavalei-
---·-- ---- ------ ----' ...... -· ' '-···--- -·-------- --- ----'- ·-···-- ----· ·--- ----- ~----

ro ~() ladodireit(). ac;oitaurnnegr() 

FILME.XLS 

idem 

quec~r~lla_ umfarcio,s<lindoa_direi- 1 ·~·~ _ 
ta.l)m __ homem_!>aia esg_ue~d<l, eou- . 

tro sai de !rente para a camara. f'us.i\:6.··· . ······~· ·~·~········· - ··~· _, 

~;~~;:i~~n 9 ~::i~:I~v;~f;~~~'fi] ... id_em 

saoJ. .. ~. saipeloc<lntoinferior<Jir~ito, 

~:~~e:~~~;~;!~~~~t-t~j~~~~::J .. . 
sarnp~ entre ()Sli~b_U!;I<J!\·_Urni\. de las! ... . 

. a. da esquer<Ja, apont<l j>ara_ae_sq 

----- ------------

As duas rnO'ii\SOiharn_fl<lra()<:_ant<J_ 

inferior~esqu~rdo,ft. moc;i\~d_aesg:a

ponta para oca,nto 

Uma cobra esta enrolada, se mexe 
--- -----------

., e s<liJl~l()lado inferiordo quad!o 

------- -·-·-

----- ---- ---

ft.s duas mo'ias estao norneJodo 

<JUadro. Um hom em sai detras de_ ~· 

um arbusto com a arma na mao . Ele 
- -- --- -----

vem pel a <Ji reita, pa,ss<l par ei<>S (f'e:. 

Ia !rente), se encaminhandopara a 

a es9uerda 

idem 

idem ~ 1~ 

2" IHorne.rn.,.mprimeiroplana,com_a.. idem 

,arm a .na mao,apontaJlaf'aO_canto. 

inferior esauerdo. Atras, em seaundo 
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PG !idem Sem musica. 
----------

Sons de passes 
~-···············~-·--- ··-·1~ 

de cavalos e da 
--·-··----·----· -·-----

idem 

·:::: ,,,,-_.
1 
Sons da mata 

idem 

pp 

alta 



FILME.XLS 

I plano. do I ado direito, a mo<;:a 

olha. Meio escondido no lunda do 

I -~quadro, um fndigsegura o cavalo. 

-l -1 
perto da outra mo<;:a. _ 

------· --

I Cl homem e as duas mo'ias est~o no • 
-- ----

218 9" idem PC idem Sam da mata. Dialogoentre asmo<;:as 
-- -- -- ---- --

meio do guadro, Ele de costas, a es- - Ja ia dar o betel 
. -

querda, e as duas, de !rente ea direita. -Justo. 

Elecaminhaemdireg~o il. direita.ia-J 
---------

I ~Que peri~ol 

I Ia como Indio que estava segurando 

o cavalo, vira:se para a !rente, e ca-

1 minha em die<;:ao a camara. saindo I ......... . ............... 
ipela esquerda. As mo<;:as ficam em 

,segundo plano e acompanham a 

[deci~a 
'FUSAO. 
' ! 

newos I 219 

I 
9" . lcamil11lada -pessoase cavalos. idem PG !idem MGsica 

jacare [vem do meio doquadro. de !rente Sons de cavalos 

i para a camara, e saern pel a can- -

I 
Relinchos 

\to inferior direito. Emprimeiro plano. 11 
• do I ado direito, esta um hom em 

I parade sabre um cavalo. Ele olha 

i lalha para a esquerda, enquanto a 

I [tila passa Um negro. que carre~a. . 

I 
ium fardo (esta proximo a margem I 

· i inferior dire ita). cal. e, e a<;:oitadopeloj 

cavaleiro ( um capataz). 1 ! 
. . . . . I 1 

! I 
t· -- - _, 

ICamaraJ Sansde chi cote. 220 3" ! Negro cafdo de lado. virado para a I idem pp CAP AT A:Z: - Vamos com isso. Vag a-

1. dire ita. Ele esta de costas, com a ca- ·_ levemen- bundo! 
I - - ----J 

1
te baixa I -1 be<;:a voltadapara a camara, olhando .\ 0 negro lamuria. 

I para tras a esquerda. Ele e a<;:oita- 1 I .. ·· i .. . l 1 

!do 

r I 
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221 

223 

2" I Hom em vira~o f>ara a dir~itll·<>ih<t 
para baixo, enquanto seu bra<;o di-

. ~ 'reito movfmeniaochicoie de cima 
para,b~b(~. Elejai j;9ja direiia.-

3" 

soli 

-" ---- -- ·-- ----- --·---

Homem em cima do cavalo, do lade 

direito,~ern prjmpla,n(). () n•~f)r()~rn~: . 
baixo, a esql)erda, se levi!lntlic.?rn o 
fardo nas costas. 0 homem fica de 

costaspara .<l c~m11ra., v.,,. ~ ~ 
pel<l direita ao lunda. 

--- -- ---------- -- --------· --

I-Jarn~f1SCalninham ell'\ ~iresii,a~ a 

FILME.XLS 

idem 

idem 

Fix a 

PAN carnara .. da,l<tteral~~ir~itllpa_ra_o.c;an:. ~ 
to inferior esquerdo. Atras, vem os dais 

. ·.· .. ·· .. ··.-·.··.·.··.-.·.·.·.-· -··.·. ~·.··· ........ --. -.·.··-·.-.. ~ .... -.·.-. ~1· .... ~ . 
. negros carre~gan~do ~sac:o.s, n11s c;os~- ... _ 
t(is Odalrente, cai.e,.eajudi!>~o.pel() .. 

()Utr() f>elo C(intoesgiJerda<!JJa.rece 

o cavaleir() (capataz),gu,El vai em 

dire9ii()aos ~ne[,Jras,a<;oitan_clo-.os. 

Ele saJde costas para ac~rr1l1ra. _ 

cancjoparlido no lado_e~g ~r~o .~. _ 

, guadro, en9uantoaco.1111l.anhacorl) () 

... olhar, as nE!g~rossE!Ievantli'".rrl~e sar-

.. re···m····.'·O····S.·n····.e·.··.g···r·o·s·.·.~ .. p .. a_ .. s ... s ... a ...... m.·.··.~ ... ~aE!······m· ........ pe. 1 ... o ..... 

1 

canto inferior, e~guerdo. ~ c~m11ra_a:~ ..... 

compan~a o segundoneQ~(),<.:JUe se.. .. 

apr()xirna~e .s,aipelae,sgiJer~a._ .. ~.1 .. 

13" )Caminhada com OS cavafeiras a 
·----- -----·---- ---·---- ------ ---· --·-·· ---- -~ - -

Fix a 

. ,frente e o,utrosa ee£e.rna.<>[lia!j . ~··· . ~····· 
esta a !rente. Eles caminham, do 

------- - -----·-
meio e fundo d()qiJadro,~ern_dil:ec;~CJ..."~ 

... c~mara,e saelr\pel() can!() inferior 
direito. 
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PP~ JC~mara ! Musica 
alta 

.. ~ICAF'AT~:- .. E va_mos, evamos~ 

PM~ lf=ronial )~--osi~a_e char~-
mln~tasdane9ra, 

--- ---------- ---- --
Musica CAPATAZ:--- -- ----

§()nsdo lu9a,r ~- Dei)(e ele,~deixe_e~. 

Sons de passes_ ~: N_e>!r()!eilrloso <;aiuointro111etido 

(Nessa tilflinalrase a compreensao_ . 

t~,os,om, est.i dwidosa) 



225 

227 

228 

FILME.XLS 

3" -- •' -.-. -. -.-.-.. ·- ·. -. -.-.·. --.- -.. -.. - -.·. --. ·-.. -. --·!· - . -- ----Cabe9a de um jacare vista de !ado. idem 

Efeerliral'elo I ado dire~oam ciire<;ia-

idem 

r- -- - ---- --------- ~--

3" -l:::~~:~::~sta poriris.dalater:l 
--\ ---·~-- --- ----"---- ---... -------"'-

4" 

4" 

- ,esquerda_flara o canto inferior_direito 

Aofundo.na lateral direita, apareCE!(), ·-

IDois jacares._ Um del as, a. esquerda, "l _id_E>m 

com a cabe9a voltada para a 

_ 1 cf.m_ara. a~~~ cam a. boca ab_ert_a a -

l
segund_o. aparece em_parte, na late-_ 

ral dire1ta 

1

- - -- -

- - - - - -

Caminhada dos bandeirantes, da es-
---" --- -- - --- --

guerda_para_a direita()rio{!st~acji-

reita. Eles paramnasmargens do rio. 

- 'tJmhom .. fr,.~parado a~f,jndo ~aqua:~ -
dro, conduz as pessoas ate a margem. 

'E'ffi}>rimelro~_pl~nopass~mas'fnUias- -

c-arreg_'ldas ede_pois as mulheres._ 

idem 

229 1 5" /()• doi!liacares-semovin)e~taml1a ] PAN 

·~~~:~::~~;:!lf1£~~t{\~~¥~a~=-
···I.Ac~maraacomf)anha 0 movlmeni"=~ 

14" I.Asj)essoas.~istaspar tr~s.iiraves: 1 Fixa 

sam_o_rio. Saemd()cant<J_inl. esq.e , 

.. ·

1

vaoerndire9ao ao cantosuperior 

direito. 
- -- -- --- --- -- -----· --

Pagina43 

---------- _, __ --

PD idem Sem sons 

PG 

PD ~~~;~. 
-· _ _ ~d&_t()pO 

PM ·rc .. a_rn·a·r·a 1 Passes 
baixa 

-- -- -----

idem 



231 

232 

235 

236 

3" [ Parelltrei;Jalhos e ar!Justos, a,parece 

a jacare, vindo da mar!lemsuperior 

central para 0 canto irllerior direito, -cr;; 

7" 

·-~~n~i!n~~:r~f~~bam;1~1~~~t~~-~ 
__ , lllovimE!nlo do)a,care,guE!vempara 

a.ag_ua, etermina e_m plano_rnedi(), __ , 

corn oj_ac~re na_ma.rgE!msueerior 

, do guadro,virad_o paraa direita 

Plano_s_ernelha_nte 110 230 As pes- __ 

seas atravessam o rio. Os dais ne-

~:0~o:~!s"~;a ~!~~~~~~;;;~~~·tie -1---
- --- -· 

tras esta entrando. 

- --- -----.-----·-- -

FILME.XLS 

PAN 

9" Ojacare_de!3ce, do centro da mar- PAN 

3" 

4" 

5" 

gem superior doguadro, efl1direg~o_ 

a inferior direitaE:Ie entran11 ~I)Ua e 

s_egue_em_diregaoaolad_o direito . 

. A dl.mara acompanha._ 

<:;aminhada naaiJUa f'lanOSE!Il\e

,lhanteao 230. ()sE!gund_()ne9ro e.n- __ 

Ira no rio. Os demais estao mais a 
- - --" ----·- ---·- ----

Jacaredesliza na a~;~uada_esg.para 

a direita:_A c_am_ara_ acompanha. 

- - ---

0 negro atravessa a rio com a saco 

no ombro, eSt~ de-perfil, virado para 

Ia e!lquerda. EstA s~in~o eeTai~tej~l 
. esque.rda._,l\()fundo, __ apare,;:e a rna.': 

em do rio eo iacare saindo de perto 

PAN 

Fixa 
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idem 

···--- -------·-1· --_ ••. 

c __ amara_ idem -- '' -- "----

alta e 
--·----- ---- ·-----

frontal 

PD 

PM I Frontal I Sem sons 



237 

238 

239 

240 

241 

242 

3" 

da mar9ememdiresa_oadireita Na 

lateraldirE!ita,aearec" osegundo n".·, .. 

IJro,gue caminha e_mdir"9~0 a late

ral esgl)erda. 

--·- ----
Cabega doja_carepara fCJI'adaa-

gua. virada earaaesguerda. 

-- ----- - _______ ,_____ - --
Ne[JrD atravessa_ndo ()rio, C()ntinua: 

9ao doplano236 El.,estan<J.mSi() 

d() quadro, Jacare esta pr6)(im() a 

ele,_vindo da es_q,_para a direita. 

FILME.XLS 

idem 

idE!ITl j _· 

6" looi5 llornensc~rrend~"ama!mao; 1 ... PAN . -i 

na mao -cjadirE!itaea_r.,ae,s_ctue!'d_a:_ 

Atrayessarn () g uac1ro. ()~tro ap,<~rE!ce 

portra,s A ~mara acornpanha,po~ 

tras, os movimentos do primeiro ho-

... 1meme-do ultimo Eles entramna~iju~ 

e atiram. 

4" I() ne~;~ro E!S~acaidonaa9ua.n() cen- I Fixa 

tro inferior do quadro. 

·-l~o·~~~~:lb~~;~~t j~r~:debate. 
1 0" _ ILutaentre ()negro eo_ja_care. Est~o 

no centro doguadro. A if1'lage/11 dos 

~Dill SOmE! fiC_ando s6a agU<l 

9" 
---- --

Os dols homens com armas na mao 
----- ---- ·--- -----------------·---------

est~o_emprirneiroplana)\tl'aS,Urn_. 

~ome111 acavalo, fala(capa_tazl: 0 , . 
homem da esquerda se vira e olha 

- ara tr'ful. Ohomem ~ cavalo vira oe: ' 
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idem 

idem 

id~rn [~~~]e a9ua 

Tiro 

t_ 
Camara 

lave:_ Jsam cie~iiua 
mente 

baixa 

idem I Gritos abafados 

Frontal 

I __ ·-_ --__ -_ -_-_·_· -_-__ · -·--_- _· ... r/11 de ag_ua 

Baruli10:.de A!)'!Ja]CJ\~J\t~- Carne de n"9!oepara 

jacaresyam()sl 



Capturado 

indio 

4" 

27" 

19" 

Ia esquerda. Os dais homens se 

· · Vir~,;;:fic~d_o 'de cost~si.i~~~cE_. 
ITiar~ () ~om em_ a caval a saip_Ella di
re ita. 

§aco~oianc:Jo na{>QU".Vajalundan_: 
do. 

FILME.XLS 

idem 
__ __ -+ ~=J~!:a.ar".Jidem 

[)o laclod~~ito.,de fr~l)tepar"._a.<:~: -I E~x-~ -I- . £'G .jFr()nta1_4~usicas _ _ _ 1 ······
mar,<~. F'er11ao [)tas._eiTIJ'''rn~'l'o pia· 

no,\lir".p~aadireJtaE! saip~lal""e.: ... 

'"' ()S_()Utros, qu~ ~stii()_atr~s._<> se
guem. A camara acompanha ate . .-·-····-····"" -··· ........ -- 1-
Fernao Dias sair de cena. fixando 

. ------ "--- -- --------- ·-·-- ----
nos_()Uir<J!> que.,stao~tr~s._a ca,v~lo . 
e a_!'e,Porultimo, elllprimylane>,pall: 

sa um homelrleux.-ndoiJITIC"v"lo. 

()sBandeiral)tes~_cavalo,. surl:Je.ITI .. 

norneio d<J<J.Uadrc>e de fre_nt"eara 
a camara, saindo da mata, ao Iunde. 
-------·--· -- -------- -- ---- ·--------- -·- -----
Emdi!e9!_o~.fr_ent~. estii()c:fat~oan: 

c:Jeirantes A maior!'".rte.<Ja_fila!le .. 
,dirig_ep.-ra aesquerda. J>.assando 

par tr~d.,_U_rT1a_8_1Vo'"·II<::".ITiara 
;a<:;()IT)panha EIE!s c,o11to r.nalllaatv()· . 

. . . _,r.e pela fr~nte.El_m dire<;il() ac:Jireit" 

...... f"a'-"ITI·_Ail:Jun,sde~ernd_o c,a\,l".lo 

.los ban~eirantes ·~. m()\liiTie~t.im~ 
eiTI_umlugar desc,.mpad_o, c:Jes.car~ 
r<>gando os cavalos. 

-- ------- ----

Um indio. de costas. atras de uma ar· 
-- -- -- ----- -- ------ - --- -- --------

ivore, espreita. Um bandeirante aoa-

Fixa 

PAN 

PG 

f"i><<i ___ ~ F'9 
PAN 
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idem Musicas ----·-- -- ---------------

Rufdos e relinchos + -- + -··········--, 

baixa 

---- ---------------

Frontal I Rufdos emQ5fc.i]E!AiiJD.c~~~9~ra~~~m~p;iyan_ao_p(): . 
der escaparl 



Mulheres se 

banhando 

14" 

parece, pelo canto esq .. de costas 
para ac~mara. caminhando-ati.o- -

Indio. Ele segura 0 lndio~Outrostres. 
• bancieiranies a.r>aiecem!laia a]iiciA-

'Ionac_aptura.~·E~;,ssae_n;~e~ur~~Ci_o~ 
.. o fndlo:Ac;a_mara :a_coi11P!Inh_aom_o:_ 

virn_entopa_ra_a esq_u13r9a,Qs ban
deirantes estao com um rifle e cami-

----- ----- --- ______ ,_ ___ , .. ,~---"----"'"-----

"ham, ~eco_stal!.:13m9irE!_91io a()f~ndo 

doquadro 

Defrentepara.acarnara,c;al111nhando 

da direita para a esquerda. dais ho-

.. me~sse 9 ura 111 orndia, uffi cl!lr~~c,:·· 
mem, esta do lado direito, e atras do 

FILME.XLS 

Fix a 

PAN 

·····j~:;fa;:~r~~;~~~~~~a:;~d~~rl~~e; 
... / 9urar o_fndio, s~.E!I)Carninhand()!Ja- ····!-- .... -

1 um homem que esta parade a esq. 

cl_o quadroJ eJos~ DiasL A_c;al11a.ra. 
;ac()mpanh_a Eles ccnversa/11. ?_ban~_ 
~eirante ~gao chicota deJose ()s 
outros_saem com oin_~io.engu;anto 

esse b;andeirante a_9oita:? Eles ca- .. 

I;~:-::~:~~~~1IIT~t. Fix a 

~----- --- -------

Resl11tJ_n!J()S dofndio 

--- --·--- ---

BAND.:- Vamos! __ ,, '·-------

PC lf'~ont~IJ~~~~~d~:~ 9 ~i~ -l~~~~i~~;()§~lJ~ROS-
BAND. PARA OS OUTROS: 
-- ----- --· ------
- Poraqui. 

JosE: oueioi? 
·------··--- ----- -

BAN_D.0-_ f:st~indio estava espr.E>itan-_ 
do. 
JOSE::·: Prendam ele. 

..:IJAr;fo.i='~Fi!i,J()§~(eeQ~n~C> o chi::~ 
cote) : - Me da aqui. 

··sAND. PARJi.OTr\ioro- Pr'iiiie ansi-
-------- ---

nar. 

em do_fun_dodoguadro ,fk:and_oa_tras 

de doi!> arbus~os . Elesolha_m para_ o 
canto direito. 0 homem da esquerda, 

cuttJ_ca_o ouir9~~-a[lo~taiJa~aa}re~te~r.. ········· .. -+ - . 
. a direita. r- - ........... ······· 
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Novo acam

pamento. 

!· 250 
3" ___ I Quatr()miJihr,>rE)S estaCJ_~baj)ca,das em 

, cfrculo_pertodeumriacho. Ela,; es

tao,;e banhand().Jestaove,;tidas) 

-- --- -- ·--- ·- ~--- . -------- ---

7" Plano semelhante ao 249. 0 bandei-

rante da esq. e Leandro- faz um sinal. 

.. 'com~ rll-~.CJ,para c)ouiro~a_ndeirante,l'' 

FILMEXLS 

idem 

_--~~=~~~~od';l~~:~t~~~;·aparecr,>a -I- . 
3" --!Plano semeiftaiiieao25o. I idem 

-- --- - --
Contdo pl. 2_51. 0 bandeirantevir_a-

se e s~aide costas. A mulher quE> _ 

se a_proximava ( mulhE)r de Leandro)_, , 

che11ae fica nolu~ardo()utroLe_an-

dro ri e apontaparaa direit!l, quacn __ - ··---'r __ 

doolha eperc.,be:guE)I11esta ao 

seu lado, sea_ssus~a. _Eia_o estapeia. 

As rnulheres, qiJe estava_m S_<'l tJ_a

nhand(). SE) vjyarn, o_lham pa_ra _ci: 
ma emdire9ao a camara_. e_rie_m 

Leandro e a mulher saindo, de cos------ -- - ------- -----

tas,detras das moitas,em dire_9ao_ 

ao funcjo d_o guadro, a esquE!rda Ela 

sai batendo nele. 

---- ---- ----

idem 

idem 

idem 

guns cruzam o plano da direita para -- .- -· ., ... -- -- - - .- . + . . . ----
a esquerda, passando em Primeiro 
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PG _I_Ca111ara I idem 

baixa 

PM Frontal Risos e sons de 

--r'C)!!es 

PG IC. baixa I idem 

PM 1 Frontal lit:iem 

PG Risos 

PM !Frontal \idem 

PG IC. baixa I idem 

PG Frontal I Musica 

. , tviUIH~R-- Sem vergonhal Descara

do! 



Lucia cantan

do 

plano na_frente dacamara. 

-- -- --
12" I Doishomens m<>nta,111 U111tE!Jhadod~ 

uma_ ca!>a_na- um llE!I[rO ~ um ~an-_ _ 

deirante. Eles estao sobre o telhado. ____ , .. ___ -- -

E111~aixo e emprimeiro plan_o, eas

sam varias pessoas. 
F'Us.AO. -·····---······ -

----.. --. -

Cabanaprontasendo ter111i nada IJm 

hom em pl\ssapela frente, da esquer-

_, daeara, a~ ire ita __ _ 

ESCURECIMENTO. 

Homens com a enxada, cultivam a 
-- ·- ______ ,_ ------- _"_, ______ _ 

terra. Estii() virados_de fr~ntE! para_ 

acamara. 

J=ernao Dias, defrent~paraa,<:ama

ra, olha e sorri. Vira o rosto para a 
ldireita ·-·- --- - · ····· · -

•. [f'essoa!l~aiundoplantando. Em-
primeiro plano, de frente para a ca-

in~ra, j)a~a~.l~a(muli1~r~~j(,5i. 
Dias): _Eia caminha,d_adjreitaparaa 

esguerda,jo~Jando sementes e can

lando. 

Lucia, Elmprimeiroplano, _de_ frente 

r:>ara a _camara. 

---- - ---

Lucia,emprirneiro_pl<ino,de frente 

,paraa_ca_111ara, ~staolha,nd()_para 

a esauerda e ioaando as sementes 

FILME.XLS 

idem ·, 

idem lidem 

PG !idem idem 

_,.,_~ 

idem 

-1--

Musica 

idem 

PM !idem idem 
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----- -- --- --- ---------
·"Quando o meu ranchinho. 
-- E Iindo dese ver ... " -- --

i.UCIA.:: "Chollendo 1a lara iininho. 

Chovendo Ia fora fininho .. 

:L.uCIJI : "_i=eliz puIs a () meu <:~r~9§'o;" 



naterra, 1\jofun_do aparecem as pes
isoas cultivando a terra. 

FILME.XLS 

F. Dia,s, cje fr~nte par""a_ca111ar~._()lha 

para aesgu~rda (Sef11elh.ao~61 
~~··: ____ t ~p ~~~m<ifa I idem 

.~-----··-- ---- --

Piall_O sem_el~a.l'lt" ao_26_4._ A~ p-"s: 
seas vao caminhando_em dire9_il() 

a camara. 
- -- .-------------- ----- --

ESCURECIMENTO. 
"- -- --- --·- --

1

--···· '' -- -- --

9arnposemeado.-·r=us.A:o 

Plantagaode_milhojacresci_do. 

()UasJ>es_so<ls apa!ec.,rnc<Jih~ncjo 
C?_rnilh()-_estao no me_i()_dog_uadro. , 

-~mpouco~na,isa direital!rn_ba.ncl_ei:_ 

rante e_st8._dola,do es_qu .. !d() E:les 
estao no meio do milharal. Fernao 

idem 

idem 

idem 

Diase_ntrapelo _cantodir~ito_do qua

~ro._de(;OStaspara,acarnara,s~-

"-ncaminhan_do _alec mei() dog_ua_clro
0

, _ 

0 bandeirante vem em dire9_ao a ele, 

ca!T)Tn~an4a_C!~•~;;;I1i~p_a;a~ac~ma-l=--- ________ _ 
ra. ficando a direita de Fernao Dias. 

Am_l)os eslii()_d .. costa.s_ e_ern pri: _ 

rn ejro J>lall<l·f'ern~o [)_ias_ap_onta. ea: 
ra o Iunde a direita, conversam e sa-
em -Del a direita. No turidO a'p'a"r•e--'c--e·'-•o 1 ------- -
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F'(: _j_Fr()nlal idem 

C. baixa I Musica 

idem 

idem 

, LQC:IA(f!Jl1 ()~) -"r:>oisa chiJVa_eurn 
beneficia ... " 

C0C::JA:--"r=>ra-n~ssa.planta9_~o._ 
_____ _F'ran()ss_a_flla,nta'i~o. 

Cresce a milho, ---- ~---------"'···---"" ---

Cresce o algodao, 
--------------- -- ---- ----i 
_Cre_sce l()da,a _f)la~ta9_ao, 

Ao cair a chuva, 

Ia no meu sertao. 

Ao cair a chuva, 

Ia no meu sertao. u 

F_Ef'li\J~O]IA,S• __ : L~:J~est~coil1ido? 
BANDEIRANTE: - Ja, sim senhor. 

'i=E:RNAODI.A.s-: Ahl--

---------- - ----
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Novas esca-

va'ioes. _ 
Roteiro de 

Marcos de A-

zeredo. 

274 

I 

colhedor de milho. 

5" I Colhedor~e~p~~iLviiad~j)~raa es_-_ 

_guerda, col he urn milho. 

8" IV arias milhos no chao, e outros sen----- ------ -- -__ ._,, - - -------
do jogados no monte, 
Fl.Js.A.O. - ---

------ -----"--

13" 1 Fernao oias ilentro-dacabana:-EsiA-

sentado coma c;ab_El9aa.b_al)(ac!a.o

lhando uml'll<IIJ<a.so_br~arn"-sa(ljira

do_l'ana 11 esgu"-rda) ,II() lunda _ _ _ 

_ , d()ishomen~ entrampela.p_c>rt;a_:E3or:. 

ba_ <Jato, __ a e_s_gu"-r~;a, "- f..1<ltll1~.C:::ar

doso, a direita. Eles entram e enca-

FILME-XLS 

idem 

idem 

idem 

mlnham-se para a frente. Matias en--_---_-_-_-_--____ -_- --__ ····-_--__ --_-_ - --_-_ -_-----_-__ ------__ ·j-« -- -
traprimejro ecumprirnenlaf'"erna_c> __ 

11 11 

8" 

!2ias, gue _vira a cab_ega <I() ~~~-l()s, 

Fernao Dias, em primeiro plano, com,:
1 

____ _ 

os(j'oi~a~iu~clo -~Cirba,)es:9_u~rcl;a. 
e Matills rnais ;ao f11"-iodo 91Ja.~r(),e 
um poucoatras_de Fernao Dias. _ Eles_ 

olham para baixo e conversam, viram-

~~s:5e:~i:~~aa:~:~-:~:~::;:LL 
t()do_()_plano,te_ndo a IJOrt<l_!lO cen~ro_. 

Fe_rn a()IJia!l ae;arece •111 nd () de _ 

dentro da caba,na, olh_and_o_eara,a __ 

direita. Atras dele saem, Matias e 
----·----- ------------ ---------- -----

<Borba Gate. Eles param e conver-

-(s~m Ferni!oDi~s.f~s<iUe~cia.}Aa: 
tias, no centro, olha para Fernao Di-
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~pp +id~fl1 idem 

PD IC~mara_\Barulhodo milho 

de_toeo l cain do no monte. 

PA- I Frontal 

PA !idem FERNAODiA.s -Bam dial 
-j--- ------

--I FERN~ODIAS : Estas sao asser-

ras. Venham ver. 

PM 



Escavaqoes. 

Desmorona

mento. 

I 
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as e Borba a direita. Fernao Dias a-
- ~· --- -- - ~---·----- --

JlOnla par11adireita. 

r~~G·-L: ···- -+., ___ _ - --- -

Vista das Ires serras idem 

- l"ixa •.• _l§on!il1ua9~odapl~nQ_274£'ern~~ 
.. (l)iasapontando_paraa cJireit": Mil

lias e E3orba(lato saernp_r.l!ldi!ei: . 

PAN -r-PM Sons de passes 

Ia e Fernao Dias vira de costas. tor-
---------- -- ------ ---· __ .,, --- ---- ----------

nando a entrar na cabana. A c&mara --- -------·----

fl!Z l/mpegueno_rnoVif1'lento_acolllpa-

nhan_d() osdois ho_rnens p_elas £OS: 
las. A()fun_do, ap_areceo ac11_mpafl1en: 

to, ()ndeai!;Jljnsho_me_ns_E~sti!i()!;E!nta- •...... 
des perto de uma arvore. Eles levan-

tam:see encamil'liiam:seai~osdols~· 
- -- --·-.. -

,gueseap_roxill)_1\m, __ s<linc:J()_j_lJntoc()m_,+ ------· 
eles, _ R_ar<ladireita. e_de_c()~tas para 

-~- ·-····-· -···- ·-··-

• -~~:~:~~~~~~~·~~:;r~~~~~p~t:--·· 
ra efal_a C()/110 [)andeirante_qlj_E! esta 

junt() a_eiE!. ~po_ntacof1'lob~ycfl<l: 
. ra a !rente, girando-o ate a esquerda. 

· ~~~il~;!~~~~ta ~n-darsaindo 

------ - - -- ------ -

Em primeiro plano. no alto de um 

Fixa 

idem 

idem 
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j 
Jtviosi~a_·_-

. ~r-

Musica 

Sons da enxada. 

pp idem ltviusica - -

- '---- ------------ -- --- ------------------- ·--

MATIAS: - Comece a escavar ted a 
-- -------------- - ---------- -------- ----------
,e_ss"extensa_<>._ _ 
BAND.: - Toda essa extensao? 

·MATIAS :E. 
---- - ---

BAI\jD._(paraos outros)::Vamosl 
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1211 

1211 

morro,_esta u_ma fo_rguilh11 ·~!l urancjo 

um tacho. Nocanto esguerd(). _de 

costas, esta Matias. Ao !undo, em-
-~- ---- -- ---. 

baixo, dois homens trabalham; um 
------ --- - ---------- _____ , -

terceiro sobe o morro, de !rente para 
a camara, at~ Matias Eletraz U-rllaS ---

------ -···- --··----------· 

pearas n~as 111aos ~CJ_straf'1\ra_~a: _, __ 

lias, que ~as El_Xaf11inaeasdEl_volv".!'a:" 

r_a. o b<indeira._nte, co~n_ul1'la rl_e~Jativ_a _ 
Esse ultimo. joga as pedras no tacho, 

·.l~;,;~~;;~~~,ii 
- --- - - ---- --- ----I 
11parece uma f)arte da forquilh_a.. __ _ __ _ 

Um ba_!ldeir_ante en!ra,p_El_i<lEl_sque_rda._, 

l
E!_ntreQa urn_a!l pedras_eara_ t-Aatiii~ 

. ~~~~:;~~~a.:h~:6b~~d-:r!~~: a._• 
saipelaesquerda 

Em primei ro plan(). no_lacjodlrE~_it()_do 

qu<idr(). Miitias <lparece,de__petfij,_ 

olhando p11raa _es_querda. N()~an~o_ 

,e_sgu~rdo.~aear"_c:e u~naeart_edaf_or- _ 

quilha_Obandeira._~ted()planoante

-rior, sai de costas pelo canto direito. 

lAo !undo as pessoa!ltrabali1a111 . __ 

I________ - ------ ---- -- --- ------------ -~ 

Homem de perfil, caminha da esquer-~ 

da e_ara a._dirEl_ita Arrumaa111angada 

camisa. PE)!Ja_ Uf1'lapicareta e come-

ya a._ bater naencosta __ _ _ _ 

2" - [Rorl1an5aoiiJnCio <io quaCira:est~o -

FILME.XLS 

PAN 

Fix a 
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Sons das pedras 

1
aaindono ia<:11o.-·-----

~~m=a1i~~~~}~£~~ti~A~~~i;Nada._~ Nemesn1eralda, 

- -~-- - ------ -- - -

no tacho. 
-- --- ·----------

------ -·--

Som c!epicarEl_ta._s. 

J_ 
Sof11 depicar€!tas_,, __ _ 

PG !idem idem 
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g_ue_brand_op_E~drasc()m<i_sf>i<:aret~s,_ 

.Ohomen1 d()f'l~n()anterio_rJ282k~:

[larecE!_n()la~odirE!it(),oSdE!m~isn_o 

lade e!!_querdo 

4
" l~a~:~~~ .. f~a~:i~~~!t,~Z~d~r;~? 

FILMEXLS 

______ ,_ 

idem 

---~~r~:~:~~~~a.~r~~~~~~~iZ~~~f>ara 
·- , _____ ---.-- ·--.-- -~ ---·------ ----·-------------·"'------·"·--------------~---- ---

4" 

1" 

6" 

------- -- --- --------- ------------ ·-· 

Um bloco de terra se desprende e 
cai.liistadebaixo.- - .... -

-- --- -- --- --- --- --- ------ -
Continua9_ao.T-"rra_c:ain~_.E! p_e_dras 

roland()junto. Vistalateral _____ _ _ 

.............................. ...., ...... , .... ,, .. 
- --- -- ---- ---------- -

_!Jessoa_s,a_eSCJIJe_r~a()blocodetE!r:_ 

ra desliza em cima do homem. --·-·-·------· ··- - : ..... -1 
1\Jo canto e!!91Jerd(),al!1u~s ho~nen_s 

aparecen1_ a~ust(\~Os. [)ee_ois_tudo 

ecobertopela [lOeira, 

1" · IAI~umas f'edra~terminain ~"rol<ir· 

-- -- ------·-----· 

2" 

idem 

idem 

idem 

idem 

Os ~on1en!! C()rrern parao_ltJ_nd_o ~o 

quadro. a direita. Tres homens ficam. 

~~:~;~~:a~~~~~:~~~~o]fi -- -
costas,_elrlprim.plan(), __ nalater_<ll_cli:_ 

reita. Eles se abaixam em um cfrculo. 
·---·- ----- -------- -·--

. Um outre hofY)e_m E!ntr~ fli!ICJ_ca_nto 

inferiores_guerdo,aproximal1do-se_ --~---··· 

deles. 
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PP idem 

P[)_ }C~m .. rajGrito 
alta 

PP 

alta. 

Pil'f !Frontal 

I 
PD I (jam arajidem 

baixa. 

Sem sons 
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14" Ham em cal~() n() ll)"iocj() gua.cjr(),()_ 
corpo esta coberto de. terra, com a 

,rosto vfrad~o deif'ente::P~~a_a:C~Il)~~a:-1...... . - - 1- --
,()Oil)Umapecjra,em cirn(;-A!p~s_o-_ 
as a,ea_rece~naJae lh<ldasetr\_v_olt" ... _ 
da ca~9a(sc)a,f)a,r.,c_e_rn_o!!_i()<>.lhos1-

. A.IIlutr\.as rni!.(JStirarn.<l.P!O.drad(.)_seu 
rosto. e_o,c:hape(J. (:()l()ca,rn a m,a_o __ 

"·"-m t.Jai><,oda cab_e9.a etef)ta,rn lev.;;~: 
tf>.-lo, er!;l tJ_endo ao~pouca!Jc()COrpo_ 
do hamem. 

C~mara I Musica ·-·cOME:NtlRfos:······ 

baixa Pessoas conver-
'sandoemvolta. · 

. ·-------·------- ___ , __ _ 

--~--~-~-·---------·-·-

.-.lf.llrn_os_jjra,rE!!S(ipeclra,. .. _ _ _ _ 

.: Sera,.9.ue E!!>ta, 1110~()_?~ 
- Que caisa horrlveiL _ _____ , _____ _ 

• Que caisa ... 
------- "" ·--- ·- ---·-· -----

. _:1/a,m__o!>IE!va:lapa,r~L 
• Coitado .... 

() llruea<>,staemc:lrculo, a,b_eixa,do,l Fixa I- =c-···· ;c~marals~t1~~~· cor11_el1~jMAf1A~:~Pe9a()marta. 
levantando a hamem, no lade direito 

. C!~() qlladr~. r-Jafad()esqu~rcl_o,~si~ -__-
1

_. _ . __ 

. ,t1,1atia,s_guE!falac_Eies!leJE!va_ntan'l,_ 

..... ,tres_cJ_ele!l_saernante!cp~ac_aJ)t()s_u: .. 
. , perior_esqu<lrclo, as outr_as c<lrregam_ 

a marta. Matias vira as costas e ca-
----- ----- --------- ----------- --··-·--· 
minhan para a lunda do quadro, as ou-
troso acamP'anham.A. C:~mara segue~ --F'us.a.o. -- - - --

----------------
. ,f\la ca,n!a_esg_u13rdo d()gua,_draapa-_ 

.... ~ecE!ullla,e~e da,cat>,an_e~~spe!l: 
seas vaa cheganda e se aglomeran-··- ... -- ..... --- . . ................... --J..... ..-·- . - I-
da naportacja ca,bana. 

Interior da,.c~bana o llon1~in.;5ia l .. _icj-"""' 
col acado sabre uma cam a. Esta de 

----- -- - ---------- """ --- ----- --

frE!nte para,,a,_ carn<lra, erndi(i[()n_al. 
A cabe~a esta no canto superior es-

.. querd?_<l?~a~riJ.Af9:u~astii~o~····· 
aparecem em cima de sua cabeca. 
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,IJa,ixa,_e_lt .. a.,rt·o···s··-·.- . .. -.. -.!.·· -.·.· .. -.-... -.-·.·. ·· ... - ...... --·--····.-.... - ...... --.·.-......... . frontal _ .- ....... ___ ... ()OME:NTA,f'l~OSjao tr\estr\atetnfloL 

_ . . ... :J:\gara 
-Issei 

,~~f~~~~<J~~az~~a~J.•·· 

---· -------
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,. ~~~E"i~:~~~f ~~J'": f••¥~tso•=·~·-
·t 294 -" 

I r - _}v109A_(qu_an~oentra) ·()i I 
---

l- ---+- ------+---------

- I 
- _ tiasA 111o9a ~iri~Je:sEI_p"'_a~cal'lla!a,_ 

tvj()_C(AJa~~)(<l_d<l_Perto_d_(l r1l<JI't()L _ 
• Que foi?... Que foi?... 

--- --·--------- -------- -~ -- -- ---· ---

correndo e olhando para baixo. Ela 
s-e abaixa pertodohome-mmorto:cho:-

1-- --------------- ----- -- --------------- --
C;llh_ando·o.J::sta_d~_p~rt~.V()It~d~ 

-

-

f- --

-~- -

----

I --

-I 

-I 

--------

i:~F~~~~i:n~c:;~:9~c~am~a_-_ -- __ --_-- __ -----·····--__ -_1_-_---- ·~··· ~:l-- - -- -- --
1- --- - - c= ----- -- ----- - - : ~ =· :: =-- ~ ·: = -- - -- = = =- t = -:-=: = : : _: = =~== - - = =-= --•----- -- -

295 6" I Dentro da cabana. Dois homens, Ma- Fixa PP Camara ·chore da moc;a. MOGA (em off):· Oh, meu Deus I --·t· ----- ----------- ------------- -- --------- -------- ------ -- -------- --------------- -- ---------
.tias na !rente, vi ram para a esquer· alta • Que foi? ... 

dae_c()rne5amasair.()fr~iest(r1o_ =: - ----- - --~ = -- = = j =·= : -
ca_ntodireito,defrente[>ara a~rn_ara, _ __ _ _ 1-

- __ ()lh~ndo parabaixo_.Eies-"__a_jo_elh__a_, __________ _. 

dei)(a_ndo_quese\IE!Ja_ as_o_IJtraspe_s- ___ _ _____ _ 

. seas que estavam atras. Em primeiro 

-- -~ •-- -1 _ - - 1 ri!a_n_o:no~a~to~sci~~rd~:~ar_ece u-::· -
l'f1a_pa_rt_e_dorostoda_m()9a._qu~cho

ra. 

---- --~-- -------

-- +-
-----

pesmotivac;ao _ 4" __ .f>arte e_xtern_adaca~a_na-'_Aj)()rl!l E!S· " _ 
t~c ... ntrada_ A_lflU rnaSpl!!lSOaS_estil._O 
il_p_()_rta_ Os doishol'llen_!;~aem__pe_l_a __ 
porta, encaminhando-se em direc;ao 

idem ·- _pf5_ jFr()ntal 1 id!!rn . -~ ~ -\iVi/.l:riA§ -:Vamos emli_c:lra. t.,_m_ mlJi-
com a bandei-

ra- Partida de 

dose. 

297 9" 

I 
I - l --- --------

- -[ - + -- -- + 

- ---- -- -- - -------- ---------- -1-
_a_camaraEI_saJndop_elo<;ant_o es-

,'l_UEI_I'd()d()g_ua~ro 

1- --+ - -
______ _,__ 

I 
--------

1 . - r , ... ''"" ""'" ~u'o_ • ~ 

0 M~~~tff~~~~~~~~~]~~;~t~f _'de~ =l Pc 1 idem 

gu~dro_,a_dir~ita_, on~<;>Eist3._()tJ!ra ca-_ 
bana. Eles cam in ham de costas pa· 

------------- ----·-

j
Sons d"-chore_ _ 
ao Iunde. - - ---- - -

-.---------

__ _,__ 

Pagina56 



f 

I . 

I 

f 
___ I_ 

I ~ 
I 

I r-· 

f 

I 

I 

I 

' 

299 

.. 

I 

F/LME.XLS 

ra a camara. e entram na outra caba-
-- - -·· -- .. - -- ··- - .·-I -·-·-··· - --
na. 

---- . ···-·- .--·- -·· ···-·-·· -- ']' ·- ---· 
Interior da cabana. Fernao Dias es- idem 

--------"·---- _____ ,, -- -------- ------------- " ·-.. ---

ta sent~d() a_urn.<l.mesa, aes_guerda._ ~- .. 
No canto direito. entram os dais ho-

-- -- , _____ ---------· --- "---- "" ------- ----·. - -------
··-··mens pel<lf'_Drtll! d_E!ff'Eln!efl_a~a_- _ 

-1 ~;Jdem~-1 1 M6s~~; __ ~~ ~ti';in~~~~ern~:~u~o~el-. __ _ 

FERNAO DIAS:- Deixar a bandelra? 
"" ---·------·--- -- ------- - ---- --~----~--------------------- ----------- "-----·- ·--

- Vosmece. Matias Cardoso? 

. £11m_ara f:;le~di~g.E!m:sea.f'E!!I1liCl_ J 
[)ias .. q_ue_()l~a,f'_arl!.eiE!!I f;1a,till_s_. _ 

-· .t!Sta n() m_e iod()qu__adr_(J,_Cl_O_tJtro .. tJa.n
deirante, a direita, de perfil. Fernao 

~i~s.~e~q~E!rCla.§fh~fl_ara~M~Ii.l;. - · 
Eles conversam. Fernao Dias se /e-

•Vanta. 

I 

-

------~- -- -------- -----·--- -----------
MATIAS:- Eu mesmo, Dam Fernao . 
. ----------- ---------- " ---- ---- --- ------··· ·---------·--

-----· - . --· ----- ---
----· -'·--- ------ ------

- ------ -----

13" lf'er~~o[)fas,!~sguerda._dE!JreniEJ . 
-------~--···· 

. 

Jlar·a·_· acil. .. tl1!1ra .. -. ~a~ .. tia.s_.n()_c_.a.nt()_d_·i·-· .. _

1
. _ _ __ _ _ reito, de costas. Fernao Dias vira pa-

_id~m_ -r=1>£=1idi"'=~~~m .. _ MATIAS:- Minha gente nao pode I ·1-----···· -· ·····- ····---· ·-· - ----·· -- , ..... 

- -
1 ¥~~~16t;;r~~r:~¥ad::~t~~~i;;s-

···· . -·t····--·-· ~"----·- -···-·-"·-- ------ ········- -·· 
"" -+r<iaesque.rd!l,c:()nl()rl1_a,~~o !lrn~sa,. ~ _ _ 

ficando novamente de !rente. Do Ia-

cJ_o .. sgue_r<!oc ern. primeil'()_p/ano. <!" 

1 c()S~as,_aJl<irece ()()UtrO ba_n<!E!iraf1te.J" _ 
Matias sajd[J_enquadramento. 

-------- -<" 

. +- ". 

___ - ____ ,,,_ - ------ ___ ,___ -

-------~ 

--

-+ 
Cardoso. Pode irl - -·- ---+- ---·-- - -.. -

-+ 

I 
-- - --- -·- . ·-- -... -· ... -. 

300 5" Matias, a esquerda, e o outre ban- idem PC idem idem 

-· _

1

deira_nte._A_ d1reita f:stio de lf'Elnte_pa:_ __ . . . __ . ~·-·· ... _ _ ~- ···~···-··· _ _

1

111_ao··· .. ·. se. .. e.11~o. l)tr·a········p·e._·a····.r~s ... v .. era.-.. E!!lc:·._ ........ --
ra a _cA_mara. _ _ __ _ _ _ _ _ _ ___ . _ __ ()_pi_o_r e v_a/t~_paraa ',lila. "SE!ti~F_Eif-_ 

nao. - - - - .. --- . -- .. ----1 . -- ·- -·· ··-- ····-· ··-·- ..... - ·--·- ·- --- ... 

301 I 10" - Fer11_~o Di~sdefrente,_aofundO.Emt.=- idE!tl1 
primeiro plano, de costas. a direita, es-

PP 
. - ----~··-··-··--···· 

idem Idem 

~~~-:ai~s:~Ie~C1U:erda..~~anCfei-= ==·· 
-

rant.,_f'ernii()Dias ()l~a,J:>ri rn_ei!() _fla:_. 
ra o bandeirante e depois para Ma-
l-- -- -- -1··-- ··"···-----+----+-- """-1 
lias, voltando eara a mesa, onde es-
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... FEf:lN!()bi~§lPar~~bif1CJ.j-=· __ 
- Vosmece nao sabe o que fa/a. 

F~§_NAO DIAs(flat-a~~~asi~= 
-Vosmece. sempre gostou de prear 

_G(Iios.},jatia_5·ca.rCJ_oS().i=>()c{el)artir.--_:-· 
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-I ~vas••ntado. ---1 .. + -+ - ~-+· - -

30? 1611 

1 PCJ_ !idem ~~~e_IYl_ - -~~ =:J= - ~- -~-- -- -- __ .. --- ---- --·-
- · - !rf~:f.,?~:g~!n~~\'r:~!:~£:

8
~a:~i- ~!N 

- trenie:·it dire~a:-Maiia5e5t'Anomeio- ·- ··· - -~ 

------" 

I 

t-

- +· . 
I 

+··· 
- i-

··J=·==--
e_rn~sa,o}undo, d_El f~nte_ para._a_. 

_ .~:~;r~a~!:~~;~:~~~;~~:;;;~m:J _ .. _ -~----+ _ _ 
-·-----

panf1ando:C> A <:larna~ac:e>rnl'<lnh_at 

····%s£~d~es;K~;fei~:~;~~~:~~~::t 
,gue atras(frente), Eles andam para a 

- 'esq-I.Jerdae param l1a trenteCie Fern~o 
· ·Qia~ciue'E.slA~~niaCioA_~Ines~~~es=· ··· - -

I ----- -j · · ··· ·· ··- -1 -· ··-

-1---~· 

-- -~-----

-~~~~,~~:~J --··I· 

Fil<a · £'C Jic:len1= ]t~rr;: 18~ -~cabe_9ad_E1_F'ern~o D_ias_apare_cE! __ 
O/l.N no canto inferior esquerdo do quadro. . , 

--- ·- ·'6.1'\R'Ci.I'\::QI.Ie toi:meu pai?- · -
....... -··· .,, . ·-·--- -· •...... ·-········ . 

FERNAO DIAS: -Matias e seus ho-
6 padreesi.iemp~ .nomeio eaci - - mens, vao deixar a bandelra. 

·',;,r1~o~ci-<iu~dr~.6~rciajati1b~m:em ·• ... ···-· . _ . .... = - = ~••• - -= ri.l'\f:1Q!~:~If~o a~~ar~=lla,ntl_elra_·C= 

___ .. _______ ------ -----

I······· ... --.. ·i .- - ~:~f~!£:~f~!:~~~t~i~;J;s=l~ -... = = ~=-·- ~i~%[~~~~:~~~~~~~~t~:~i~ 
Dtasolha~a:r~e]<l:~n.;s~~~a<~=vciltaJ ... _ = ····· ·-••-··· ~a:~Ci<!_tra.~ := = _ == = = 
a sentar, Garcia e o padre saempe- · PADRE.: -Ja sou be do desastre? 

···lacitreiia- ·· - ···· ······ .. - - · ·-- F'E:Ri\iloDIAs-sTm:-f:'roviciE!nciem 
-- ------ -- -------- .. ------ ----- --- ---- - ---- - --·-----·· -------- ----------

A camara acompanha Fernao Dias ,tudo. 
____ , ---·-··------- ·-- _. ________________ ---- ,_ --.. --~----" -------- --- --"----- - ---·- --- -- -----· - -·- __ , ---· j-- -----

sentando, Ele poe a mao na cabeqa 
JE.-~~fl~~~~~rr;:;~,;-atdeae;:s~~~r.;<J=== - - ············· - -----

304 [•··· 2~· =lt[t~:~:~E.i!:i:~1~it~~~1:l~: F=x~_ ~-~==~=1~d~rn~~~em==~~~i~-._l~~~~it~ci~~~~f~~s~~~~ie~~V=-
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dodireito do quadro. entramMatias 
- . C:arClaso A !rente. eiollo atrAs chan: - -· - -

deirar1ie~EI~~~l1~9am:e~~~d-~f1~=~ --~••• ~ ~. ~-~-=~---_ .. ~_·-_· ~~ 
mem e canversam. 0 homem aponta 

MATIAS:- Sei. .. 

'f;XAl'i:A.s (para () 'banclafranie) :-ve: 
·-~ _ ]J!.j~~e~i~~e_;n e<)~uraCicJI~= =·····=· 

BANDEIRANTE:- Sim, senhor. -- ______ ...... 

e~r.i a di~it~. eies~se'CJirii)em p~ra .... . :~ . = -~ 
1 
-·. _)M_AIIA.§ - p,H!V~l<t ;ai ernbaixo ..... 

alguma celas que estao no canto in-.-. ·-··-· ·-······ ···--··-····--- ~ ___ , ... ~ ..... -·+·-··-+ 
.. f~,rior ~ir<!fto, etl')prirnelr()plan()cf"e-_ . ~. 
lolado~~querdo. entraurn ()Utr,oban: 

deirante,gue~tamiJemdirilJ~S~ ao 

homem sentado. Eles conversam. c c.:.:.:..:.:.c_,:::c ___ +~·--· .- -· 

-----

··-~----- ----- ~-- ·----- ----- ------

BAf\IDJ<tuec~egoudep()iSL- Os_ 

meus arreios? 

f-lo"ME:tv1si::i\if.A6o-~E:uainc:la nao 
-------·-------- -------- ----------------- ----- ... ----------

_,f'l/d~ ajJr()~tllr· .... -·--·· 

305 -,. ~~1~~~::$~!~;{:~·= J pp rm l;dom - ~ 
cand()~de_pe~iUal~,nc:f.o ~om Mati~s ... 

gue_es!a foradoquadro. 

! 
....... --~ ..... -.... --- ·--···-""'-
BAND: - Val levar Antonio Prado? 

--- ------- ------ ----------- --------- ·---------------------- '---

---- ------·-· 

1-

I ···-····. 
aos I 4" 

- ----- 1--
~a~:Jfr~~i~~~~~i~;~~~~~~~rt~r~f: I._ idem 

.. , as, allacht~d().yirao /'()St() ~_se_leva.l1: 

tafical)do de fr~nte para_a <:!mara E~. 

le olha_eara a.esguercja e fala bravo. 

1 3o7 3" ~• Efa~iJE.ira~i&.=iJefr'~ntejar~~-c~m~:-T:: :icle01 
1
/ ra. a esquerda do quadro, olha pa-

-- --- .-w•···--•• ••-•••ww--••••••· ---••--··· ••-----·-•••----'"' • 

ra direita. dando uma risadinha. 

----

------ -- ------. . ... ---- ----------. -----

pp 

1-~ 
idem .fidem MATIAS:- Eu nil.o levo ninguem. E-

. I~ va}coJ)1~()!1 eils d~le~ouvfui - - -

+ . 

d--

- c J=c= .•. ··= ]~~~;t~~~="~!'.: 
--- -- ·r--·- -· 

PP idem 

--+ 
( ..•. 308 2" 
I ~atiaslevant_ande>().c()rr)o~~vl~a:5_~=L=ici~!n: __ L PP 

ciE! frente_par<l a_camara. 

idem idem }v1ATIA§ :_Hl/ml_(r~sll'l_Ung,t>L__ .. 

- ___ ,_ -· --- --·--- ----~------ -----

309 5" 

r 
------------------ ·-- ----- -------·-----

0 bandeirante, em primeiro plano. a 

es'iuerda. Garciac:he9apei<J lur.-<f<J 
-··1 ·.~·.··.·· .. ··.~ ... ·.-.-.... -. ····.··.-.··. -.· ·.-... ··.· -.·· -.. -···-.. · .. ··.···.-~---·· aproxirna_ndo-se d() bancjeirt~nt!_~ fa-

lando com ele. 0 band. se vira e olha -------·----·- ---... - --- - ... ----- . _____ .. ___ _ 

para ele. Logo depois Garcia alha 

F>c tfdem--idem 

·-~1"-·- .. --

idem _ . ~ )C>Af'1C:~(Jla~aobanciJ - Esta11aa 

__ ....... _

1 

.. "l/·a_·f).r()c;·u,·r·_·a·: .. ·.···.--··--.···.·-.. ·.·.-·· --·.·.· .. -·-
···· (3Af'1CI~Je.araM.<~,tlas): -,Entao val_ _ 

deixar a bandeira, Seu Matias? 
----- ----- ------- --------- ,____ - --- ------~--~ .. ---- ------ __ , _____ _ 

~-~1-

-~·+-·· 
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para a dire ita e lorna a falar. I·· .... ·····-·-·····-.------·.--.·-- +-·-··.-·-· .-1- -· -- t .. 
_____ " __________ - - .- .. ~---------· 

Matias. em primeiro plano. vira para idem 

.. ~c~~;,~~~h~a£la~a~~5C!li!!CJ~:e~-= -.·.·_·_-.-.-.-.-··· .. -·- -----'i-··-·--· 

··~·l:~~~X~~o~;~~~~~i~~L~:"~~~: 
bai~;icfO ~ati~svir<lp<lra_aE.ireita.._ . --····-·-

!- _ .. _
1
a_bajXal)d()·Sejunto ~()!l_lirreios._ _ _

1
____ ...... __ 

1 

~1\!l)l.§_::\f()ult,.fi~h" ~E!f1te_nao__ _ 

1

pode contlnuar a sofrer por uma ma-

.. ·········- niacf_e!leueai._ _ 1 ... _ _ §AFI_Citl (emoff) .::.~.<lnia . .• 

idem PA idem 6" 310 

-·- ----- ---·--

--- +·- ··-·-- .. .. -- .-·1-· -·- - ..... -- - . ···- -···· ...... --. - -I 

'''l ·- f. 3ii ··· 2" il~~~w~~~"'~.'.rJt"-[~=t_Fj; ¥-~ 1~~ ~ = ~~~~rt~:o:•·_v._.,,. .. :o:= 

312 idem 1 f'A_ I idem 

313 2" Plano semelhante ao 311. 
------------ -

314 I 5" ···jf...iaiiasdejrentf>:OihaP.araadi~elta. idef11_ f"Pf' jidem 

__ ,_ ---

3" 1~111priirlefiopl~l1()~ilesguercl~e~!ilf= ••.. idem __ ... 
o b<ir1cf<>irante (qlje che>JOU po_r u lti: 
mo). Ele segura Garcia. que avan9a. --··!. ---·- --- ~----Eies olhampara a dire ita Pelo canto . 

· ~;g{~o ~rt~~;(j-a~}t~~a~~6~~J_: _ _ ..... . 
c1a< 

PC idem 

--- - --- ------ ·-·· ______ ,. ________ , ___ . ----
idem GARCIA- Nao ( ... ) vinga. naol 

MJIT'I.A:S: --Me-ninoTva]acomo tala . 

. ·-·· . _ ]~~~~eria_ne[rli~\Ju~~= - -

idem 

idem 
--S----------

-·G'.A:R'ciA.:::-issoo 5E!I1i1orCJiz.Mas.~-
- , __ ' --- ···-- ---·---· ----------.. ---' ---.. --- ---

mentiral 
---·· ··-· - ·-·1·· -- ---

--- -----·------- ----- --- -- - --------- ------ -------------

MATIAS:- Mentira? Atrevidol. .. 

Se nao fossa filho de Fernao Dias ... 
---- ------- --- -----·. --- ------·-- " --- -------

§IIF1()1~: - \tt}ss~Merce, j,i n_ao_me 

- . -· -··[fJ09_fY1_..d() -··· .- ... -. ... ---······ ··············· 
BAND.•- Vamos parar com issol -. - -- -· _ _. ~-· - _. -·-- .- ..... _... . ...j 
ARTESAO:- Tenham calma. -·---------·- - _, .. --· _____ , ________ _ 

- - -1-
-. ··-·- .. --. ... j 

. ·1- "1-·········- --··············--·········-.. ... _ 5" ....... () >J!UJ>O <OOrn_(3arci_a<lParece _l1o cil_n-_ 

t- ........ --V()f>.Squer~o_N()rneio,_M.a,tias~la_E)_ 
vira para a direita em dire9ao ao ban-

---~--=~~r==m~~J~e-~ ~=~ ===-i~~~~~-~e-~h-oE~ue~~~a_rE!:·= 
MATIAS (para o band.\:- Vamos. 

idem 
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deirante que o ajudava com os arre--· -------- ------------------+-----
los. Fala com esse ultimo. 
- ----------------------------------- -------

34" To_-__ -_ s t_r_-_-_~. __ • ___ ._,_·-_-_"i_s_-_·-_io. s. d.·.· ••• e. __ ' __ r,_e ______ n ______ t __ " __ -_·_-_ -__ "-_ •_!_ .. ___ <> __ -___ 0 ______ l_h __ -.a._ll-•. ·-_ ~_-_.. . -- Tc.iem - f::'_c ki_e~n ·~ tMQ~i~~ no tina( jART~SAO Ip~a Garcia).__- E m_Ellhor._ 

l
d9__!l~ra_a ciirE>lta.Garcia esta n()__mej _ _ _ __ __ _ _ _ qu_e ale va El~ qlleria ~Prearindios. 

_ io_._o bandeirante. aesg._._.,_ o artE>sao. _ _ mas seu pai nao deixou 
a_cJjreita. Esse ultimofala,_c>ltl_andop_a:- - --. -- -=- -_ GARCIA-'- Papal indignol - ---
ra Garcia. que olha para tras, a direita, -- -- -- - - ---

~~~l~i~~f. ~~ L -~ 
manto. 0 artesao volta a sentar, fican-: 
----~- .. --~"'----~------- -.--·-- "~------------- -·--· ------·------1 

317 1 

do do I ado direito. Garc1a e o ban-

----

' S()S) 
1-------- t-

--- ----·------- --- ------- - ~-------- -·-·--

voz DE MULHER EM OFF: _______ "_______ . - -- ----------" -- -----------·---

-Leandro! Leandro! Oh, meu Deus, - ------+ ----- -- -- ------- -- ------
esse Leandro! 

-- ----------------------- ----- ----- --- , __ 
_______________ 

1
delrantesaell1__PE!Io lad_o_ esquerdo. 

Leandro acompanha-os como olhar, 

:ceanCir0!6Leandro! 
-------+----

-Leandro! 

_,_-

318 

I 

-I 

___ -~"pois~iral>~raoart"~~etalar5:T __ _ 
lha para tras e p6e a mao na boca 

- j:~~~~j~~~~~~"~~i~~~~~~~:~;i~~•l -- - 1 

direita ao !undo. 

--- -- -- + - . -----------~--

1-- --+----1··---·--·--

1--

------------
5" 0 artesao sentado em !rente da ca- idem I--PG hCiem-lMii'sica.- --~-M-ULHER:-( .... )Viu,Leandro? 

- ------·-- . ---- -- --------------

----- __ ban a Ull1_a_mulhE!r_E>_ntr~p_E!Io_l_a_clo eli- Risa<:laCio ho-··--·--·- .A.Ri'E:sl!.o. -N~avi.niosel1h'ara 
-- ----------~------- __ ,., - ---------'>¥"" ----·----------· -------- -------------·-+ 

3" 

-- _r_ejto_~og(J;Idro. _F'Ara_e_co_r>ve_rs<t C_()ll1_ __ 

9__holl1_em._quE)_aponla par!a_E>sgu_er- ~--

-_1 ___ d __ -___ a, __ E ______ I_a __ vir_a·d_--e-_c ___ o ___ • ___ ta ___ •. ·.s_ "-__ s-a-· -i _P ___ _E!Iofu_n: " d() a direita, p_or _()ndE!_tl<tVi": el)lrado. 

_ Acama_r_af_a>:um pequeno movimen

t()p<l'aa_esg~erda acoll1_pa_nh_an_do 
a mulher. 

,m.,ll1_nofii)":_C ____ . AFl_TE:~P,(){c()m E!IE!_mes111o J •. 
~E:ss_e,;_d()is! (risa_d_as) - -I .. ·····I ... -+- -

. I 

1----1 
-- --- + ----------

--- ----------

()---~rtes_ aoolha para a esquE)rda,en: PPP _li_;(j ___ e_.;;.;. __ = l Musica - -
g_ua_nto ri. _ f _ __ _ l Risada!l_ __ _ 
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320 6" 

!:~~~~~~~:;:~:a~~~!a.~<Ji~~~~~r id::= t ;G__r~m--- =rsa~a~ :::~:j~~~Hu~~:;r~:~fa.~~~~;~sl;~i~ 
- - - I 

321 "-

- I 

ll..eandro aofundo,doladodireito, co-
-~-- ---· ·-· --------------------- ----- -----" 
_ r~nd_o em d_irE!9il() ac!_ma,ra.A tl'lulber_ _ 

____ Jvem_cC>rrend()la._~l()at~sAo!!Jn~o ______ t-
no meio, esta a cabana, E! rn_al!;a_fre~: 1 __ _ 

idem PG idem Sem music~_-:Jt.1_UL,_H£:R::Seu_maland_r()l 3" 

-------·---

te, a esquerda, um cavalo. No can-
-·-_-_-_-----_-_ -_-_-_- -_- _·· .. --_·-.. - .... -.. ------_ -·_--_-. -·.t··_-_-_-_-_- -- -· -to e_sgu_erd_o,_em primeiro _ela,ne>, !Jrna_ _ __ _ 

----------- ------

de encontro a Leandro. 

"' ·~· " -~~{i~ii~~i:~~~. :;:~=~ t ~ . ~~~~= ~-~\~~!~~~~,.-) 
a garrafa e toma um gole, enquanto LEANDRO: -Vamos comemorar, mu-

_Ja~ul~erfi-ojlo_;,1e_m:COI1ver,5~arl1.E:La_ --- ~-= = = - --- --··-- _ =- =··--- -.-!harT= ~- ~= - __ :== 
I 
vi ra-se e tenta tirar a garrafa da mao , MULHER: -Que vamos o que. Larga 

- ·t·.d_e_,_~ .. l.earid_-__ r_o v_lr_a:_:_s_e, pa.ra_-__ • __ -_a. ___ -_m. :Uih_-..;-.-, .... ,, - ------ pssol - ·-·-········--- ···---· -- -·-· ·····--····· 
_ e sa,i dan9ando,depois cumpr~me_n-
ta o homem, ficando no maio dos - -- ---- - -- ------- ··--··-f .. 
,tres, abra,<raf1do:ose saind ()_p~l o 

I 

I 

eart_.,de url'la,cabana._Url'l h()rn~fl'l: -" _ 
de costas, entra do I ado direito e val H6MEM:: Nasceul Nasceu! 

------

I j-----

-------

canto inferior direito. 
·-----~---·---- -- -----

i 
ESCURECIMENTO. 

323 

" 

- -·HoMEM5ii.EsGi. -C:omapartid.a 
-"ere tviaila5cardoso,osol1!ros V§.~:-

1 
19" ';~;.~~m~~~()PJ~:o~~~~6i~~~~~~~11-t• _____ ide-~ -1~~-]~~f:r=l~s,~a_ 

canto inferior esquerdo. Um terceiro ----- -- -- - ...... - -·- -------- -+--- . 
, homem antra pela direita do quadro, t I· - .. -- ·-----·-··· -- --· -- --- - - ---·---- ------ --------- -- - -- - .. ~-

-ao fun~(). Urn_ p_.,q_uen_od__eslclc.a.rnE!n:_ __ . __ .......... _ _ 

__ .. _jto dat:~rl'l~r~, n1_os!raMa,tia,s_g{Je_ .................... _ ... . .. _ " _ _ . 
1vem se juntar aos outros que estao 

desanimar. ------- . - ---- --~---------- -------- --- - ------ ----- -- - . ---1 
HOM EM 2:- Ele nao faz !alta. 

--- ---- . .-------~---·-·-----" ------- ------ ----- -· .. ----- -· ----------

-- ------- -1-------------·------- ---
··········----f6~~61'§~~3E%~.:aomdial-"'•''· -I 
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arrumando os cavalos. Os tres ho- MATIAS C. (fala olhando para o fun-
t ············· 1man!iofilamiJarairh.s:- - - -··- - --- -- -- CiaF~Iiamosl ····· -- - - . 

------·-- .. ·--------"----------- -----··---- -----·---- ··-----· ----,,----------- ·-----· ··---·--·-----------··-----""--- -···---~--------·------··----····----I 

324 l . 8'' - Matias-esi-decosta9:-nomei0d() ___ , ___ idem pp Frontal- i(fem- - - .. fNolo::DOm Fernao mandou entre-

- .. .... . . ... -~ giJacfro~~rr~ma~:a;;:-o-ca~Toe viraCfo~r-- ···~~····=···· ~:-:-~ :~ =·_::~ ~ar::=:=~ = : -= = ==:-:-:_ 
para a direita. Um Indio entra pelo . . .. . . . MATIAS: - Digaa DomFernao, que 

... _ ··-·· _ ···· C:~n~i~lerfo~dir;.ii~~=E_n!re9a~ 111 _p_a~-,_ _ - -= ::: :_ ~cat!i:s~r~~i'li~giJeat.l~on~~ar/;, -
E~l~nrol!_d()_pa.r_af1.1ati1'1!!,_91l_evirl'l ___ . . Betim. 

1 .... _ defr~llt~pa!l'l()ln~~O:._E~E!_!Iai pel~-i·····-··--·--·-·+···-·· __ 
direita e Matias volta a arrumar o 

I 

I 

f 

····· -ca.valo.-·---- ----- --
-- - 1- ---- --I·····-· -··-+ ---···· 

l "'. KfJ~i~:l.f:t~~~~=j = '"m l~J:['fO,~ = J~f~~-~ CA,.~ .. :o~ ' 
tias menta o cavalo. Em volta es-

I 

_ .. t1io()utroscl'l"ai()sfi! f'E!S!l_()a~:. ·--- -+ _ ------- "- , __ ----- -----

326 .. 3" :ji~~?~~~~~:~~~~o~tt~~~]t~~f~--~:d~~: _ f _PG- I id.;m ~ ]~;~~~~o. 
___ , __ I 

-· 327. - ~~~~~~~J~l1Jl~~~~!~tf;:j=::~~~= ]_::==~ jidE>m_ 
--- ,_ 

··· · ~=~~~e~d~ 11 ~;;~:itaae~~~:'tfa:~aa. -j - ·· ·---- · ···1·· 
- "" ---- -- .. ·-----·----------·-----·· ._ ..... _""'~--~-------"'"--• -- '- -~·---- --" --·- "- -·-·------
···· .~.ati<l•cll_c.ama,~aacolllfll'ln_hl'l_llor 

tras. o grupo que se afasta. -·--· -·-· --·-····· -···-··· .... -··-·- . -·- + - -
ESCURECIMENTO +··· - - - - - ··-· ·-· ·- ---·- .-·-

--··---------
Musica EM OFF 

··. -. ------.·.·.-·.·.-.-.. ··.-... ······--!-.. ···-.·.·.-.-.-.-. -···.··. -. -. -.·. -...... -·- ---.·----Relinchos e pas- 1: - A bandeira vat ficar desfalcada. 
-r--·-······-···--- --··--··· "'·-·-·· ·----···-- ·---····--
1 s~s <J.os _ca_val()•~- ;!: : t: u_ITlape.na .. 

- -I- ... . . -

1-

I 328 1 12" ;~a~~}tt!::~}~~l!s]~~=[~-F:~- · }~~- tonta~:jM~sica 
LEANDRO: - Lucial 
LUcl.il::s-enhar? 

------- --- ---------------

-r······· -····---··--·-····--- ·-·--·· -··· -·-··----
plano em direc;:ao a direita. 0 homem 
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se levanta e a chama. Ela fica de 
-- ~--~----~--------- ------ ------- -------·-- ---

cos~sparaacarnara"de frl!n~e~a-

ra o_horne_m.g!J':' ;;e apro>drna~l!. 
!rente. 

!rente para a camera. olha para a es-

FILME.XLS 

-------·---- --------- --------· 

idem \idem 21" IAf11o«a,eS:t~n~~an!o~sq~~r~o:CI_e_~f••~ ~~J~rn PP 

g_ul!rd<~,ond!!ohorne_rn~fl~rl!<OE!.'!e _ _ . ... ___ \- _ + _ ~ 
lad(). f"el()_fUO~(),_l/111 fn die fl~S~a __ r:>_U: 

_ .... x~n~o ..Urn"ilva.I(J ~ clireit_ap~a a, _ 
.ll!sguercja_,_EIE!sconve_rsarn ,t,e~~cjro , 

."CJiha..e~fl()_ntap~a_aesquerda. Lu-
cia tambem olha. --- --- - ----

Leandro de costas, mais ao meio, e 
----- ------- ---------- --- ---------- ··----- --" ···---

Lucia a ~ire ita J os_! f)_ias_Sl!<iPr()xi-

111a, .. vindo_d()_fundo,defr!!_ntE!Jl_ara.. .. _ 

<iC!I11~ra._PeJo_cant_o_l!!19Ul!'do_d()_ __ 
quadro. antra a mulher de Leandro, 

--~----·-· --- -- ---- - - - -- --- -

,(]UE!_cumfl'irnenta e defloisfaJ<ico_m 
ele. 

.... 1 - ------------·-· ·- --- ---····· 
Leandro de frente, ao Iunde: do Ia----- '"'-------------------- ----- --'"'- __ _,, _______ - ---- -·----·- --------
do direito, esta a mulher: Lucia a es-

... -·--·····-·· --- - ·-- ... ·-·------·---\----
- guerda, estaatrasde J()se [)ia.~. cJ_e __ 

costas, eem_prirne~o p_lan()._Garcia 
vem oela direita, passa pelo fun do, 

idem PC 

idem /-PC __ _ 
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Nao vos quare calar. ..... ... --1------~---- --------- - ------ --
L~~N()RO,_~.T~de~.!:lrand!!arno_r 
ao Jose Paes, nao e? 

Passes 

'I.uCi/l.~'renlio.·· 

L~J\1-JD_R(): : __ ()iz <lele,g~ec:_ofl_V~9a.. 
o pal a mudar de rota. e a voltar para 

______ . javi£a==: = ~ : = ~~ =-=:, 
- Olha, ar vem ele. 

··w/l.Bl5_F16: -_Es_t_avaja_cli2:ei'nLJ _ 

excu_sa_doa_!Jfoc_uraresrneLald_a;; 

,F'_ala..a!leUJlaL _ ···-·· _____ ... 

···· f...iOi.:RE-R =soalardel-

--·M_UL8i[R(r}ar_aL!!anclrot: §s~ava._s 
trabalhando? 
- -~--~~--. ,,, _____ " ________ -- ---." -~'" -----"' - ' .. 

LEANDRO: • Estava simi 
---- ''MuLHER ~Hum! - .... .... - -· 

------ -------- --- -------- ------ "-~- .. -- ... ---~,. .. ---

LEANDRO: - Estava trabalhando, sim. _ ____ .. 

~-

------ --

Termineil 
- . ---- ---------
MULHER:- Terminou? ------- - --- ----

FERNAOD. :: Deixaram escaoar a-



I 

f 

I -
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ticando junto a Lucia. um pouco es- -~ _ __ qtJ~Ie !ndio? _________ _ 
-I con~ido. ~emlio Dias. en}raatr§s ~ _ ~ _ _ 

1 
___ J_O§§ DIA_§ : F()j Sif11~o_qu~ est.'lv_a 

para do lade esquedo de Leandro, __ __ __ _ ___ cl_e 91Jard;a, ___ _ ___ _ 

'se dirigin=do paraJos~ D_ias. Lean:--= -=~ __ -~-, - __ _ F'"_Efif\l!o_p, · M.'ls_nli()8_stu, o_chefe 

3
" ~ ;~:;~::::~:~:.;~:;::~~~~- _l ~ id_~~-- _ ~~-- _ do~ca~np~mento? 

-

tidem Sem musica -'J()~Qi~~i,i~selln§.op()s,C, es-=-· 
ta de costas. a esquerda, e outre ban-

----- c.fE!irat1le:A<lireila"JC.5i. oias-maiSao - -- -+- , ~rem tod_a part~ a_o rll_esrn_ote f11_pO 

·---~-~·------------·-- ------- -- ____________ ,_ ___ ---· - - -------
fiJncjo, de_frelltee_a!aa_cal'l1a!<l._L0- _ _ ___ __ _ _______ _

1 ..... .. ~}~~~~~~Zii -~-~~~ ~'9 ;~~·f~c--~------~---.---~-----j~7~!~~~~ 
- f ~~i~~f~~'? --~~--- -~--~-·~~~~~~~~ 

levante na certa. 
JosE: D1ii.s .:-f=C.iA.ntonia-Ciof:'rad-o 
~--- ---- - --~- --·---- -- - '"'' --- ---- ··-----

t -

1- -----1 - - -

I - ----

----1 - 1- --- I------ 1-- t quem retalhou o indio. 
- 'G'ii.Fid.A.=-AverCiaCie ii C1lievamas-- 1 

I 

I - - ---- ·--- -----·- -- __ ,_ ----

-- "·--

----·· -------1- -- --- ---- - --- --------- ----- ____ f ___ ------ -
334 9" -------- ~~~6i7~tt~~~~~i~d~;:j~r; ~- ~:=ld~~~-

c;anto !_e_squerd_a, olha_para_J()Se. __ 

g_ue_es_ta a_ofund() e cl_e !rente_llara_ __ 

I··· 

Front;af __ \ldem_··· 

-~;;;~Ja:;:;;n;a. - - - -
J.2S:tf?._(par;agarcia):_C:onve_rs~---
<:c>migo ... 

- -'Jcis_Er:)l~§:&ontJ :N~o_me_vanha_s 
(? ... ) Ainda te arrependeras. 

~· - - - ' --···- ·;y··- -------- ----- ----- -

. _ ... _ .... f'"EFlNAO_I)I~S :l"E!Uirrnliona()J:l(): 

a camara. Iaiande com Garcia. Fer-·----·---·------------- - ____ ,.,, ____ ,_, __________ ... ---

na()Diass~~ura~()S_e_Dia_S_I)eiCl_ bra-. 

~0 

. JosE:oi:A.s: :·Mas a mim o senhor 

1
de !alar perto de ti? 

·· · + ·· + ~ _ == = ~~~r)e_t:Ci~a;;:em~uf11a_~aresta 

-I··· 33s 1- · 2o" ····iGa.:;.c,;a.idiiE!Tia.oltia parai=erniiC.-6;~-~ idem ---~- F>c-Ti<iem- I idem 'f=E:RNAciDIAS:::l''E!ns na cabetta. u-
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as no meio. Jose Dias, a esquerda, .. ..... . . . .. ma diferenc;a de estimac;ao que nao 

!af'n~fr1<l'~a:_(',ar,;:c,_p~i. g~~~~~o -- _ =-= _ ~ ::_- ::_ ·· -- ~i~,-AiTIIlosi~o!ll~~·flihoS: (:)lila 
--· _ d.~! frente J>~r~a_c_arnara.____ ____ _ _ _ _ __ _ _ _____ _ ____ __ ··-·· _ ~P~: !E!i.9UE!esta!l_d.'!san i fl1~d_o.c .. 

• mas haveremos de encontrar as es-
-r · ·---i-- -- ---------- ---------- -- ----- ---- --- - ------- ----- ------ - ----- -- -- - -- --

meraldas. 
- - --- ---- JosEDIAS~E:unioacrediio que se 

- -·- .. ---- - - -- ------

- -- - --- --- -- - - --- - ______ ,. __ _ 

- -- -------- --- ----- ----- -- - -- -- - -- ' 

_ _ __ -1--- ---+-----------+ 1_____ __ ___ __ -----Fenc()ntr_e as e_sm_er~d~s ,au fl_ratas ·--
I po_r e~as terras_._ _ _ _ _ _ _ _ 
;f'_EFl_N~O_()IAS -Es!as.,n1)a_nad_<:>l_ _ _ 
Seu pai e um homem experimentado 

I ·- -

-·-- --· -------i-- -·-=t~==j~:=-=~t ::_·::_ =~=~f~~E~fh 1 ~a·~-r.,ffico~fial1~~~~ae:~ 

I 

336-l 7" 
--.·l·.~m.·.· .. ·.p. rlm····· .. ejy·o=p.·.··l·li_n. 0···.~ .. -.de.--. p_e. :~.-.~.~: .. ~~ es~.-. ' 

idem I PC .. ,_ _ _ . idem- l;dem _ ~Q§A~~§r. Fern_il.o 6ias:quar\Cio ~r;;: 

337 

338 

339 

querda do quadro esta Fernao Dias. 

_ [)a _i8.U: ~~o~sg<J_ercro::~~~)_(,!~== -
[)i a11 .. (larcia_E>st__a ;l direita__cl_o CJIJ<i:_ _ ..... 
dro. Lucia_ sea!J!Ol<ffl1a_c:ltl __ freniE!Jlar_<~ __ 

I.--. . .. _

1 

a_ camara, vindo qo __fundo__ci()_g_uadro, 

j
······ .... _ _ e_ falaco_m Fern!_o Dia_s. Es~a _c~re: _ 

. __ gando um_ feixe de madeira. _ _, _ 

------------- ------------------- ----------------- -----
1 0" ()_s guatro__e!Jtiio_dE>~o_sta,; para_a~a-

mara. Fernao Dias e Garcia mais a 

--·--·----

idem 

I'_ ·-·-• ~::~ ~~~~i~"~[~t.~~7?n1~~fj•••••--••••----
- .. -- ----. ---- ''' -- ----- .. --- '' -·-- ... --- .,,, _________ ----- ------ ----- ·---- ---- -- ----

grupo de bandeirantes aproximam--- r·-·---· --··-··- ---- -------- -----··----·--- ------ --·-··--
·-·. s_e._EIE!sfaJa.rnc<lrn Fern_ii()[)ias E!_ l·--
- (larci«:_f'_[)0 viraparatra_s, fa,~_ndo _ 

!c_o1_11Jo,;ej)ia_s ________ .. __ ...... _ 

mas partir para adiante. 

___ ::_ ~f:lH.A:i::>j)lj\s:::Lo 9 a'. hh,de •E!r~o-
go. 

-·- FERN:A(5'[51AS(para()s~IJtr()~~:y;.~ 

mosl 
--·--

--·r-- -.--.· .. -.--.-. -- --. -.- .. -.. ·· .. --- --···.·.--- ----.-.-. ----. ---BANDEIRANTE: -Sr. Fernao Dias. 
. --- ----- ---·· --- -- ----- -- •' - -- --- -- ---' -- -- -------------- --- -- ------- ---

. a_tri~odo_E>sfl_iao_,v_E>m no_s_ at__acar, 

PG lidem Passes 

i=E:Ffr.J.A:o oTA.s . Est~sveiiCioi-______ ,_ _____ --

---- +----. 

----

!---····· ·-1···· ········--

2" -· 1 ~a~deira_nte.c:lefrentaj)a~a~c~~~-=~E ··;d~m- · -J~~~t~~~=~s~~=~si~a~~ --~~t~~~~~-~~~;-~7;~~~~r=_ 

5" Jfernao Dias de frente para idem I PPP lidem 
-- ----~----~----·· -- ---·------------ --

idem FERNAO DIAS:- Diga a BorbaGato. 

Pagina66 



FILME.XLS 

tala. Emprimeiro plano aparece uma 

5" -~::o:~~::,;:.c~~~o~~~~:::r =~~!m_ = . r ~c +id!~ 
_ ,_rna an~Julo9e>PI":n()337.lJrn holllE;!rn 

!alae sai e_elo l<1do es_querd(),QS ou· 
tros saem pela direita, ficando ape-
nasJos~ Dias e Tocia~ - .. - -
~ -- "----- ---

22" __ IJe>sepras a ~ire_ita. e111 e_rr~n __ eira_pl~- __ 
n(l, __ conversa_co_m __ ~ucia _'l_ll1_s!ll~ndo 

plano e d! frente_par<l_acaiJ1ara. _ 
Pelo lunda passa um bandeirante 

' correndo- eiala~do ~ele vai da es·-
-- --- ------- -

, g_uerda r>ara":dire~ado gu":dro. 
Jose f)i~de_paisde<:oll_ve_rsar _ 
~omLuci~s":i_ef11direct_~o_aofundo,_ 

_ , enq~a,nto e_la_ caminhapa,rao ca,nto 
inferior direito. 

, ~:Jlr:t.~~~~ri~~~r= 
f~ti~~r!~~~~~thomemgue es!il · 
I - -- ------------------------------ ---------

3" J;~f~~~~!~a~~M~::~Jr:~~~ 

idem 

idem 

8" I _tis e_essoas ccm_ernde frente,_e e_m 
. direc;ao a camara. A maioria sai pe· 

- ----•• -[lac~ntoii;J~riores9u9rc:l~.-~=--•---- ---__ -_-_--_-___ 
1

_________ _ 

345- f' --- 3" - TOm indio levanta a rosto oar detras idem 
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idem ___ ~ty1usic;a. 

PA fidem idem 

que fornec;a p61vora aosrapazes. 

[_-_E~es_5ami(,do!lit,~)(~cl_~d~cL · 

- --~~)\_~15_~1'1!\B"fE~:Dei)(agu~vCl_u a_~:_ 
sar Borba Gate e as outros, Dam Fer-

-- --- -------

nio. 

-. FERNAO DIAS ~ venilaml 

BANDEIRANTE: - Ja sabe que as in· 
'dies esill"() ai? - - ...... , - .. 

_ _ __ ,Jos~])IAS~·<J~i.iliv_<>u 

LliciA(para J Dias): - NAo vais? 
J(J~§j)~ -N~o !fJtilio£)rE!ss~-de~-.Jr·_ ••. 
rer. 

'UJci.A.:: Meu Deus! 
-~Jos'ED: :Nlioq uero-qu-e me lacl1em 

-----· cJ_eC:~varde.\f~J>a.r.a. 1\C:a§a~a.e:ll~"= 
saias mais de Ia. 

----~------"·---·---- ---·-·-- ------------ -----
BANDEIRANTE: • Os indios! Os lndi· 
--···---- -----·· --- - .. ---- ---------
os! Vao nos atacarl 



I 

I 

I 

I ... 

I 

I 

I 

FILME.XLS 

-tr.t6~~0~~~~;~~[\flh~~r~~~~~~~ . 
=1~~;;W~~~~r~~~~a.~~~~~t~==-- =t ---~ ~ = ~ = -- -+- --

! 

____ ,,,_ 

+- -- -+-

lumilomemsaj correndo-decientro ···r - -iclein----~--PM ~dem ~sons de vozes HOMEM: --Valpr.\Cientro muiherl 

~~~~~~~~~:~f~~;;$~~C _ ==-_:_=J~:~-:- £_- -t :: ~ ~ = =- ~ R9~-E~(:~0~~-~p~es=al __ _ 

or direito do quadro e fala com a mo-
_ _y_a Ela_s".V<l!ta,_e_Sie:CO:ri:".flara;a_······- -= _; : ·--·· _ __ _ .. - ... , .. 

I . -

346 16n 

-

-

.. + 
I 

f>_S<fU(;rcja_()utroh()rne_mc:ruzil.CJSUa- _ _ . _ _ _ _ _ 
dro,_corren~()da djyejta_pa~a_es:_ _ _ _ _ . _ _ _ 
guer~a ~rn.Cl_<ta_entril_na,ca_b_ana,,l()r: _ _ ...... _ ··-····--· + -···-· ..... -- .. -

·I __ ···--·j~;~~il~ .. ~~~d~~~~~~~~=~ -- -
347 I a" - = ;- - -

·I I 
--------~ -----

, ___ _ 

. +-
I - - - , 

348 i 511 

I= = I -

... ····· 1-

L--- -

I .... ·····-

349 I· 2" 

------ ~ ·-- ----~--

··-- +·---·-+-········· 1-----

.. ~n~~~~~~ri~~~1~~~a~~~ia~~~ ::.!:= ;~~~: j ···fOG ····!'~ern 
<fUll~ Y() •. olhal)d_()J>_arll a e_s_CJ.:._f:IE!s a,- _ 
van9am nesta dire9ao com as flechas 

_ J~;~:~sonsde +-·-·--·- ... ·--··· ·-

-------- -----
nasm!oS. :Ac&mara. acampailha.- -· · 

-~~;~~~~~~c~;~n~jd~~~~~~f~'l: - ::_ : -_I ::_· _- J . _ _ -+ _ _ _ _ _ _ , . 

-··--

_:;~~~~l-~~~d~~~;~~~~!~~~J~=~~a= ~ E-~0 __ ~~ell1:~ i=~n~d~~r=.s:_j-·····-·· ...... . 
ao fundo, estao atras de alguns ar-
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2" 

2" 

1" 

bustos. Eles olham para a direita e 

aiiram~Umauiro- bandeirariie ila~sa 
atrh.s deies e \/ai[laraof.un(fo cia qu~~. 
dro. 

"l)ef!entE!par_aacarl1ara, _n~ca~to_ 

FILME.XLS 

PP idem 

. ,esquer.cJ~do'lll_adro e __ ;ljrA!; __ d!!_al:_ _ .. 

fl.Uns_arbustO!;,U_m __ ba~~E!irante __ coJ11 

uma arm a apontada para a !rente, a-

~ 1::~g~u£~;;fn~1os~ep~~~~~rr~n~~- ____ idem___ .. -1------~~------lidem __ ---~ 
__ ,(joda __ ~ireita_para;ae_,;_guer~a ... coll1_ 

flechas na mao. 0 cacique, com co-

ciar~acabe2a, esii em ~irl)eiro£~a.t~ _ = .I _ =l _ .1 
no. 

·---··--- ------

Um bandeirante atras de um arbusto, idem PP lidem -----------· --·------------ ,, ________________________ _ 

,CJihap~aaesguerda e atira. 

- --· --· -·--

Um indio viradoparaa __ dirE!it_a,l_ev_;a ___ idem PC lidem 

um tiro e cai. 

~~~~~D~=~~~!§~~1~~ifa.t~~~dil-----idE!I11_ ---l---'=C. ____ jidern 

no meio, e outre bandeirante a direi-
-- --~- .. ------.. -------- -··----- - --·------ ---------·------
ta. Estao de !rente para a dl.mara e 
.... . ··_ .--_--_-_-_--_-_ -_-_-_ ·--_---_--_-_-_--_-_ -_-_ ---_---- -_----· .. __ ----- ·t_· .. ··-·· 
olhaf11para ;a_direita. j=e__rn __ ao_Dias f_a~ __ 
Ia como bandeirante, tocando-o no 

~--·-··------- .. -- -------~-- ---------

bracro. Os tres se levantam, ficam de . --- .. ------ --· - ..... ---·· ·-·---- .......... -+-- .. -- ----- -- . 
C()S!as __ E! saemp_elofundo,s_E!9Uin_do 

_, peladirE!ita<J_oqu~ro 

2" jl)m_grupo_dE!fndio_!l a\lan<i;apela_ j ____________ ,i_dc.e=~m:: _____ ---+··..: .. 
raia, saindo das maraens do rio em 
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idem 

idem 
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~<!ire_9il.()~~s9.u~da. E_st~()dE!!J.e~il_ 1 _ _ __ j _ _ + _ _ + _ _ .... ---+-- --------· .. ___ ---~-------- -------

-----

Plano semelhante ao 348. · 
------------- ------------ ____ .. ________ _ .. - -j - ·-···--·-·-·····-·-!-- --+···-····- -1 - ...... -. ... ____ --1--- - -1 

356 

~ ,. ~~~iiiii~~=--"'· ~r~- ~~~ 1 ~~ ..... ··---····-···-·I······-.···- -· -····-

, a.s ()h~apei<J_fundo E!sq~~d_oE!_s~ _ 
junta a eles, tala com Garcia, que se 

- I 

- -··-·· .. ·-···-·-·1-·- -··-+--· -··--·-·1 -·-· 

_ .. 1= - jviras~fn~()pE;,Iadireii~(Juirc)S_I,~:~l~ ·- -··-·-
deir.antes<;ruzam ()fund()d().<JIJad_ro,_ ·-

-.~~~i:~~;~~~~';~lasatira.e J()S~ 

___ ,_ ·-

+ 

+ 

1- .. -- ······f------+-

357 3" 

l:~~~:~t;~;~~~=F'''·- ~r t= l~:~~·,_ t:-= __ 
.. Cfuerda .. (~esm,<JI()caldo_pla.J1()_~47Jc +---

j 358 1 211 

I -

--- - _ .. ____ " - -·--- -- -- ---- -- --- --- ----·------ ---- -----
.. LJmpa_nde.ira!)t"..ern.P!imeiLo plan()_ .. 
. d_e frentel'araa.camera, c,<Jrna.anna 
na mao atira. Atras dele, no canto es-

idem _ £'A [iclem ___ (idem ·- -+··-

-- ----· ---- -- ---- ------- "--------·---------- -- --- , __ _ 

-. guerdo_esta a mulher_deLea.n~r(), 
•· 

, ,, __ • ~~l~:~~;~~"'~i.o:!i~~!t_t~1~~~n=E=-,d~01:-= =~~=];~a:in;JraJid_901 =···. 
... liiYl .. Qal~()cJ.E!urna 8._1V()re_Eie atir,<lu: 

··+ -··· 

- - I - !111aJie.c:~a. _ _ _ ---.. -~ 

.. I 9" ·····\o ~an~~ira~tE._~~f'la~o ~s!l~=k.~a_IJ-
Irnatl.,cha~a_no_eE!lto._coloca.a.111~o- .. 
'neste e cai. A mulher que estava 

idem PA Frontal Musica e tiro. _c.:.. I 

- I 1--
··I --- -.. -.--....... --- -...... . -1- ....... . 

atras o acode, ficando em seguida .... ·j··· .... -- ...... _ - --··- ·-···-~-"--·- -·- . 
_de frent~ra a camera. Ela se levan-

I 1- -
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361 

362 

363 

r--- -T" com a arrna na mao e atira. 

' 4" [Leandro em primeiro plano, esta vi

,rado e olhando para a esquerda. E

lie atira 

I 
1" I Um grupo de indios cmrendo na a-

1 rei a em dire«ao a Camara. I 

3" !Leandro. em primeiroplano. de trent.,/ 

I 
para a camara, levementEl voltado _ [ 

para a esquerda. carrega a arma. A-
I tras, vindo do fun do direito, <Jm indio

[ se aproxima agachado. 
i 

364 I 5" I Um grupo de bandeirantes esta a-

l
joelhado alinhado e virado para 

a esquerda. Em primeiro plano, esta 

um bandeirante de costas. com a 

farma na mao. Leandro estano meio, 

I logo ap6s o bandeirante. Par tras. vin-
' --

l_do pela direita, o indio entra correndo, 
1--- -- - --- -- -- -

f se preparando para atacar Leandro, 

/quando o bandeirante. que estava em 

. primeiro plano atira no indio. Leandro 
I - - -

fse vira assustado e agradece ao ban· 

I I 
ldeirante. 

f 365 2" 0 indio sentado na atvore atira uma 

1 flecha. Plano semelhante ao 359. 

I I -
esta em primeiro plano e virado para 

a esquerda. Ele levauma flechada 

FILMEXLS 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Ll
i 366 3" 0 ba·n-dei_r.ante_ que ajudou -Leandro, 

'--·---- no Corasao. caindo para (J lado di- 1 1 
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PA 

I"G 

PA 

PG 

fOM 

I~P 

idem 

idem 

idem 

idem 

I 
__ ) 

I Tiro. 

I 
i 
jMusica. 

I 
idem 

I 

I;"" 

I 

I 

I 
' 

Camara I idem 

alta ' 

Fmntal I idem 



r-- ~ reito com as miios no peito. 

I 3!37 9" Piano semelhante ao 364. Leandro 

1 levanta-se e corre na dire<;:lio do ban:, 

I deirante- estadefrente para a ca-

l I mara. Ele se ajoelha perto do ban

deirante, vira para a esquerda,pe

ga a arma e atira Ao ltmdo a mulher

dele apararece saindo cJ.;,tras dos 

arbustos e fican<jo perto dos bandei

rantes. 

368 11" [o indio sentado na iuvare- fJiano 

[ semelhante ao 354 - estA peg an do 
I uma tlecha. ---- - --- -- -----

i 
3!39 I 11" :Leandro ajoelhado no m.;,ia do qua

!dro. com uma arma na mao apontan

f do e virado para a esquerda. Ao -

i !undo a esquerda apa.rece a mulher. 
I .. . .. I 

3'10 11" i 0 indio sEmtado na arvore. leva urn ti- , 

1

ro e cal. _ 

3"11 I 5" I Leandro ajoelhado (plan<J semelhan

fte ao 369) largaa arma. vira-se para 

I

a camara e ca.minha meio abaixada 
- -- - -

ate o bandeirante caido, no canto Jn .. 

l
ferior direito do quadr<J. Ao !undo a 
rnulher se aproxima. I --

, 

3'12 1 0" I Leandro. em primeiro plano, est&a-

1 fj<Jelhado cam a cabe9a abaixada .... 
I - -- - . - -

1 J'apat·ecendo s6" chapeu e uma par-I - -- - ... . -- --
, _______ j____ te d<J rosto. Atra$ a mulher se apro-

FILMEXLS 

·--------,---

·~. __ ··.· ---r-----· -1 --

_l________ -- - --- -- - -

~~idem 
' . 

! : 

PG idem idem 

idem PM lcamaral;dem 

alta 

id~m PG I Frcmtal i;dem 

id"m I I'M I idem 

id"m I PG I idem 

idem I PPP lidem 

._t_j 
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Grito. 

idem 

jrviusica, 
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------~-- --- xima. Ele;,rgue o rosto chorando. A I ,-- -r-· 

373 3" 

mulher do lado direito se inclina e co· 

loca a mao em seu om bro. Ele olha 

para tras. 

Uma mo<;a vem oorrendo pE>Io fun

do do guadro, em dire<;ao a um ho

mem cafdo em primeiro plano- apa

rE>ce apenas metade do corpo, ate 

o rosto, Ela se ajoelha, viradapara 

a direita, e ficaperto do rosto do 

homem, quando leva uma flechada. 

i--
3"14 I 5" iBandeirantes enfileirados urn ao Ia-

:rrs 511 

, I 

[ do do outro, em diagonal no quadro, 

[do canto inferior esqij;,rdo para o can: 

ito superior direlto. Olham para a direi

iia No meio do guadro. quaseempri~ 
1 meir·oplano, esta Garcia, mexendo 

1 na arm a. Ele vira a cabe<;a para tras. 

lse levanta ecorre para c:l tundo. f.. 
lcarnara acon1panha' mostrando ao 

. /tundo. a mo<;a que caL . 
I . 

[A mo<;a esta cafda como corflo vi

! rado de fnmt;, para a <:amara, corn 

'a flecha entetrada em seu peito. Gar

cia entra pel a !ado esquerdo do qua- ·r 

dro. ajoelhandojunto a ela e tiran<lo . 

o char'€!U. EIE• ergue a cabe9a da 

moc;a - e Leonot. 

: 376 I 9" JEm prrmelro plano, no !ado esquer-

1 l /do, apare<:e uma parte de Garcra. 

'---·---L- --- de c~'!!as para a carnara. Ele segura 

idem 
I PM fidem :idem 

PAN I PG I idem iidem 

Fixa I PC lidern idem 

I 

idE>m I PPF' \Camara Musica. tiros e GARCIA: - Leon<>r! Leonorl 

. balxa voze!> . 

. _1 _:___j__'--
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1 
I [Orosto de Leonor,que esta de fren-

1 I 1 te para a camara. Ela Mtil de olhas 

; 1 lf<.chad.os .. Ele a. e. rgue.e fala.EI .. a.en .. -
i I' t.reabre osol.hos, sorri, em segui~a .. 
'[ ,sua cabe9a pende para o lade direi-

j (to e morre ·· 

371 'I 4" !Garcia no meio do quadra. olha pa- I 
1 ra o canto inferior direito. C()m expres-

1 1 sao de dor . .... .. ! 
I I 

3"18 i 1" lFemao Dias com a arm ana mao e 

1 I de frente para a carnara. olha para 

I lo centro-esquerdo. 

379 I 11, to. indiosavan.,am.de fromt .. e em 

ldire.,ao a camara. Eles correm e jo

igam flechas. 
' . 

I . 
380 1 8" ]Os banderrantes ccrrem de lado. da 

I
' (esguerda paraa direita, atirando. Os 

, !indios corrern da direita para a es-

1. lguerda. Eies se encontram na I uta. 

!A cena e coberta por um<t tina carna-

l ida de poeira. Os bandeirantese os 

1 I indios lutam. No meio do quadro um 

1 i indi<J e urn bandeirante se canfron-

1 1tam. 

381 I 3" 1 Umindio i1 esquerda, luta com urn 

. . .· _ l bandeirante i1 direita.Ambos estao _ 

\ I ide petfil- urn de frente para o outre. 

Lt
' ' 1,0 b<ind·····e·i·r·ante ergue a mao seguran .. -

. I do a. espada, e abaixando-a em dire: 

·--- __ 1 qao ao indio que se abaixa saindo 

FILMEXLS 

idem PPP 

idem PPP 

idem PC 

idem PC 

idem PC 
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I 

I 

l Camara i idem 

alta 

-- 't 

' 

Frontal •Tiro. 

.• Camara ·~Sons de vozes 

alta ,e flechas. 
' 

' I ca.mara . Sons de vozes e 

1 

barxa. 'I uta. _ . 

camara idem 

alta 



----1 
i 382 
i-
i 

383 

384 

385 

!do enquadramento. I - ~- -
I --- ----. ----- -- ----

4" j Lutacorporal entre os indios e os __ 

bandeirantes. Os bandeirantes vindo 

da dir .. ita para a esgu_erda~e os in

dios da direita para a esguerd,.. 

2" 1 Um indio. a esquerda, e umbandei-

]rante. a dire ita, _lutam_com 0 tacape e_ 

1 a espingarda, como se fossem paus. 

io lndioc:ai. obandeirante erguea 
I ------ ---- - ----- --- __ ... ____ --- ---

t9Spingarda como cabo voltado pa-

l"' baixo. 

3" fo bandeirante.no meio doguadro. 

[alha para baixo: segurandoa espin~ 

)llarda do lad() esquerdodoguadr_o 

! Ele a ergue e a abaixa duas vezes 

I com f()t9asobre 0 indlo(q~e n5oa
parece no enquadramento),D_epois 

olha paraa esquercJa e sai. 

11" lsandeirante de costas corr~nd" e 

ratirando para 0 lunda doquadro em 

1 
jdire9ao as matas,por onde lugiram 

f [alguns indios. Os corposestao cal-

l ldos_ no chao, elesparam e se apro-

1 

1

x1mam __ _ __ 

i . 

[_- 386 7" I Fernao Dias, de frente para-a cama-

FILMEXLS 

idem I l~c 

baixa 

idam Frontal 1 idem 

i 

idem I PPP 

i 

I 
idem I PG I Fmntal I idem 

I 
I 
I 
' I 
I 

idem I PP 
i,d 
}' em lvozes e ruidos. 

i I f ra, colocando a espada na bainha. 

i j olha para a esguerda. por onde entra 

] 
1 

1 um homem gue tala com ele Oho- t···-- ' 
) lmem sai. Fernao Diasse vira,abai- _ _ _ I 

, ____ _L xa a cabe.,a e sai eela direita. 
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BANDEIRANTE: ·Vamos atras de

le.s! 

FERNAO ()lAS: .. Nao, deixem eles 

irem. 



---c---:-:-(-:.~mprirneiroplano. urn bandeiral1ie 

passa amparado par uma mulher, 

,caminhando da esguerda para adi

reita (elesaparecetncortadospelo 

enquadramento). Ap6s elespassa

r..,m. um bal)deirante e umpadre_..,n

trampela direita e chegatn perto de 

uma pessoas caida. Um neQrO entra 

em primeiro plano e de costas para a 

camera- ele vai do canto inferior direi

to e sai pelo !ado esqtterdo. Ao tun

do o padre olha os mortos. Um ban

deirante de costas_entrapelo canto_ 

inferior esquerdo. se encaminhando 

388 7'' 

1 para o padre que esta de !rente. Ele 

[se abaixa petio de um clos mortos. r--- ---- - - -- ---
lenquanto a padre caminha em dire-

l<;ao a Camara, tambem SE' abaixando 

1 perta de outro morto- que nao apa

[ r<>ce no quadro. Pel a- canto inferior 

[esquerda, entra uma mulher de cas

Itas. que se abaixa perto do padre. 

, Dais bandeirantes estao de pe ao I - ------ -- ----- ----------- --
, ftmda carregando um marta. 0 ne-
1 - --- - -- ----· -- -

igro e um outra bandeirante tambem 

r carregarn um marta, passanda em 

[primeiro plano e sainclo peio !ado es

jquerdo inferior, de frellte para a ca-

rrnara. 

I -- ---
1 Fernao Dias, ao lunda e no rneio do 
I 
1,quadro. caminha ern dire<;iio a 
I -- -- - -- - --
!Camara. Oiha para a esquerda.por 

·-------'lc:.o:.:nd:;;.e~entra Garcia. carrega-ndo L9()-

FILME.XLS 

,-
idem 

1 

PC fidem - 1sons de passos IPA[)RE :veja esse. Ajuda aqui 

PADRE:- l_eva pra Ia. 

;-
' 

idem 
PG: l"'m ISoo> do!""" 

·- ~ 
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--·-·--r--1·----rn;,r r;;5""br:~S,";;o;;; a·flecha espe- -;--------
' . . 

: .. 1 tad a ems.<.ou \:orpo··· El<.o p;1ssa. ····p· or 
J. Femao Dias .. , olha, continua cami·· 

; 'I nhando atraV<.!ssantlo oqwatlro em 
1

1 
primeiro plano e saindopela, di~eita. 

1 Ferna.o Dins o aeornp<1.nha CI::Jm o (:I-I ···. .... .. 
1 lhar. 

I 
3139 1 3" 

I 
i Um__ honnern deitndo d~! fn:~ntH para 

I 
a ci!unal!a, em diagonal'• nc• quadro. 

idem f:'M I Camara Pequenos tuidos 

I 

390 

3!J1 

392 

393 

I . _____ L_ __ , 

7" 

8" 

8" 

26" 

I 
com a r:abeq<t no c<mto superior dt

reito. Uma m•.tlhm esta abaixada en-

faixand<l a sua p•erna. 

Ao fundo. o padre e uma mulher e~~

tao <>baixadm; pmto d<.> urn rnorjo
1
_ Al

gumas pe~;soas pa~;sam <.>mprimeiro 

I
. p_l_a~~~·-- <::anegoando tn01ios e l~_r_i_d~s. 

FUSAO. 

l
As pes~;oas circularn_ com ca,valos 

pelo acampamento I . . .. -. -·· 
Os t>andeirantes e as pessoas que 

os acorn p<m ham, passam de costas 

e em fila, caminhando umas atr;is 

das outras, com os cavalos e o~. e

·/quipamentos S"em do canto inferior 

l
direito em dir<e9i\o ao !undo do <JU"-

dro. 

idE!m 

idf:!m 

idl:1m 

baixa 

PC I Frontal idem 

PG [idem Sem sons. 

PG Camara Mttsica 

I - --- -- ---- -- ----

/Ao fundo, os bandeirantel; passam PAN I PG I Front~>l Mttsica. 

I
a cavalo, cia direita para a esqu.arda. 

Em prirmeiroplano, viltias cruzes. ... I . -j 
·---'I_Fernao Di~a a !rente. A din,ata ___ .J__ __ _J_ 
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----r-
. 394 

I 

I 
I 
I 

I 

I 

395 

396 

397 

16'' 

10" 

16'' 

4" 

[acompanha~ 

f:l.lst\.0. 

Os bandeirantes em fila. de frehlepa

ra a camara. caminham da esquerda, 

para a direita. subindo o morro. 
f:ust\.6. . ..... 

Os bandeirantes eas_pessoas, em 

fila.descendo um morro,erndiago

nal -do canto superior direito j)ara 

o canto inferior esquetd(). Elas estao 

Ide tr:nte para a d\.rnara. 

rFUSAO. 

i 
1 
Um grupodeband<>iranteslt cavalo. 

estaojuntos no meio doguadro. (;a

minham de frente para acamara<> 

em direc;ao a essa. Fernao_Dias. es

tii a !rente. a_direlta do q(Jadro, junto 

corn outro bandeirante. Elepara, a- . 

ponta para a frente- em direc;:ao a 

camara.- tala e olha para aesquer

da, onde E>sta o outre bandeirante. 

Paisagem. mostrando a agua e as 

rnontanhas. 

1

1 

3\J8 I 8" Continuac;:aodo plano 395. Fernao 

, Dias sabre o cavalo. tala. Eles des-

j cem _?o cavalo. 

I I FUSAO. . . .... .. 

FILMEXLS 

Fix a PG 

idem 

idem PG 

idem PG 

idem PM 

I idem 
~ ---

----- --- l ---
Camara . Sem sons. 

baixa 
- _, -

J, 

I 

I 
\ Ca~~~o~ - passos 
rMusica. 

I 

I 
I 
I 

idem I Sem sons. 
1 .... 

IP<tssos. 
·I 

I 

FERNAO biAS: - A~]UL 

FERNAO DIAS (ern off): -A monta-

nha .. E este o lugat· .. 

FERNAO DIAS: - Vam<Js acampar. 

\ 3!J9 I 7" IHomens e m<Jiheres limpa111 a-terre- PAN ~ PG _,idem I 
L- 1 no com enxadas e hlontam o acam~ ----'---...Lili1.9e.::;.mc.;;.. ----...1..--------------,_J 

Pagina 78 



-1 
4oo I 

401 

402 

403 

~amento. ACamara faz um pe gueno 

! rnovimentCJ para a direita. .. 

4" IO ac:ampamento montado- aspes

soa~; circ~lam por ele. 

5" 

10'' 

14'' 

Um homem a esquerda e em prirnei-

1

, ro plano .. conversa com Fernao Dias .. 

it dir"eita, ao lado de urna cabana. Ao 
- --- --- --- -

fundo alguns homens e a mata,, 0 l hom em que estavaconversando, 

/vira decostas esai indo "m dire<;ao 

l
aoftmdo do quadro. De frente pam 

l
acamara, outro hornem se aproxi

rna, vindo do fundo. 
---- -

Homern a esquerda, Fernao Dias a 
direita. Estao de pertH e de I rente urn 

para a outro. Ao lunda, a parede da 

cab11na. Eles conversarn. Fernao [ 

Dias aparenta preocupa<;:iio. Eles se . 

vi ram e saem pElla lad a esquerdo do 

quadro. 

Os clois caminharn de costas. 0 ban-

. fdeirante. a esquerda, Fernao [)ias, a 
direita. Ern ptimeiro plano. a direita. 

um corte mostra umaparte da 

cab11na; aofundo, a mala e algumas 

pes!;oas. Eles caminham em dire<;:ii() 

. 1 lao fundo. Fernao Dias tala olhando 

FILME.XLS 

Fixa 

idem 

idem 

idem 

.-1 

PG 

PG IFmntal 

I"C !idem 

PG lidern 

/ Sern sons.: 

I 
I 
I 
' 

idem 

PCtSSOS. 

HOM EM:- Dom Fernao, eles estao 

desanirnando. Convern que Vossa 

, Merce tale corn eles. 

j FERNAO DIAS: , Vou I alar. 

I 

FE.RNAO DIAS( aoindio): 

valo! 

[ para aesguerda, par onde entra um 

indi<J carregandCJ um saco. 0 indio 

. __ _l__ ~~;~t:=~~oq~~:;~ :~:~:J~;l~~~- I ±--..1'------~----------------J 
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--·--r 
I 

I 

I 

I 
,_ 

I 
404 1211 

I 

405 1" 

406 I 2T1 

407 23'' 

continuam andando ate o grupo d~ .. 

homens. 
--r 

FILMEXLS 

.I Fernao Dlas ·~ esquerda, obandei· I id~m 
'I·'·"'. nte adireita, cam. in. h. am de .. f.r .. ente 
para a camara, f.m prime ira plano. 

. ,umgrupo dehomensreunidos(ve· 

seapenas otopodos chapeus). Pe

lo canto superior esguerdo, Garcia 

entra, indo em dire9ao ao grupo, fi

cando do lado direito de Fetnao Di- ·· 

as.f'elo lado esquerdo do!;Jrupo 

. !Jose Dias aparece caminhando pa

. f ra perto de Fernao Dias. _ .... . .. 

I 
Grupe de bandeirantes, visto d•~ fren-1 id~m 

te pa.raacamara. apoiadosnas en-

xadas. 
I 

F•lano semelhante ao 404. Fernao I idem 

·I·Dias de, !rente para a cam .. e ... ra. Atra,s .... 
dele, ao lunda, o indio vempuxando 

l
um <:avalo, ele para. Fernao Diase 

os bandeirantes se vi ram paraa di- . 

reita. Fernao Dias sobe no cavalo, o 

indio saipela esquer~a,Acarnara 

acornpanha Fernao Dias a cavalo e 

os bandeirantes andando em dire-

Osbandeirantes caminhafl'lde fren- I _. idem 

jt~. Eles entram pelo !undo e para_m 

1 encCJstas. I .. ..... .... ....... . ... . 

PG 

PC 

PG 

I"G 

_·------1 

baixa. 

Fmntal [idem 

I 
I 

Camara j idem 

baixa. I 

I 
I 

I 
! 
I 
I 

idem ! Sons de enxadas 

J batendo na terra 

FERNAO DIAS: ··Esse eo roteiro de 
--- ---~ 

Marcos de Azeredo. Havemos de 

encc>ntrar as esmeraldas nesse Iu

gar 

VOZ EM OFF: - Queremos voltar. 

FERNAO DIAS: - Tenho certeza! 

F.D.:- Vamos! 

F.D.: -Vamos todos! 

lpertodeum barranca. escavandoas .. l 
' . ---------L--~------~----------~·------
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- I Frontaificiem 408 I 3" I Bandeirantes de !ado, virados para I idem I PC 

a diteita. escando as encostas. 

409 I 7" I Em primeiro plano, de C(Jstaspara a I idem PC lrdem I i:a: lvoz EM OFF - Dom Fernao! Dom 

camara, estao Jose Dias e Fernao 

IDias. Ao !undo os homens escavam 

. ~:a;~;:~: i;;;~~~:aa~av~::~~:~ 
direita, saindo doquadro. Jose Dias 

o acompilnha como olhar e depois 

I I I ltorna a ficar de costas. 

410 12'' 
1
Homens escavando obatranco. idem PG 

I 
I 

Doen~asno 411 14" vasE; bras de costas, a esquerda,-,,_ idem PC Frontal \idem BANDEtRANliE:- Padre Luiz disse 

acamiJamento llha paraum bandeirante, de fr .. nte, a I que JMuario e Afonso estao para 

direita. Eles conversam. Jose Dias morter. lsso aqui ja es!a um inferno. 

vir a acabe~a olhando em direc;ao I JOsE DIAS : Re(ma osoutros Hqje 

a camara. a noite, na ca~ana abandonada. 

412 10'' Femao Dias, a esquerda, o padre. a idem PC idem lrc!em PADRE: - oAtonso e 0 Januario es-
direita1_ Um de !rente eara o outre. Ao taomuito doentes. Convem<:jue Vos-

flrndo aparece o caval a. sa Mardi, va visita-los. 

I 
i'-1ERNA66tAS - Voujit 

413 4" . I Horrrens escavando nas encosias, I idem I PG I 

[viraclos para a direita. 

l PM .)Frontal .I idem 
I I 414 8" Uma parte da cabana, a esquerda PAN I PADRE: -ties estao multo doentes. 

Ao lunda, o mato 0 padre, a esquer-

. )da e Fernao Dias.a direita,caminham 

·de !rente para a camara em dire<:;ao 

a cabana
1
A camara acompanha e-

les cheoando e Fernao Dias entrando. 
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I I - I i06_ iicf~m ISem sons -~~~~1~s~!~di~~om dia! 
415 7" Cabana vistapor dentro. Dolado_<lli~----1 Idem 

reito tem Umili cam a, onde um hom em 
-- ----- ----- ·--- ----- ------ --- -1 

esta deitado. Do lade esguerdc•. uma 

lmulherajoelbada da agua ao doeMe 

Fernao Dias •~ntra pela porta, do lade 

direito. seguido pelo padre. Eie tira 

o chaeeue cu111primenta a mo9a.que 

se lavanta. Fernao Dias e o pac!lre 

param_perto do doente. A 111o9a sai 

pela esquerda. 

416 101
' [ Um hometn deitado de lrente para a idem ! PPP Camara idem BANDEIRANifE: - Dom Fernao. va-

camara, olhaparaci111a.a direita
1
No baixa 1110_1rolta pra Sao Paulo.Q Iugar 

canto direito aparece uma parte de esta amaldli9oado. Vanna voila Dom 

(ernao Dias. Fernao? Volta Dom Fernao. 

I 
417 7" Fernao Dias, em primeiro plano. a es- idem PP Frontal idiS!m FIERNAO DIAS: - Vosmece. vai sarar 

querda. de !rente para a cam am. 0 Manso. Pique sossegado. 

padre_atras a direita. Fernao Dias e f1ERNA0DI,IIS(pafaa moqa que es-

o Padre estao olhando para a canto tafo~radoquadro):- Ja deram a bebe-

inferior esquerdo do quadro Fernao I ragem? 

-. !bias vitae ergue a cabe<;apara, a 

lfrenh~ a direita. 

[FUSAO 

418 4" i --- -- I 
I PP +idem !idem I M09A' - Dei a!:)_Ora mesmo Dom Fer-_ ;Mo<;a de frentepara a d1mat-a,olha _ idem 

!para a direita. fala, vira para a esquer- nil.o. 

da e sai. 

419 4" lA mo9a esta em pe. a esquerda. do ! idem 

doente que esta deitado. FernaoDi-_ . 

I as e opadre, es·tao em pa. a dlreita. 

No canto dire ito do quadro esta. apor-

L~ d!tc~b~na, 0 _padre e Fe mao Dias 
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.------,-----,----~~n e saem da cabana. 

420 8" 

421 1411 

422 6" 

423 5" 

-

Lado el<lei·no da cabana. Fernli<J IJ<i-

l
as esta saindo da cabana, de !rente 

para adl.mara. E:le coloca o chap€,u 

10 padre sai logo atras. Fornao :Dias 

1

anda umeouco epara, ll mo<;:a_e~ta 

na port;a, ele volta um pot!co. 

Em prirneiroplano, de costas,Fernao, 

Dias esta il eaguerda, eo pa.dre a 
ldirelta A mo5;aE•st& erns·egundo 

plano, no meio dosdois:Eia sai da 

porta da caba,na e s.e dlrige a Fernao 

Dias falando. Fernao[lias E> o_padre 

saempe/c. cantc• interior esgue_rdo, 

de ftentepara a caml!ta. A rr'O-taa

baixa a cabe~a.virilt e •entranacaba-

lna 

I
. . . --- -·- .... 
Fernao Dlase o pa.rlre, caminham 

de costaspelo acatnpamento. Do 

!ado esqu•~rdo deles tem uma caba

na. Ao iundo, o rnat·o. Fernao Dlas 

entra n" cabana setJuidopelo padre. 

Interior da cabana. iFemao Dias a

parece en·trando p~?J/a •esctuerda do 

quadro e tirando o chapeu, ele esta 

'de fade, viradoparu adireita. Ao fltn

do apareoe a parecl/e desape da ca

bana. E:le se encaminha para a di-

1 reita, o padre vem atras. A dimara os 

l
acompanha ate chegarem ao canto 

direito, onde uma mulher esta senta-

FtLME.XLS 

idom PM 

idom PC 

idom PG 

PAN PC 
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idem idem 

Musica (quando 

I eta ehtraJ --

1 ,,,•, •' ,,,• 

idem Musiea 

idem 

M09A: - Dom Forn_ao !• 

MOQA: - Ele val sarar, Dom FeMnao? 

RERNAobiAS 'Sosse!Ja muiher ••.. 

Ele fica bom. 

f'ADR~( qwand<J entra) -Bo!ndial 

PADRE: -Como val Januario? 



424 6" 

425 4" 

426 
I 

3" 

427 4" 

428 24'' 

daflerto daparede dacabana e llln 

homem esta dei'tado, it dire ita. 

Januario, deitado de fren_tepara a 

camara, et!;jUe acabesa e olha pat·a 

a esquerda, !ala. abaixaa cabega, 

fecha os olhos,yirando para a direi

ta, ofe!Jante. 

Fernao Dlas, a esquerda, de perfil 

0 padre, rnaisao fundo,de frentepa

ra a carnara, olha na direqao de FE•r

nao oias.Ambo~ olhain ~ • .;<,, a c:;,:;,_ 
to inferior diro:.ito. 

Interior da cabana. Femao Dlas ern 

primeiroplanodecos_tas para~ cilr 

mara. 0 padre maiu atras, de I ado, _ 

olha paraa _direita . .1\o fun do a n•u

lher sentada no canto. 

Cena externa. 

Fernao Dias eo padre carninham _ 

da esquerdapara adireita. Um gru

po de_ bandeirantes entra pel a dire ita 

doquadro, se dirigindo na dire9aa 

deles. Eles param. 

Femao Di_as,ao ce_ntrc1, em prirneiro 

plana,voltado para a dire ita. Jose. 

Dias esta a suafrente. 0 wupode 

bandeirantes o c:irouncla. •Garcia es-
- -

tii junto de Jose Di<Ls. l~etnao Dias 

sai pelo canto inferior dimito. alguns 

bandeirantes 0 seguetn, inclusive 

FILMEXLS 

Fix a 

idem 

Idem 

idem 

idem 
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ppp 

PC 

PC lidem idem 

PG 

PC lidem 

JANIJAIRIO: - Padre Luis, estou muito 

RERNAO:DI.ii.S: , MandeJ"eparar a 

beberagem. 

RERNAO DIAS: , Como e? Nada? 

- Ni!io encontramos na

da. Andamos por todo o ce"o:l\!1\da. 

RERI\IJ\o biAs-- Arn8:nt1& continua-



Sequencia do 429 
beijo 

430 

431 

432 

433 

4" 

3" 

I 6" 

I 1011 

l Garcia. Jose Dies e os outrosban

deirantes que ficaram, estao de frsn· 

tEl par" a d\mara. Alguns bat>de·iran· 

t(!S Saem par tras, a esquarda, ()UttOS 

ficam conversando com Jose Dies, 

[sainda depoispeia esqu.,rc.la. Jose 

Dias fica s6, olhando para a din!ita, 

de costas para a dim<~ra. 
f'tJsAo. --· ..... 

lt1terior da cabMa. Jose Dial!, a di" 

roita e <l()fundo do quadro,tira o ch11· 

peu. Lucia, a esquerda,_fica deco~;-. 

ta1s diriiJindo:seaJosE. Dias. 

.. -

Lucia defrenle para a camara, ii. e!;-

guetda do quadto. Em primE>iro pla

no, no canto direito. aparece aF•enas 

a mao de ,Jose, levant<!ndo wm ·Capo .. 

JosE! Dias. de perfil, esta virado pa·. 

ra adireita. Bebe algum<lcoisa -r:er: 

min a e se vira de !rente para a cam am 

[e Othapara~ esqu_srda.Fica, dE1 frsn- ..... 

[tEl, and a e sai pela ••squerda. 

I ....... -·· ... ·- .............. - ... . 
[Lucia e Jose Dias, caminham para o 

[fLindo de costas, vira111 de frE>ntE! e 

[ S•entam na cama. A carnara a.compa· 

'nha. Ele tila a bota. En quanta conver

)sam LUcia segura no bfayo de . .Jose. 
~--- ---- -----

1 

Lucia de costas e em j)rirneiro olano. 

FILMIEXLS 

idE!m 

idE!m I PP )idem )id"IJ1 

I 
I 
I 

idE!m J f"PP _)idem I idem 

I 
I 
I 

Fixa I PP jidem jidem 

PAN 

Fixa PP lidem idem 
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BANDEIF1JINirE: • Hlojs, na cabana 

alllarr,donada. 

JOSEDIAS : E. 

LIUOIA: • Ja sabe que Afonso e Janu

ario •SStaO a motte? 

JOSEDIAS • Sei. ja sei. 

LIOOIA: .. Fala com leu p<l:i. 
JOSE oi.ii.s . N~o~dillnill. 
LIUOIA: • Precisamos sair daqui. s-e. 
lt);~~~erdes destas fab~~es~ q_~_e se_~!-~ 

de rnlm? 

100IA -Lugares tao irnpE!stiac.los 

F ale com ele, Jose. 

:JosE: DIAS • N~o. E:I.J teni.() pianos 



4:l4 

435 

436 

437 

438 

f •. · .·.·.·· .• ·.·· .... ·.·· .. ·. r.······o· .·• .• ·····€!· .D .. ias m··a···isa···t·r·a····.s •... olh···-·a·p···a.ra L.·u···-:-· . , __ __ _ cia, ticando com o rosto de_ frente pa- , _ 

m a d'lmara. Depois vira o rosto fi-

- ··- [cando de perfiL .-.-· - -- .. - •-- -' 

6" I Lucia. a esquerda, em segur,do pla

no, de_freMe_para a camara,Joae, 

a diteita, em primeiro pla.no, olhapa

ra baixo. Ele inclina-se para tra~. apoi-

1 an do-se na cam a, olhandopara ela. -- '·-

IL(Jcia o abra9a emocionada. _ ·- _ 

3" I Lucia, cle frente, a dire ita, abragada 

a Jose, de costas a_ esquerda. Ela 

esta sorrindo_ Ela se afastatlm pou

co dele e o olha emocionada. 

17" [JoSE!, a esquerda e Lucia a direita. 

9" 

13'1 

Estaode costas para a camara, e 

um olhan~o para o outre. Ele segura 

o rosto ciE>Ia e abeija, inclinando-a 

sabre a cama. A camara acompanha 

o mt>vimel1to ... -- -·-·. __ _ . 

1 
lr,terior de uma cabana. Tre~ hc,mens 

estao sentados il. esquerda- dais_ 

deles, um de frente e um de costas 

para a camara. U m qu;~rto home111, 

esta de ee. a direita, e se encarninha 

ate onde esta.o os outros. Eles <;on

lversam (Noite) 

I .-·-· -··- .•. I 

Umbandeirante dill perfU, a esr1uerda 

No rneio, esta outro, de frente, e a 

FILME.XLS 

~T
-· 

------ ----- ----

___ ' ---- --

idom I PM lidem 

idom I PP I idem 

Fixa PM 

PAN 

baixa. 

Fixa I PC 

idom I PP 

direita, em primeiro plano, esta ~~·---
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SEim musica. 

o pai hade ceder. 

LtJOIA: - Entao voltamos para Sao 

Paulo? 
JOSE biAs -siln. para s~oPaoulo .... 
[vOlA: - Quando \lamas? Quando? 

JosE:: , Hade ser logo.··· 

[volA -Alil. Jose ... 

JosE biAS: :Nao predsas chorar · 

N6s vamos voltar. 

BANDEIRANlrE (empe)- Est~o die-

morando. 

BANDEIRANlrf: (de. costas) -~erk 
. ,<l_uedesistir<!m? 

BANDEIRANlrE(sentado):- Temos 

que esperar. 

-- --- --·- --

BANDEIRANlrE(de perfil):: Vosrne· 

ce, conlia 11o Ze 'Paes? 
"' - -" - -

BANDEIRAN1fE (do meio}·,- Nao tern 



FILME.XLS 

·-.--r~-1 ~=~~~f~~~~~de costas !j6aparecen1 

I I 
I 

439 1 3" Vista externa d;a cabana. Um he· _ _J_ .. . idem 

440 12" 

441 3" 

Descoberta 442 3" 

mem seaproximadecostas (•1stf1_ 

corn uma capa). Ele (Intra n~cab:;,na, 

Interior dacabana. Ern primeilo pia· 

no,decostas. apa.re<;ernas5a:bec;a!1 

~e doi.s homens sentados. Empl•, 
norneio,e ao !undo do quadm,e.stao ..... 

dois homens, de cada ladoda pcwta 

edt;> !rente para a.£amara. Jose Di

as entrapela porta. Os tressediri· 

IJem para_a mesa .. <>nde os outros 

dais estao sentados. vindo em dire-

<;ao a Camara. 

Exterior da cabana. A cabana esta 

a esquerda do qu:adro. Unn homem 

antra no quadro pela direita e carni

l nhaetn dire<;ac>aela 

do plano . 

Yelha Goiana -~ 

Uma n1ulhet.de !rente para a ciimara_ 

sai furtivamente detras das atvores. 

Ela olha desconfiada para a direita . _ ... 

II 443 I 5" Continua<;.'io do plano 436. Ohomern . 

para, olha para os I ados e continua 

1.. .. la.ca. m. i.nhar e.nn. ·.d .... ire. <;a·o· a c.abana .. _ .. 
, entrando E!m seguida. 

,_ ___ h I 10" jlnWiordacabanaContinu~yaodo 

Idem 

idem 

idem 

idem 

idem 
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PM lidem 

idem 

PG !idem 

PP lidem 

PG lidem 

-PC lidem idem 

JletiiJO: Ele guer levara mulherpara 

Sao Paulo. Sendo ele o chafe dole

vante. o velho nao vai contra o filho 

JOSE DIAS : E (J 1:\u\lusto? 

BANDEIRAN1rE: - Ainda nao veio. 



----,--

1 4<15 

I 
I 446 

447 

I 

448 

I 

I __ L~ 

1511 

8" 

5" 

2" 

plano 435. Emprimeiro plano.esli.o 

os dais homens sentados dEJ costas. 

Emse!lundo plano. Ires homens~s: .. 

tao de !rente. Jose Dias ao meio. Ao 
- -- ---

flmdo, Hntra pel a porta. o hom em que 

estava Ia fora. Os Ires hornetls olham 

para tras. 0 homem S€1 aprm<ima .. 

Eles se olham. 

Jose Dias de !rente para a cil.mara, 

lala e olha em volta. No canto es· 

querdo, aparece uma parte do rosto 

de um dos bandeirantes. Jose ()las 

olha para ·~lee dizpara todos. 

( Golana)seaproxima da c!lbana. 

em dire<%o ao !undo do quadro e de 

costas para a camara. Ela paraperta 

da cabana e espia par umalresta:_ 

Interior da cabana. ,Jose Dia!l de 

costas. em p€• a direita de• quac:Jro. De 

frente, em segundo j)lanO, esta!) OS .... 

dais band•~irantE!s sentados. Um ou

tre bandeirante HS!ii de COSI<~S. a es-

1querda de Jose Dias. 

Exterior d<• cabana. A mulher sai cor-
- -- - --

tendo E>mdire9a0 a camara, e Sal 

pela canto direito. A cabana esta no 

!undo do quadro. 

FILMEXLS 

--- _,.-

idEJm idem 

id<>m PM 

I 

id;,m r PC 

id;,m PM idem 

I 

16" ~~:t~:e~;~~~:n 9 a ::;:::~~~ 0 o:~:··· L_ ld!,_m---"----.-J'----1...--
PM idem idem 
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~
---

- --· 

-~:: --

I 

JO$EbiAS : 0 plano e este Vamos 

tamar conta da Bandeira. Temos que 

erende1· §orbaGato eGarcla Paes. 
Vosrnece e T eodoro. vao cuidar da 

p61vora, Ia bam? 

BANDEIRI\NTE (sentado aesq) 

• Quem val malar Dam F;,rni!.o? 
-------- ---- ----

BAI\JDEIRAN1rE (sentado adlreita, 

se dirige a Jose Dias) :- Vosmece 

lte~ c·C?_ia~o-m'? 

I 



-----~--~--- I ado Cfueito doquruJro, ar;;;re~ 7 
mulher. Ela and<t rapidamente E•m 

dire<;aO i>. camata,tropey;ln_do El C2!· 

indo. Ela se l<=vanta e sai mancando 
1 
I . 

I 4' I . ;o 

I 
I 

I 4''1 I ,, 

4(;2 

4(;3 

11" 

1t1 

- - - - ----

pelo canto inferior dire ito do quadro:_ 

No funclo doqua.dm,aparece uma 

cabana. A mulher entm em cenap_<=· 

lo lado direitc>,_indo em dire.yao a ca-

l
. bana.A camara.acornpanha. Ela se 

dirige a porta. 

!Interior da cabana. LU<:ia: de frento 

para a ciimara, esta. deitada, naca

ma, que fica Emcostada nocantoda 

da j)atede e do lade 9SCjlH3fdO do 

guadro. Elaescuta ai!)Uetnchaman

do, 11e er11ue ·da cam a e caminha ate 

a porta, ficandodeco$tas eara a 

camar_a. Acatna.ra a.co111!'anha o_mo

vimento do Lilcia. f:la abre a porta 

rnostrando pE•I()ViiC>,a m_trlher que 

estava do I ado de fora. 

1 0" lA mulher clefrente,pa,ra a c.amara, 

falasussurrando. Olha para a es

querda. per onde a.pareco~ o cont()t· 

no do rosto de Lucia. 

FILME.XLS 

Fix a 

PAN 

Fix a 
PAN 

Fix a 

Fix a 

·-1-- -" - -- - ----

- ...• ···•·•··· 

f'M 

f'M 

5" I Lucia esta na porta da cabana e de 

frentepara <lcamara,EI a aparece 

em segundoplano e a e_squerda~o 
i 

1 
lquadro. Olha para a direlta,ondea 

L--.....-____ .._
1 
___ · I ~~~i~:~i!':ci"~ja ~=~:~sd"!p~~:!~i> ---"-· 
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MULHER( em off): -Lucia! Lucia! 

(pronuncia: Luchia! Luchia!) 

: MULHER: -Lucia, dig a pro Jose ir 

l
~visar Dom Fernao, q\Je_ti\o trarnan

do contra ele, Ia na cabana a ban do-
---- --- - -- ---

nada. 

LUO.IA: - Goiana, o ,lase naa esta. 

Entre. Vau avisar Dom Fernaa. 



---~--1---· 

I 

I 4S4 

I 

! 4(;5 

I 
I 

I 

I 
I 456 

I 
i 

1 457 

I 
I 

I 

I 

I 
. .I . 
. _ _L__ 

2" 

8" 

11 11 

26 11 

ra-;;iilla."nd;;:---------· 

Femao Dl;~s. dentro da. cabana. sen

tado em uma m_esa d_!! !rente para a 
camara. Esta escrevendo. 

Acatnp<~mento. Ceroa Etxterna. Lucia 

vem peloiundodoqu<odro.deir9_rlte 

para a di.mara. ela vira ~d~eita em 

dire<;ao a urna cabana que_esta do·

mesmo lado. A di.mar<> a<:omanha. 

Ela fica de costas para a camaraE! 

para na f>Orla da cabaMGhamando 

Femao Dias. 

Femao Dias no interior da cabana. 

Continua9ao do plano 4541 Eie se Ia

vanta. pe!Ja a vela. sai pelo iad<>_di

t<lito, caminhando ate aporia. A cil.

mam a,companha. E:ie paraperto da 

porta. 

Femao Di;;s
1
de C()Stas. a esquerda. 

e emprimeimplan<J. E:le abrea por

ta. L~cia aparec<! no 11aa daparta. 

Esta de frentet e a direita do quadm. 

Ela olh;; para eiEt._E'Ies conv<Hsarn. 

Lucia sai. Fernao Dias fecha a potta. 

'ficando de !rente p<tra acamara .. 

FILME.XLS 

- '" :-;;,,m 1;; .. - .. -.. -· 

Fixa 

PAN 

PAN 

Fixa 
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PM idem 

PP 

PPP 

LUOIA: - Dam Fe.rnilo! Dam Fernac>i 

LUOIA: -Dam Fernilo bias. Vossa 

Merce Hsta s<>ndo traiGio.INa caba~a 

aba~donada.,stiloplanejanclo a sua 

morte. 

RERNA06iAS ·Que disserapariiJa? 

LUOIA: -A velha Goiana ouviu tuda. 

do lado de fom cia c:abana. Eles ail1-

da estao 1&. 

RERNAObiAS: · Aind<> e!;taola? E o 

LUOIA1 - N~osei. P·~nsei quE> e!;tives-

.. -~ _··· •·•·•·· ··.. l!!e aquL .•. . . ·. -··· .• ··. 
---.!.~~-----J!:!.ERNAO DIAS1 : In, procura·-lo. Di;~~ 



; T---~ 
----l 

I 

I . 
1 I .... .. . --
( 458 13'' 1 Femao Dl_as. de !rente para a ci\marii.. _ 

• fvirapara a esquerda,_Caminha de 

I ' caheqa. bai~~L ate a me~a ohd.~ es~ 
1 tava. Coloca a vela no Iugar. vira pa-l .. . ... . ... 
1 ra a direita. pega algo no_ chao. sen-_ 

'1 lta-se e cotne«a a vestir a bota. A ca-

l 1mara acompanha todo o movirnento 

1 (de Fernao Dias 

1-- I --- - ----

1 459 7" IP ___ . ela. r __ o_ rta .. da cabaM entra Garcia 
I de !rente para a ciunara e caminha. 

em dire9il.o a esta. Ele olha para o 

460 

1 canto esguerdo. 

I 
27" '>Fernao Dias sentado e a esc,uerda 

doquadro, olhapara a direita. onde 

~sta Garcia. Garci<l estaernp~de 

perlil, olhando para Fernao bias. que 

term ina de vestit· a bola. fioando de 

pe. Ele pega o chapeu. apaga ave-

lla e sai para a direita Gatcia segue 

,atnis. Eles saem da cabana. 

I 
I 

I 

i 
I 
I 
I 
I Femao Dias, na !rente. e Garcia. atras 
1-"" ' " ---"" -- --- - ---- -- ---- --

saern da cabana. Garcia fecha a 

FILMEXLS 

PAN 

Fixa 

idem 

Fix a 

PAN 
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PP lidem IMusica. 

PP !idem 

PC !idem 

PM I idem I idem 

que venha imediatamente. 
LIJOIA: - Sirn. senhor. --

FERNAO DIAS:- A<Jueles mis~raveis 

querem matar-me. Mas lhes dou __ 

!Jmii n9ao 

GARCIA·. -Quem meu pai? 

I 
FERNAODIAS: - Estao na cabana -

abandonada. lsto ainda e reflexo da 

'obra de Antonio do Prado. 

Ei de manter_ disciplina na minha 

bandeira! 

Esses presos desviadoshii.() de veri_ 

GARCIA: - 0 senhor vai Ia? 

FERNA6bllls:- vau. v~ dizerao 

!3orba para reunir as hom ens eara 

cercar a. cabana. Procure Jose tam

bern. 

FERNAO DIAS: - Va pto('.Urar oJosel 



462 

463 

464 

I 

465 

24 11 

3" 

porta. enguanto Fernao Dias encami

nha-se paraa direita.defrente para 

a camara.co_loc_ando o chaeeu. Gar

ciao alcan9<1. eles_param. Garcia 

sal de frentepelo lado e~querdo, __ 

Fernao Dias_veste a capa e tambem 

sai. de !rente. massaipE)IO caf11o di: 

reito. A dl.mara laz um pequeno mo

'tv.imento acompanhandoFernao. Di
as. 

- - ----- -- -----

Vista externa de uma cabana no 

<:anto esquerdo do quadro,Pelo can

to direito, Femao Dlas entra de cos

tas naquadro,se apraximanda da 

cabana. E.le olha e_esplona, 

IMeriar da cabana. Os homens estao 
--- -- -

reunldos em circulo. Tres homens es-
--- --- --

taosentados aesquerda, etr~s em 

pea direita.Jose.~sta no meio dos 

gue estaa em pe. Dais homens que 

estavam sentado levantam-se. 

12" [Ferniicl Dias, a dire_itado_ quadro e 

de cos_tasparaa camara, Garcia _ 

esta a esgue!da,, Eles es_pio_nam a 

cabana. Fernao Dias se vira, fican

dadefrentepara Garciae falando . 

com ele. Garcia,aproxima-s~ da ca

bana para olhar. en quanta Fernao 

Dias abaixa a olhar em sinal de de-
--------- ----- --

cepc;;ao. 

FILME.XLS 

idem MOsica 

idem f:>C I idem I idem 

idem f:>P 

2" [Os hom ens reunidas dentro da caba-l Idem I f:>C I idem I idem I 
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FERNAO-DIAS: - E teu irmaa! 



·-1 
I 

I 
I 

I 

466 

467 

468 

17" 

I 11" 

1411 

,...--;;--·----· 
1 na

1
Dois deles estao emprimeiro_ 

pla11o, de r..ostas para a c&mara. Jo· 

se Dias esta de lado, a direita do 
---- ---

l
quadro. 

Fernao Dias, em primE!iro elano, _e. 

Garcia, em segundo,Estao de cas-

I
tas, virados para a E!squerda e ca

lllinhando nessa dire9a()1 Atil!rlara __ 

lacompanha. abrindo ofoco e mos

trando um grupo de bandeinante que 

seaproxin1avindos de !rente e do 

fundodo quadro. Ele1; encontram 

Fernao Dias. Borb;; Gate. esta na 

!rente dogrupo. Ele fala comFernao 

Dias e Gat·da, gue resp()nde afas

tando · se com Femao Dias em 

dire9ao ao fundo. Borba Gato~a 

sinal p11raos bandE>ira,ntesse espa

lharem. E:;cURECIMENTO. 

Interior da cabana. Borba Gato na 

porta,olha para a esguerda, Ele_ca

minha da direita paraa esquerda. 

A camara acompanha. Ele S<) apro

xima do ~tupo on de o padre, o_ frei, 

um bandeirante e Fernao Dias. 

Fernao Dias vi ra-se em dire9ao a e
le, ficando um de frente para o outro. 

!t:m primeir~plano. a Ciireiia: est~ Bar 

-lt>ab·a-to_ ._ A_ e_squerCia, e!Jta_ a_._. ~actre __ _ 
1 

1 

Ambos estao de costas. Fernao Di-_j_ as. deinonte. fala com Borba Gato. ---

FILME.XLS 

PAN 

Fix a 

Fixa 

idem 

I~P 

1°G 

idem GARCIA( para Fernao Dias) • Veja, __ _ 

Borbavem ai. 
----- ' -- ---

BORBA GAT(): • On de estiio? 

GARCIA:· Estiio ali! 

.

1

f30RBA GAT():· Vamos!Cerquem a 

casa! 
-~ -· -

§ORBA GATO: • Estiio todos eres_os, 

meu sogro. 

FEf'li\IA0()1AS: ' Separern asses Ira· 

tantes um do outre. E clareando o di· 
--- --- --

a. dEJscubra toda a verdac:le. Quero 

sabEir quem planejou essa infiirnia. 

BORBA GATO: • Farei ja. mEJU sogro. 

FERNAO DIAS • 6 chafe dessa ira-
-- --- --- ---

mapal)ara coma vida. Eos outros 

stl!rao enxotados dessa bandeira. 

----"----'----"-------"s:;:tl!::.m::..:.:m:ca::.n::::ti~s. sern atmas. 
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---.--~--1"-. --Tciuerda logo ;;t;iis dol;;lre.Ur;;ou~ 1 
ltro bandefrante ltf>are<:e rnaisao flmdo. 

atra!l d<l Borba Glatt>. Borba Gato se 

vira lica.n~o de ftent.epara a earn at a_ 

I
<> saindoem dimqao desta:Fernao . 

Dias vira para a esquerda .. abaixa a 

l
ca __ b~~_ct~. ~~,~~_indo o ro~;to Com __ ~S-~_-_ -
rnaos. 

FILME.XLS 

.•..• ~:1~ 

4fl9 5011 

l~~~::~r~ .. ·~.·~~o~i~ 1 c.r~~~~~~~. ~~~;~m.it;.~-~ Peq:ei~~PAN 
Garda. a clireita do quadro, c> atnpara. 

I
Atra~ d•• Fernao Dias, esta o bandei

n~t.nto que estava no plano al'lterior, e 

PC 

I 

I 

I o padre atras d" Garcia. Eies o aju

ICiam a se orguer. E:les vinam .. se e·sa: 

'<>mpei:, portit.~ esqU(lrda. Fernao 

Dias sai c<tmbal••ando, SEmdo am

parade por Garcia" o band.,irante. 

I.A.trAs VE!tTI opadre•• 0 frei (que apa-

l.
r.,ce em c..na): .. f .. 'e ... r .. nao D.i.as.· e9arcia 
ficam !cora do enquadr11mento. 0 ban-

ldeiri•nte v<>lta-se ficando de !rente 

1
para adimara,olha paraopadreE' ... 
o fmLque est1io a_ ditE!ita. (a citmara 

faz um pe(!ueno movimento, ac:on1- . 

panhanclo-o!;):CJs tres conwrsam. 

Quando terminam. Garcia entra pe- .. 

I
· Ia esquerda.e fa/a com as tres. Ell•s 

,se virarn para a dirE!ita 

.. T 

1 

·--- --------------

, Sons das pes
seas. 

--- ---

PADRE·. - Eo Jc•se nao desconhece 

o s_~-c_~iffc_~~ -~S' _p_c1i _ _eara con~~~rvlu E1s~ 

saE)l<pedigao. FE!Z tud<>a sua custa1. 

descle a arrancada da Vila dll Sao 

Paulo. Da Col'oa nao rt•cebeu nada. 

BANDEIRANlrE:- E verdade. Esse. 
----- --

hiJmell'l abnegaclo !1omente cuida de 

, bem servir ao· RE~i. 
--- --------- ---

panhe~o Dam Fernao ha longos a· . 

OIJS. Foi SE!mpre bam o Ql~netroso. 

Mas que_rrinf)u~n/heiaii" .;;,m adis-

c:ipli•'"."u''e.'leeJta. . .. .... _ ...... . 
F1REI: - Foi Dam FE•rnao, quo~ mandou 

rE>construir a Mosteiro •de Sao Ben·· 
- --- -- ----

to· (jastou mu'ito dinhE)iro comaqu<•

laobra. 

M1~u pai esta dleitad<> do•s-

cansant:fo. 
-- ---

BANDEIRAI\I1rE:- Sepredsar d'e 

n6s. chamt~. 

PADRE:- Everclade. 

-------..~-.. _ _1 
I 
I .J.... GARdA: :Boa noi!E!! --· 
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. ---· 

32'-:-.11e. s. c. an'lir1harn ....... m fila d .. a. e ... ·.·.squ. e.rda I ~ara adiraita 0 frei val a !rente, se- . 

Fix a 

PAN 

PC idem idem PADRE: - Que aborrecimt!nto! 

BANDEIRANTE: - E verdade! 

5" 

8" 

1

\)uidopelci p<!dre. o bandeirante e 

Gar<:ill: Opaclre vira~se e fala c''rn o 

bandeirante, que I he reeonde_e da 
tapinha nas costas. Ap6s eles sal

rem, Garciatira '' er.pada da bainha 

apoiando-a na parede perto da p()rta. 

Tem uma rede ao lunda. no canto da 

I pared e. Garcia fica de costas para 

Ia c&mara' s~ encarninhatldO para 0 . 

flln~o esque_rdo d(J quadro, onde tem 

uma porta. Eleparae senta_na rec:le, 

ficando de frenta eara a camara. Bar~ 

ba Gato ~1\tra pel a es.9uerda e para 

na !rente de Garcia. Ele tala, tira o 

chapeu e depois caminha para o la

dodireito em primeiro plano. Garcia 

apo11ta com a cabe<;:a o I ado as- .. 

,,querdo. Borba Gato sai do enqua

dramento, e volta (:Om um banqui

nho na mao, colocando-o em frente 

de Garcia, e sentando em saguida. 

Borba Gato, ern primeiro_plano, a es_

l<iuerda. de costas para a camara. 

Em 1segundoplano. de fronte para a 

camara. esta Garcia. Eles conver

.sam. 

Fix a PP 

- ---- --

BORBAGATO:- EDam Femao? 

GARCIA:- Esta ali. 

Sam musica GARCIA: - Nao sei como ,Jose se 
-- - --~ 

metau c:orn essa gente. 

IBarbaGato. em se~Jundo plano, ~sta idem PP idem (iclern BORBA gATO -Eo sangue selva-

. II de frente, a esglrerda Garcia, empri- gem da mae, que lhecorrenas vel- ... 

meiro plano. de costas. a direita. Os as. 
r ---- ----- ---- ---- ------ ----

dais conversam, depois olham ara FERNAO DIAS (!':':;off): - Venh~. 
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i 
---------.,- ---r· 

a direitii a!;sustados. e levantam. 

4"13 I 2" lOs doi!< cmrem. de costas.para o fun-1 idom 

· tdo esguerdo do quadro. en1 dlre.,ao 

Julgamento 

474 

475 

25 11 

7" 

a uma porta. par onde entram. 

Borba Glato e Garcia. pa~sam pela 

~orta .de frente pal-a a cama.ra, se 

diril:Jem para a esguerda(a_camara 

acornp<!nha), onde esta a cam_!l que_ 

Fernao Dias esta sentadt,, olhan-

do asst1stado. Ele olhapmaos_ dais _ 

e abaixa a ca.bet;a. Eles seh1clinarn. 

I 
o deitam e torn am a levan tar ocar .. 

po, virandtJ para a dire ita. 
IFUSAO - - ---

Jlcamp:amento. lJm;a c:abana ao fun-__ 

do 1 eom(Jm~rupodepessoas e_~an

deinantespresou. t(!Unidos perto,No 

canto inferior direit(), estao mais tres 

f'eSSOaS,() padreesta entre elas
1 

Ele and a para a esquerda ern dire· 

I 1qao ao grupo. 

I 

4'16 ( 5" llnterio __ r ___ d_ a c"-_bana. Uma-mesa ___ co_ m 
I tres pessoas sentadas uma aola~o 

I 
da outra. 0 bandeirante que esta no 

1 
meio. conversa com o da, dire ita. gue 

I
I acena_ c __ o_ rr_\ a cabega afi-rmativamen-_ 

I 
te. Depois o bandeirante do m€'io o· 

1

- 'llh-a ___ panl_a ___ fr ___ e.nte a Etsquerda, erg_u ___ en· 

PAN 

Fix a 

idem 

-r-------· 

PM idem 

PC lid€'m lid .. m 

I 
PG j camaraj M~sica 

,baixa. · 
I 

f°C 

FERN~()-[) lAS (am off) : · VE>nham 

matar-mel 

I FERNAObi.As (em off):: Miselav .. is! 

: 8oR:sil. GATO: : D<>m Fern~o! [)orn · 

PEj'lN_}\ODIASJao acc.rd~1r) - Ahl 

L)mpesad•elo. _ 

GARCIII:- Desc1onsemeu pai.des· _ 

- - . ·---

BANDEIRjiNTE ( dtJ rreio) 

chamar o clue-a? 

i do a m;lo. (B. G<tto esta a direita). 

---- 4"17 J 5" IPian~elhan~<o 470. Parte ex-H I idom I f'G _]Camara jidem I 
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1 4"/8 

4~'9 

4110 

4111 

4112 

1 4113 

I 

1 4114 

I 
. t 4115 

___ ·· -~L_··- . 

1011 

2" 

1211 

2" 

2" 

tE;rml 9 _~;a~~~p_~mu-mu;:-----

Interior da cahana . .tl.o ftJndo. de> I ado 

~sq_!Je~do, um ~_omt~m (~_u1c_a) ent~~ 

na cab(tna. No cant::> ir1ferior direito, 

testao os tres homens de co!ita5>, em 

'primeir·~planoesta Bc.rb<l§ato. 

Juca, caminha ciE> front~; em dire91i<J 

a mt>sa. Ele senl:a-s.e na !rente dos 

tres. 

[
B .. -ort•a .... i:Jato ... -.cie ire:nte para a camara. 
olha par":" direita. 

I 
[JUC!\ dE> pmiil, a eS<].dO_CIUadtO•.()Iha 

p~~il a din3ita\, o.n_~o~_~;ta B_._Gato em __ _ 

prim. plantJ,dle <:os•tas An fund<J aiJa

'n:l.cem tJS outws dois bandeirantet. 

Plano sem.elhante no 1179. 

•i' Um-hornern barbudo, ollm p<>ra aE>S-

quE>rda. (Outro i11terronado). .. 

3" I Plano semelhanle no t179. 

2" I Plano sem.elhanle no '182. 

2" I Ernprirneiro plano, iiE>sguerd,.,o ho~ 
rl>E>fl' d•~ barba. Em s_e•~undo plane>,_ 

[de flenl:e, ~~ direita. Bmba G<Lto. Uma 

___ _lli:!E!~ira. pt~~apt~?!_!~ se•3ur~-

FIUviE.l<Ul 

idE>m 

idom P'PF' id-~m 

idom I'P lidem 

id!>m P'PP' )idem 
t"m 

idE~m F'PP' 

ide•m 

idom 

ee? ll'•m 
P'PP' idem 

idE>m pp idem lid<~m 
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------------------------

BORBA. GI\TO: - Se,nt& Juca. 

B.GATO: - Queriam matar D<>m Fer

nl~o P~!~. ~~>milr ~:ant~_dla __ bandeira! __ 

--- ~ ----

B. (3.11.TO: ·· ~amos Juc:a,di!:ja!QuEom_ 

ati~<Ju_;atnam;a? __ _ 

JUCA: - Niio !tei. Na,o lui eou. 1Eu nao 

£30F:BA GI\TO: • G)uer dizerquEo ci<>se 

Paet; e a chefe? 

HOM EM: - E t~le sim. 

--- -- -- --

BOF:BA. GI\TO:- Mas quem que>ria 
maja.rDom, Forniio?· ~~~spo11dai ······· 

HOM EM: -Eo J"se. Dias Pa>.s, "se•o" 

BOF:BA. GATO:- M<mtira, seu b;an<li-
--- - -- --- -

do! 



-----f--1---~o plan;;:1i.hl,s ulo t;;;;;deira:r,te d~-

lbarba 

I 4B6 4" 1 Flano semelhante <to 482 

I IFUSAO. 

I 
.. .. •''' ....... . 

---- ----- -- --

1 

4B7 9" :/A_ o ' __ un(jo. os r:re_·_ ~ h<>m"n ___ s ____ s_ e ___ ntad_o ___ s,_ 
1 

J_o~~~ Dias en_tr~~ de cost~s,_ ~~el<ts ~~s· 

f guerda. em prim~iroplano 1 _ Atn~s 

I 
dele entra outre homem. Jose Dia11 

41l8 5" 

4B9 1211 

s·enta em !rente ao5. tri>s homens. 0 

homem gu:e Mtrou sai ela ~~~querela. 

-- ---

Os tl·es homens selltados a me:sa. 

es~aode frentte E> ernse>Jun<lopl;ano. 

J.~sl> Dias. de, cos~as. ·~sti• ernpri

meilo _plar,lo,_:no c~nto dir~~-i-~~'· 

Emprirn~iro plano, de cost;as. a,pare~ 

cea cabe<;ade umdos bancle_iran· 

U>S cia mesa. De fren!e. em Se!J•unclo 

l'lano, <!stii J<>se mas 

4$JO 5" IP-·Iana ___ semelhanteao_ant•_.Hietr_. ___ ·_'_'o_s __ ·• 
i;1'ias ~-~~ frt!OtE!, a ~ireita, __ ~·. a esq~~trd<J._ 

I 
1 

de lade•, est~ um ba.ndeimnt.,. - _ ·- .. . 

1

1 

4fl1 9" I Em prirneiro plano Jose a esquerda. 

Borba Gato, It direita Ao !'undo. os 

l to fala corn JC>se Dias. em se·gutda. 

Fl LIVI E .l<LS 

---,-----

idom I PPP' idem id•~m 

idE>m I I0 P M(Jsica 

idE~m PC 

idom I I"P I idem 

I 
idom 

id<>m 

- 'BANDEIRAN1rE:- Mentira, na.o se: 
-- ---

Po_d.a per!Junt.arao!o (JUtras. 

rE>cai sobm Vosmeee. 

-jfoi \losmec.; queurdiu a tra:i"a" 

.. ···.IJ6~EbiAS -Fui eu"seo" Alel~o 0 
··- ·--· -- --- --- ------

pai~1io tern_pena d••\/••r r16s s_dlret 

nt:'!!sse sertiio, Ta. ml)rrt~ndo rnui'ta 
-- ---- -----

g·ente_~om a "c~meira<la". Opai j~ 

n'l.o:>at>e o que laz. ta muitovelho. 

BANDEIRI\1\lirE -Ent~.c)c 1 ueria as: 
S\:tssinar st~u pr6pritJ p.ai. 

JiJSECtl~3 -56 dE•ss•• iE•ito eu po

d·eria VC>Itar para a Vila 

BOF:BA GATO:- Miseravel! 
-~ -- - --

ALEIXO: - Vosm••c€, tinha co1agem 

~·errrat<trseu pai. que t~emprelh~~ -

quis bem. 

ti<LEIXO:- Pode ir. l ~
uims dot•> b.andetrantes 8mb;, Ga-

1 .... o homem do mero IAIE!IXC>). tambem 

---- __ j_ __ I<~~~ fa;~n g~~·araJc>- ·-'-----
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qond13~-~\c;ao 

de Jose Dia.s 

--,---

4!l2 I 10" 

493 9" 

4!l4 3" 

4()5 3" 

4!l6 5" 

F1LME.)<LS 

•. §13;:;_ qu~ •;e ,ev..nt.a-----r------1--=-
JosE. Dtas. de frE>ntE>, em prirneiro pia· id~>m I PA 

no, ~~e levctntct, fh:::ando de costas e 

cammhand~_Hm direy'ho H.C?_fundo. I 
Nlo funclo ostil um hom em p!lra<Jo, 

espmandC>·()· e ·~ direita E>sta a:po_rta 

da cabana. Elepam,olha par;aa cil·_ 

; f!lam!_-~ala, torna. a vir_~r e sa_i. 

FUSAO 

U m bartde i na11te e C> p~td n~ _Emtrwn 

. pel a direita (c:abamt d<! F•arnao Di;,s). 
t - - ---- -- --- ---

5>8 en~ttmi~ha~9o __ p~_~H a e_~~t~_~rdcl. 

AtraH v~>m um terce1ro hotnem. 1:::1es 

param. Ao fundo, Ft~rnao Dia,s, •antra r- -- ....... --- . 
1 per um.a porta, de ften'le para a c1una· 

1m, e olha par.a a direita 

I 
Femao Di;as .. _d~ fren!e p~ra \l_~iima~ 

ra. olha para a d1reita. 

PAN 

Fixa 

idom I 

1°C 

P'PP' 
---

idem 

ide-m 

Bandeirante,de frentepara<> dlma· 

ra,olha para,, esqlterda. 

idom I P'PP' Jtdem 

Fem.ao Di;as de !'rente. Pl;ano SE•mE>· 

lhante <to •194. Ele_c.lh<t para a ftente, 

dej)ois abaixa o olhar, vir•anclopan. 

a esqu<!rd.a. 

idE>m 

' 
I F'PP' jidem 

-----~------------
- - -

idtam - JOSE Dlk>: • E-u devia ter ido-oJm 

; Mati.as Catdo:;o, qu.anclo t!le detxou 

SE>m musica. 

_ _Ia bandE>ira · ····· ··-·· 

I 

- ---· ·~-- - - ·-- ---

PADRE: -l::le ira sofret· m>JitCI cc•m·o 

~ERI\I.A.ob1As . Et~iio.~uen1e, o 
chef•a? 

BANDEIRIIN1rE: • t ... o ,Jose Dia!;, 

I 497 I 3" [Lucia entra rapiclo na cabana. vtndo 
1 

PAN j 1°C fC:amara ISE•m musica LOCIA: . s.anhor Fernlio Cliai;! Senhor .. - -- - ----

F ernao Dins! I J pela diteita do quadro caminha.ndo 

1 

batxa 
1 ate f=ernac, D1as e c1s C!Utros 

______ L~~ _1:_.1:~~.: .. 9~ ~~~~~ ca~'!:_ olh~L_£~_J...£'PP'JFrc~,_l_[!:!i~---- LOCIA: • E ~-da~~~ Jose'~:?.... 
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-----~--1-----p;;ra(;ii;;a a esq,:;;;rda ------~----~---~----r------jchef·~ datr;;:ma? Fo~Je? ____ _ 

! I I I I ~ ' ' 
I 409 3" ,Femao Dt.;s, de !rente, olha pat a <• I tdom I i'P tdem td<~m IFERNA .. 0 [)lA. S · Stm, lot ele 

· I canto inferior direito. j 1· LUOIA (em dff): ·· N:!l.o! 

500 1" 1 Lucia. cle !ado. alha para .a esq<terda.l idom .
1 

F'PF' idem ji..OO!A: • Nao e pos~;ivE!I! 
: ! 

501 3" ,

1

l Fe mao Di;;s, de !rente, o. lha .. pata co i id11m I jop idem ·1 F.·. ~RNA···c)()IA. S.: · M·eupn)priof .. fll1o 
canto inferior direito. depois vir;; a , J .

1

. LIJO!A (em of!):· El" s•"a castigado? 

icabo<;:a para a esqt..1erda ~~ tGrOC:t a ) 
1
! 

' . I 

lvolta,r .. . i . . .. i .. 

I
:Luciadefren.te .. "lh:apreocupa .. CI .. a.pa·l idom 1_. F'PF' fidem lidHm 502 3" 

m a din~ita .. ~o canto direito apar~ce 
1 

J _I . 

, o contornct dE• FHrn.ao Dia.s. 

I I 
503 2" 

504 2" 

505 1" 

506 2" 

'• 

I
~ FerrraO DiaS. olha pra .:-> cant:J ir1ferior 

direito •e d·apois pat·a a. es.q. do quadro. 
I-- - -

I 

w·!ano <serne!hante ClO !>02. Uici(t o~ 

llha <tfltt.a .. . ..• 

1 Ferr,ao Dias
1
de !rente, vit·a o rosto 

fda esquerdapata a direita, 

F·adee de frertte, fala. 

507 12" iOpadn~. E>m:prirneiro:plan() esta de 

c.~stas para a camara. Urn bandei· 

I

. I .... .. lrantf!, de perfil ,E!Stitdolado esquE•r· 

1 
[ ~do. Lucia.tambem Hst;\ d•eperfil. no 

. 1 I l<tdo diteito. . .... . . 
______ l_ ___ f ___ F~@£~~~\ru~~~lef~~ 

idE~m F'PF'' 

idE~m PPF· 

idE~m PPF'· 

idE~m F''PP' 

ide·m 

idem 

idem 

idem 

iid•~m 
' 

lidllm ·-i -----

lido~m 
I 

idom I 1'0 i idem lidt~m 

·---··_j __ ,.J....:-=.-= 
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LlJOIA: • Oomo? Oomo, sonhor <Fet·· 

niao 'Dias? 

'IPERN;o [)lAS (em off) : Oom a for: .. 

Ci~! I .... .. . .. 

FERNAObiAS: · Oomo tc•dos os trai· 

doresl 

L(JOIA:. Naol P••lo arnor de Deus! 

Nac! 

. Lembre:se CleC!Ue el<! e 
s•~u l'ilhll, senhor Pern<io Die!;. 

FERNA06!AS · Padr•~;guandofun

ciono CIJmo juiz, deixo de ser p<li. 
ItJclk -Que set·a ~le rnirn;senhc)r 

. ---- ----

Fernao Dias. Tenha phedade! 

RERNAobi.A.s . E!tse miseravol 



FlLME.)<LS 

----~ -[-~1---m~~a;a:~~:'ar.a E:le tatn,othando P·;-r--=-=1-~·- .~~~ 

508 4" 

509 55" 
--- ---

Plano semelhante no G07. F•~rnao 

Qias falaaopadre, en•1uantc• LCtcia. 

ahara. Ele vira para a osquerda e Ia-

Ia CC,un~aJ11u~rnima ~o g~atiroiBor
baGiatc>. entre J.lE•Ia dim ita,,. e_ se]Jur.a 

Luc:ia,ctuE! sa,i pol a din~ ita jtmto com 

aom opadrE!. ()Jpadre a a.111para. A 

c:a111ara acompanhe, L(tcia E!•J_padre. 

Giard a •entrapel;a d1 rE!ita,·:ruzar,do 

com os dois,dirigindo-se alii F·~rnao 

[i)ias e_l3otba Gate, E~tao a_EIS_qUE!I

~a~ __ tl dlmttra ac(>~pan~~~- ~~.r~!~a ~~

ti• eles apt>re:erem no• pLanc•._f'erna() 

Qias diliiJ<>:so a Garcia Giar<:i~e Bor

baGiatctsMmp<ll_a direit<LO outre 

bandeiran·te(fue estavana sala, SE! 

apra.ximade Fetna<J [)ias, gue<!Sia·~~ 

va.d.ecostasparaele•lV<lltado para 

a direita dtJq•uaclro. 0 btand~•irante 

ooloca a mao no ombro de Fernaa• 
--- -----· 

Qia_s e depoi!l o;<d do quadrcJ J.lela ~ 

direita. Fernao Ctias; fica sozinho, 

santando:se_M rede.de 1'rente pat·a 

a camera. Esta com ar cansa~do e 
-- -- -- ---

tristE •. 

ESCUFIECIMENTO. I 

Enfon~,.;;;,toL 5!10 15" IUm~~~£!;~~~~~!;_ 

Fix a 
PAN 

Fi:(a 

Pagina 10'1 

f'Q Jidem 
PA 

PG lidem 

·---,..-----------· 

Sa•m music.a 

Scm ·de tambor 

- - -- -

PADRE: -\/ossa Mercl>. esta se di· 
- -

vmciando de Deus, senhor Fernao 

Dias. 

RERNAO [)lAS: · Sr. Luiz, sera in uti! 

a sualnte_t1erl!ncia. Ni~IJ_Uern m<l tit·a 

do cam:inhotra~ado. A min~a e):pE!di

«iio ccmtin_ua~a. NinJlUEim mais prali: 

c;ua owtra inf~tmia. 

RERNA6bT.ils:·· l.E.ve es:samulhE>r 

d.aql!i. 

[IJ(:jiA_: -f"obre ,Jose! l"ui eu g~ue~= 
denltnoiei ,eJe. 

RERNAO_l)IAS(Pata Clarda e Borba 

.C>at(}L· \f~o e p~eearem c• enf()tca· 

mentlo. Qua tctdos assistam. 
--· ----- -------- - ----

GARCIA:- Mas .... p;ai. .. 

RERNAObiAS 'v~() lodosi 



513 2" 

FILME.XLS 

nidas em semi·circulo. de !rente pa-

"a:_a~~~;;:r~o~~~!'j~d\~o[~s~!~~-I ~- --·--·-· _
1 

do !undo tocam tambor. Garcia. a es-

~~~~tfo.~e~f~i~i~~;r~~]~~ts~f 
! pelo canto inferior dire ito e vao ate o 

E~Jrupodo tunda~F'erniapiasec3~r:j_ _ .. __ 

cia,.ficarn__na,_la,tera,l esguerc!_a_._d;,p<>r: 

fil,olha,ndoea,ra,a~ireita Borba Ga

la fica na lateral direita. 

Tra,v;,Oin\1 

cadenciado. 

Am_<ltaapa!E!Ceao fund<J.f"E!IoJ_a~o 

di reito, defrentepara ac~rn_ara,._el'l

tram Ires flE!!l_S()a,s_- uma atrasd_a_()~: 

tra. No meio das tres esta Jose Dias. 

Fixa ----+ ____ .,1,..,,_,::::.. i---- _ 

- . --- -------- ---- ----- - --------

,Eias caminharn_da_esguercja,para 

adjreita. A camara ac()rn_panha-as 

vi rE!rn_,pas_sa,rern pel a frente_cla c_a,: 

mara e sairem de costas. 

Em prirn_eiro planoes_tao:a,_mulher~~ 

Leandro. a;,squerda,e Lucia._a dir;,~ 

ta Lucia a I ha.para aesquerda e_cho

ra. A mulher de Leandro a consola. 

Ao !undo, atras de Lucia,,apar_ece 

urn bandeirante. 

------ -- ----- - ----- -

Fernao Dias_emprimeiroplano:(a.<l_ 

!undo, est~oas~rvorE!s)- olha,pa_raa . 

direita com expressiio£!ndurecida. 

idem 

514 I 6" JAofundo,asal'\lorese as!'E!ss_oas ... 

earada,s(je !rente paraa_c:~mara, 

Estao uma do lado da outra. olhan-
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do paraos bandeirantesgl!E!P_a~:- _ 

samacornpan~ando Jose Dias,g_lle 

FILME.XLS 

esta comasmaos atadas n_as_costas.:. + __ _ 
Ele,.carninham daesguerda para a 

direita. A camara acompanha_guan

do eles passam. 

_-_- -~~:~~~~c~~i~~;~~~~iedl~~iaeT/
1

---
Ifundo aparecem as arvores. Na fren-

f:euemeta~~:~~~i:~~~;·:~~~oeo:~a~;:· ~ 
-1 io_ , esta.Jose D Atrasdele._estao mais 
dais bandeirantes. 

------- --------- -

I 
2" I Ao lunda estao as arvores eas pes:_ 

soas,de costas para a d\mara. 

3" I Uma corda_c_ornumlayoap<>rece 

pend.,ndo norneio d()guadroeem 

_ J>rimeiro_plano:Ao lunda estao as 

arvores, 

Ao_fund()._a~arvores Emsegunclo 

plan()._as_p_ess_()as a!)lomerad_as,_de 

frenteparaa _camara_,_Aigurnas to-

.ca111 tambor. BorbaGatoE!sta_parado_ 

na_frente. __ (:f11pri me ira_ plan_o, entf<lrn 

peladireita, erndire9a0 a esquercla, 

,opadr., eJosE!Dias. com as maos 

, atadas. A camara acompanha. eles 

se apro_xi mam dacorda. Jose Dia,s 

fica em baixo da cord a e vira para a 

dir.,itaAesq\lerda.iicaoea.d_fe. de_ 

costas para a camara. De !rente pa-

Fixa - j·pc /idem 
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ra a cil.marae adireit<l~()qu<l<Jro,es

ta Borba Gate. que peg a a corda e 

·c;;l()~an"e~s~o~oc:leJos~.~a:,;e_rtan: 
do()la<;o.f:'~esoltaacorda e sai de_ 

___ _ 11ado, tirando o chapeu. 

22" !Jose Dias. emprimeiroplan()~de tren-

__ }tu~:~~.ae~~i~i~()jf~<1~f':;~~~~~]· 
!E! 0 olhar baiX() () eadre aprox_lma- I 
se_p_eloc<lnlo_ il)ferior _esguerd(J.fican

do_ernp_rlf11elroplanoe __ deperfil. Ele 

_, fala_c()lnJo!le [)ias, se11_urando ()~'": 

xifh<o_na f11ilo_. Em seguida eriJUE!() __ _ 

(OI'UXifix()perto do_ro_s_to~eJose, que_ 

FILMEXLS 

Fixa 

ap<lix<la ~be~<le b_eijaoc_r_uxijix_o. _ +-- ______ _ 
Opadre aba_ixa ocruxlfix_oe f<tZ()!li-

nal ~llcru_~_flbaixa a cllbe9a eslii_ _ 

lpei<I~sgue_rc1a<J()gua.d~o. 

pp 

I 
·---~---

[-

j~:~~~~o!t~~ia~~;~~~:~t~~=~· 
sos devedores. Nao nos deixeis cair 

,_ ------ -·-------" - -----·. 

·----·---+-------- ______ _ ______ 
1
en;te_ntaxao._livrai:n_osdo maL .. A
mem. 

_ . + PPP jFronf<ll )id~rn _ :um=b~ndeirante.de tre~rifepara_a_ca-
m_ara. olha com pena. 

- ---------···-----

Ave_lha Goiana,aesq,: e B,§llto 

it_~ireita-_estil.o de_fr_ente_p_~aac:_il.

,m,.raolhll_ndoeara_a esguerd_a. 

idem 

l..lmas~nhor~.~esguerd_<~.e_,u~n_ban:\. Idem PPP 

deirante, a(jjre_ita_.esta()de fre_nte p<!

raaca,marll, ~111o_ro_stollir<>do pa: 

ra a direita. 

E111 primE;;ro-plano:<J~Jiariu.~Jh~ncio 1. Idem 

para a dire ita, esta Jose [);,s, com 

a cord a no oescoqo. Ele esta mais 
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idem idem 

idem _j~dem 

. - ~1-. -- ------

J 
idem \idem 
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adirei!a~oqulldr()f3_D1i:>a_(3ato.esta ,_ 

a sua !rente, olhando para a camara. ·+----·-· -... - -·----·--·····. ---· 
Em volta, os homens tocam tambor, 

--------------- " - ----- --- ---- --·-
tambem d~lr,.ntepara ac~rn11ra Jl.o 

!undo estao as arvores. 

3" I Fernao[)il1s, de !rente paraaca_111_a~ 

... ra,le\/ .. ment~virado e. olhan~opara ... 

adir.,ita,a~ai)(l1a_cabe9aernsinal 

. , de_alirma<;ii()- ..... .. _ 

FILME.XLS 

idem 

Plano semelhante ao523:BorbaGa-l - idem 
----- ------- --------- -- --- -·---------~-- .. ·-

to de_fr.,f11e,ficad .. costas,_E!rll.UE>"do 

o bra<;o direito, abaixando-c ems_e: . 

. IJuida. 

-- ------

Homem a cavalo, de !rente para a 

:j~~~~~~~~:::;:~;:~:~;~:~t~os-
6" I Plano semelhantel1()512l,Uc.ia 9ri

ta histericamente, mordendo a mao. 
------ -- - "" -- ------- --------------

Emse~JUidll_e abrag11da pelarnulher 

de Lean_dr()._enqu.llnlochora Lean-_ 

dro .llP_arE>ceno !undo doguadro e 

.• cle !rente fl!l~a a camara. 

-- "- ----- -- ---- ------

Em prirn .. it()plano, as pern.as_de Jo- .. 

Se. p"f1dUradas, bllfan9am ( rnOstra 

apenas dosjoelhoseara baixo),_Ac 

fundo,oshomens, de !rente j)araa 

~c~=ara.()lham para cima. 

Em diagonal. no canto inferior es-

idem 

idem 
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I-PM idem 'tdem 
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... 
1
querd(). e.a!<iocantos_u_perior_dire_ito_ 

estaoquatro ba.ndei rant_es: U.ITl. ao, ---!············ 
I ado do outre. Fernao Dias esta em 

,_ ----- -------- " 

, pli_ITle_iroplano, n()_ca.nt()esquer~()c.. ___ _ 

Elesestao deperfjll)()lhaiTlJ>ara_<l )__ __ 

direita. Ao !undo estao as arvores. 
--------------

f:lesviram_de !rente para acii_ma ... r ... a._
1
__ _ ·-· .... _

1 
.<a .. .S<l_em .Peloc:<intoinferi()r cJir.!ito, . 

urn ap~S()()Utro. F.a~nao Dias eo 

tl• pessoase~tao enfileir<lcjasao _ 

lunda e de !rente para a camara. Elas - ·•· .--···· .. - .·-- .-·-· - ·-- .. ·- ---·+·-
sao.ITlostradas na_dia.!Jon:a.f.cJo _gua-

idem 

dro, do canto superior esquerdo pa-
- h -- -~···--······· -·····- --····- --- -- . ·1 .... ·-· 

ra o canto inferior direito. Ao !undo 
----- ---- ----- - ----" ---

estao as arvores. Eles olham Fernao 

DJ_asgue pa,ssa._11indo defr.ant.apara 

a,ca111E!ra,. pel a la.teral esg!JercJ<i~o __ 

. .c!uadro,E:ntr.aaspess()as.{!staoLu-. __ 
cia e a mulher de Leandro. 

Lucia, ."-d ireita,e.m. prim e.iroplano, ... 

,c;hora.abraq_ada na mulh(,lrdi)_Lea.n- , . 

dro,que es~aa£!S<juerdado<Jlladro. 
Ao !undo estao tres bandeirantes. 

~uc'iase S()lta_ficando d£!fr<i!ntepara 

acamara esaiJ>elocanlcJinf.e.ri(Jr _, . 

esque.rdo,l)nquantoa,mulher cje Le

and ro_fica olhand opara el a .. 

4" JF.E!f.n"-e>()i~_cJ_efrente{!e~f'_rirnl>iro I idem 

pl<ii)O,_c:amil)h<idaesguerda pa.raa 

.. direita,_)\ofuncjo,_aspesso~.astao 

de !rente para a dl.mara, e olham 
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idem 

--y--- -----

Chore de Lucia. 
---- ------

Eia pa_ra. dE) cho- . 

_ _ 1 ··-- ___ 1 rar.gu.a,nd()~a .. L .. -!·-

--- - f- -- + - -
PA !Frontal 

PC 

~··· ··~·· -- ·--·····-·-·· .--- ... ·- -- ---

···-·· I..Oc1il: :-E:siiconlenle!E:s~ C::ontentel 
--- ----:.---------------- .. ---- ----- .. ·-------·---------·- ----------- .. --

. _ d~-W~;;roj[,~~~almado.assa=~~":" 
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ele passar. Lucia sai do grupo e cor- [ f ..... -- _ · .. -- .·. --- - -- ---.·.-.··. -.·.·. -... -.·.--.-.- -.. - --.-- -. -- - --- ---- -·---- -+-- - --+ -----
re.ear;aE!I~_.!ala_r~do e11g_uanto oa:_ __ _ 

··- ,C()'11Eal111a ljrn b;ancj(,ir~t~. ~e~: 
,guerdao eega pelo bra5o'--LO<;ia_ 

C()n~inu_aiJritando Ferna_o[)ia13 se 

r11antem impa~sivel e olhap;ar;a a 

!rente. 

yarias pesso~scavandoer:nlJ_m t"r

reno. no meio, dais homens~m pe. 

Em primeiroplano, Garcia~stade 

_frentepar>l~_cfimara E:rnsegu nd_() ... 

_j:ll~no_.estaod_()is hol1'1_e_nscum_a.~s

g_u~rda e_c>IJ_tro ad_ire ita_( Fernil.()_Di: .. 

,as):Borb~(3ato se apr()xima d~(3ar-

<;ia, gue_olhaparatras a esquerda 

El" fala com_Garcia, que ab_aix~a_ 

<;abe<;ae_olha paraFemao Dias. 

_Fern"oDias,deperfU. virad_()para a 

esguerd_a. mostra-seof.,gante. 

~()l)tinuac;_a()doplan()535 Garc;ia vi:. 

ra-se ficando de costas. Ele caminha 
-------- ---- -- ·----- ---- -- ----- - -----

em dirE!<;_il.()a Fern_aoDias. glje esta 

n()fund()d_O.CJU>ldro.parand_onasua 

!rente. B. Gato esta e111J'rim. plano. 

Fernao Dias, a esquerda. Garcia, a 

idem 

idem 
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Camara 

baixa 

1 
_ _._.,_._ 

1 
Frontal I idem 

PP I Camara I idem 

L@IA ( emo~L:Assassinoi_As_sa!;si
no! Assassino! Assassino! Assassi-
-------·-·- ------ - ------ -· --------

no! 

(3.1\!=l~IA - Seu eaiesta muit()d()ent~, 

leve ele _para. 0 acamea.l11ento. 

GARCIA: - Pail Vamos ao acampa-
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I 

3" 

alta. menta. 0 senhor nao esta bam. I· - ----- ----·-- -- - --+· ......... -- ---·----------·-
---

--------

-- I --

direita,_(3ar_ci_a_fala, sell urando_o_ bra-

l 9_ode Fernao Dias. Este abaixa a. 

_ _ <:atJ..,'i":C:C)OC()rd_ando, osdols_saem . .. . ........ . 
pela esquerda do quadro. (Plano se- \ t ....... ---·············· ·······-····-·· ....... • -····· ... ···-- ..... ····-~----· .... -+--··-·· .. +------- ········!· --··. 
melhante ao 537) I - - ---·-·····-·-----··· ····--···---··········· --· I 

~~~~~::;t~i!~t=;~ ·~ &~~: -···-
. -~d~A:_~~~~~a~aidad:~~~~~a~~;:n~ l--- --- -- ·· -- - ·· 

nao Dias. 

540 J 4" ··· __ fiorne~s deperlil.c:avand_()_lllllaen

-- costa. E_st_a()virad_os para a direita. 

idem 

-·--- ····-~- I 
--··-· .. -... ---····-. --r··-· PG Camara idem 

-------- -------- ·----- ----------------- ·--

baixa. t .. --- ........ . - , ____ _ 

__ , ________ _ 

-------·---·- ------.. ---· -- ---' ·-

541 r 1o" Fernilo Dias a esquerda, Garcia a idem -I ....... - ---- - . -· -----·········· .. - ------·······-· ----- .. ····-····-··· PM IFrontai.!§El!llsons GARCIA: - Olhal 0 Gervasio, meu pai. 
. -~---····-~-----·-··· . - -- -·;···;--·-·-············--· 

I 

I 
1-- .... + 

direita. Os dais caminham de frente 
----~,- - ----- -- - --- - --------

...... em dir.,9ilo a camara E::lespar~m c _ _ 

Garci;afalaes_e\)ura .. ne>om_bro_<l_o_ 

pai_e_olha{lara.a direita.por onc:Je_sai. 

,Fernao Di;as_cOJ11(il'iO-a sediriiJir par;a, 
o mesmo lado. 
-------- - - --- ----- - I . -

..... . ···-·-···· 

. i·· -----f 

········ --·····-·-+--·······+-··· 

1 
______ ide_111__ 1 PG lid-em ·· J~osic~_ 

542 · ; 22" J(i;~~~;;~aei~a~~;~~;~~aJ~~f~- -·····-

tepara_a_c:amara_.caminhan<Jaem __ 

dire9ilo a esta. Garcia e Fernilo Di-
I 

' 

I 
-----

.t -i······· ---·+ ..... . . 1 ~finirarn [>elocanlainf~rior~~ 9 u··-e··-r·---.··· I--····· 

do, d_ecostao;paraac;~rnara.~nd()_ 

ern __ dire9_ao_ao fundo.(3a_rciatira() ... 

- I . -------

chapeu ac~nando_l)tJ_as_rnulheres 

cruzam a quadro de costas e em pri-

..•• ri1filrCJ_J:lfaJ,a,~~~n~~~a.~;relt~J>~a:~l--. ·-·-- t • ==1····· 1 

a fund a esquerdo. Garcia e Fernilo 

I 
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E_EHNA_()DIAS: -_G_erva!l'Cl:.c: .. ___ .. I 

. ·-

[§p.R(Sfft.:Oia I 
-Gervasio. 

-- ---

-------- ------
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()ias se aJlr()Xif11am c:lE!§.eiVasioqu.e' 

cl_esce do ca."al() ecurnerirnenta_cJ_an

do a mao a Garcia. 

FILME.XLS 

En1_prif11E!ir<> plano ... F~rn~~Qi~s Es:l =~:~~~,;, =:=1-- .F'S'. ..... ) f'r()l1_ta,l 
. ,guerd_a, estendE! a rniioa(3et\lasio. 

a direita. Getvasio tirao chapt§uc_urn.:. 

,primentando Fernao Dia!l, Ao luf1cl_O, ~- _______ .... 
Garcia sellura e afaga()_caval(). Ger-__ . 

vasio P.e'ga _uma carta.e' _entrega a 

_,Fernao ... i)ia_s.quE!__olhajntE!rro9a~iva

rnentE!.GeiV_asio o tranguiliz_aecon

_,tinuafa,lando Garcia ol~a .Para_F"E!_r-. 

niioi)Ja,s,.gu_eolhaacarta.)l.ofundo_, 

LE!_al1c:jro s_e_<tp_r.<>_xirn a, de !rente _eara 

a c __ amara,_f'ernao_Qia,s. de fren_te. __ sai . , 

,pelo calll_o esquerdo,Leandro abra-

~G_E!_t\lasio 

l:~;~~~rpdearl~~~:~: ;:~::~=~~~-a. 
. ·--l~l11~irE,~~~~~~<i~~rci~.Qn~e~si~······ 

ar11.esa_Eietiraocha,peu, senta. 

.. Pe>Jando acarta( PequE!no movi
mel1tode c,lmarapara a esquerda, _ 

,e_Z()Om Iento em FernaoDias,que 

lea,c;arta). . ... - .... 

Fix a 

PAN 

ZOOM 

.•. (~:~~~~~~~~::~~·=~r~~:~~~n~e .. ·. +--···· 

"·----- '' --- ------- -·-

fia uma sobreposi9aode ima_gens:_ 

,1rn.<I9E!Il1 sobr_"posta,_deFernao Dia_s 
sentado a mesa e a de Maria Betim 
taiando comFern~oDias ( 1magem +- . 
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PPP 
rid_em Musica 

GERVASI!) -Como vai Dom Fernao? 
FERNAObiAS~:vamos indo.-- ····· 

GERVASIO:- Trouxe umacarta de 
------ --- -·- --------

Dona Maria Betim para o sennor. 

t3E:Fiv.Aslo::fuclohen1: Dam Fer-

nB,o [)izern__na\'i~a,que te111um espa,: 

n_hol a_manda.<fo d() Rt;,ipa_rade_sc;o: 
brir as esmeraldas. o senhor sabia 

- --- --- ------

Dom Fernao? 

FER@~()51A:§_ : §ei .Ja_sei. 

Lf:)I.~[)R():-GeiVasio!(ris_os_) .. Qo__mo 
vai? (risos) . ! ........ ..... . . 

VOZ OFF DE MARIA BETIM:- "Sei ... -!---- --·- ........ ····-····· ...... ........... .... ··-·--
mE!_ugueric:j()eSposo,os p_a(jE!_cirn.".n: 

to_sto.<fosquetendes_ex!'_e_rirnE>nta_do. 

§ao jas_e~elon9osanos.g(Jec:jaq1Ji ... 
partistes. Com ajuda de Deus, have-

.[reis~E,encol1tr .. ras es~neral~~s,~a.:_, 
ra or9ulh()d.'lnossa,9entec~B.o_!l."· .. 
r_asoutro,senao__v_(ls, go\lernado! . 

das esmeraldas. As nossas filhas es-
- --- ---- ----

tao bem de saude, como eu. Temos ..... - .. ---1- .. ··--· . ·--··-····- . ·--···--······· ....... -
re~ad()to__dosos_d_ia,!lpelasv()s_S<ts 

.\lid<is.'.ft;,_n __ dito_das .. i6ias_dE>_ad_()rn_o. 

as min_h<ls e as_d_evos!la.s filha!I·Pa
ra mandar-vos mantimentos. Matias 

.. ---- -------- ·- - --

Cardoso sou be que o Garcia e Jose 
'Fiaes. est~c)bem desadciE;e mu ito--
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.•.. lclO.=ia!lo~~L ···-··· 

Retorna a imagem original: 

1 
FE!"nioDtassozt.lt>o. ~lhan~opara 

IE!I11tra,b~~dopa,ra.nos,a.jlJCI~r~E!S·_ 

!;~~tllP!esa.cJif[(:iL.Que})E!U,S.\IOSa.: 

ben9oe. Que Deus vas guarde e o. 
··· ·I ·· .-··+· ~--· ··· ··· · ·I·· · · · ·······-·······--···-·---·--·-···· 

no.ss_o_desejo. 

+· 

I 
acamara. 

----- .. ~~---------

•JgsCUf1~¢i~~~TO. 

Nao volteis a esta Vita de Sao Paulo, +···· ...... . -······ ... ... ...... ···~········--·-················· 

sem as esmeraldas.u 
-----

+········--·--·---·--······- ... 

(contJ:'Tr<lZ..e>.i:las, ~irJd~que _\/OS c:us.:_ 

r········ ... ~--~~~~=~~~~r.a~~~~e~~~~~~2~u_- __ _ 

+···········-

1-----+ I 
(col'lt) ".,meue>seos.o.amacjo" 

-· 

545 . _9" fernaol)ias, semchae~u~sell)t:a: -PAN PM idefr,~:-r~~E!rn ~=~= r 
....................... -tl'a,cam_in_ha cabisbaixo, da dire ita PC 

1 ....... P1il'a..3:E!S9uer~a .• ~.cfil11!1ra.()ac"o'~m.::·. +-·-······ ---·····-+ 
panha.E_IE! sea.flr())(ima,fic.a,ndo .... +-· 

I 
I 

costaspara_acat1la.ra,deutl1>!'uflo .. 
de bandeirantes, reunidos ao lunda 

·1.. ... .. . ...... E)!;qu..r_do, J>E!rt()de_a.lg<Jns C:a~~~o~s.-
. E_lepa_ra.pert()cje umbandeira.!liE), 
que. estade !rente para a, ca111ara.. 

(Borba.(;atoJ 

---•• -- •-•·-•n ------ ••••• -----.- - --- ----

! . 

19" .. BotiJ.a_Gato _esta aesquE!rdae f',er-

nao Dias a dire ita. Ele coloca a mao 
Fixa -f f>C:: f~dt)l11 

---- --- - - ---- -- ---- --

i 
. jn.o 0JY\brodel3orba Gate e !ala. 

•· 

I I 

Sem musica 

- ---- -----

+ 

FEfif'.!~()i)il.s::::Dt\Jia:D()Ill fi_ocJt:i
>!o de(:astell_a.t~o I()>!Odescu_bra a.s_ 
esmeraldas, mandarei umas amos-

---------- ---- ---- - - ------ -- -- --- - - -----

tr_~~-E_;:t~a-~-~-~-f:!l ___ ~~~~L~-~9_;:t!· _ _ ______ _ 
BORBA GATO: - Eu me entenderei 

- ------- -------

C()rnE)SSE>_espan.h()l,envl<tdodoRei. 

547l 32" Fernao Dias, de costas, no meio e 

~~pr[m_;ljrc)f>i~no.IJ.oisho.'l1E!nses-
Fixa PG .... ~clern ~~l~onsAE! caval()s 

relinchando 

Mus tea 

FERN.A:ObT.A:s:: Boa viagem! Ate a I·· . -··· --· . ····-.-··· ..... 
volta. 

I I 
tao montando os cavalos. com au-
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trosdois_ajudando. Um terceiro ho

rnE!I11~~avo111o apareCeJlE!I()C~nt() . 
direito. Garcia estanoc_a_nt()e_squer

do, de costas. Ele caminha ate Fer-
- .. " --· - - ---------- -- - ---

nao Dias. Os homens partem saindo , 

FILME.XLS 

:f1_el(,_fiil1dado 9 u~(JroFern~~~~ase \-----
. (3arcia._fica111 de !rente e sa em J>ela ! 
lateral direita. Fernao Dias sal cabis-

bo1\l)(o_seapoio11nd()en1 Gar~ia. 

------------ "- _ .. _ ---- --------

Interior da cabana. Fernao Dias de 
------ -- - --- ---·-

.idem 
I ="" !rente. entrando pela porta da caba- ___ .. , 

r.-_--_------ -·· -------- -__ -_--- --·--_ --.-.. -.... --_-_ -_ ·---.... -+----~_ -- -- ... -1 
___ +na,.,atras de_IE!_ve_J11_G~rcia se5Jllr~n: ----f------·· I - - - -1 - --- - -"---

do-o. Fernao Dlas caminha de lade 
- -- ~ ·--- ------ --- ---

se apolando na parade dlreita. A dl--+ -- -···· ------- -----------------------
m_ .. ra o acompanha. Ele_~arninha_a-_ . 
te a rede e se senta, ficando nova

m_(!nt('!de frenteparaacarn_arli Gar

~ia.fi<;liE!I11 pe _d()l!ido esq u~clo A 

camara !I e. aproxirnli d() ro~t()de 
Fernao Dias. Atras dele esta uma 
- ------- -- -- ----- - -- ------- - -

mulher abaixada traba/hando de cos-

t<1>; Ferna()[)ias fa/a e ()lhapara a 

. eo;ljlll)rda _acirna . _ 

"(3arciade_fr('!nte, olhapo11rao ca,_n,_,t.co ---+ 
. JJ1feriorcjj!elto. Depoio;_eleolha_e_ara 

tras a direita. falando e lorna a olhar 
- --------- ---- ---- -- --

P~t~--~_frente, no canto if'!f_~-~!~-~· 

Gar<;ja_df!llldo,el1_1p\3_~e_s_guer_d~. _ 

()lh_!in_dop/l!"Fernao [)ias.sentado_ 
na rede, a direita. Atras. a direita. a 

- - ----------- - - --- - ---

mulher vira de !rente para a camara 
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111()rrer nesses_sert_oe!l! yoce_rn_eero

lrnete lev~r()!lrneus rest()s )lara, a 

I minha sepultura no mosteiro de Sao -1·------- --·_ -------- -· ·-------
Bento? 

------------ '""'''"'---------

QA_~CIA - Na()di(:Ja isso, fl1E!U paL 

0 senhor val sarar . 
-------- ----- --

GARCIA(para a mulher): • Traga ore-
-----~------·----·- ·-- ------------- ----------- - ' --- ----------

medic. 

FERNA()_()IAS( ofegante) 

·"i=E:FiNAODIAS:~Promei9.met.J tilllo? 
- -------- -

G_AfiCI_A: • Sim, r11eu paL Eu ero_meto 
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com um<i_~!LeJi~ha, na._n1ao(e Goia: , 

r1aLEia_ca111inha E!_~ntrei)~CJ_utensi: 

___ lio par11Cl_ar<:ja~uedapara,F~rnao _
1 
_______________ .......... +---------+ 

Dias beber. Garcia e a mulher obser------------ - -----------------

--------------------------
est~terrnina,devolveout~f1SiiCJ_para 

-- \ 
, __ 

_ _ __ _ Garcia.~ue pass a paraa111u_lher. Ela 

vaiJ>ar_a_C)fundo f'erna()[)i~s!ala 
---+--

ccmGarciaquE!o_ajljda adet't,ac:r,n,a,:_ 
1 

________ _ 

red e. Garcia fica de costas e sai da 
Jc:al:lanapeJ:a-e-squer~a_--- ----- .:c=-=----I--- ---

I 

PAN ·----t··---~-ltdE!rn~-lt~e~=-- ---16" ·•• -p3arciadE!Irente paraacill1ar~.sa-
indo da cabana. Ele vira para a es-

~~:~i2~~:i~~~i~i~~~~f: r-- -
_ __ 111111111:_1\camara acompan~a.~ 

foca o fun do. 0 grupo se vira, 
--- - jtfcand~-d~ co~~s ... . ---' ' ' -

16" joQrUp()deban(j_eirantes.passa da 

dire ita para a esquerda, por entre as 

,~rVoresAc~ll1araacornJ"anha Ele~ j 
descem uma pequena en costa. . F't.Js.A.o. ---------- ·--- ---------------- -----------

PAN 

I 

,_ ··1------- -- ...... - --
- - I -

·r----------~~- ----_------ -__ ---__ - -__ --_-_-_ Camara SC)r>S_cje passari-

baixa nhos. 
-·- ---------- --·--------+---------- -----------------"'" -

PG 

j--

-----

- -"- -------- ----

1 '" j " _:£;~~~:.~i:~~t ;;.~~- P<i~ '""'"{""' ''"'':'"l~'t"@'~t~.:~~.~ 
--·-__ -_-_-__ -_·····_-__ -__ -__ --_-__ -_-_--_-_··_·_··_-_ --_ -__ -_--- ·_···_·-__ ·-_--_---_--_-_-_···_··_··. _-t· __ -

I 
uas! +--------- ----------··········- ---- ·········· ---------I 

,_ 

'quebr"m as pedras e as jo9am para __ _ 

tras:Umdeles {t,_ean~ro).g_u~esta em 

pril11eiro_plano, ac1ireita, vir~para ___ .. ,,,,,,, 

t@~. 111exend() e_ITl urn_a.P~clrll.cl::l~co:l_ __ 
tuca o bandeirante do lado, que pa-

-+----

I 

I 
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LEANDRO: -As esmeraldas! Garcia! __ , __ ------ -------- ---------------

Achei! As esmeraldas! 

BANDEIRANTE: - E:-:-as esmeraldas! 
E, olhe! ·· ----

- - ... I ---------······· 
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554 ~~~~~=t~~:n;d~ 1:~:t ~~~~a~ r ::Tcie_n1 ::rPc:_:l~!~~ra f~usica 

~eirante. Garcia esta no meio e Le-

-- ::-~~s ~!~r_~~~~~e:u ~f;cf=~~a;n=<lf-:_ ----_-+ ~~ _ _::,'::·•:~:.-.-~ ~~=-~-~~~~~-~· ~... -- ~ ~~~t--
- __ .!ls_pedras. 

~~ fjcft~'td~:~;:~~~~.~ii~f;_;~[!:m. t--=========t==J==:=I ::: :-==l 
barranco,aproximal)d():se dos doi!l 
bandeirantes. 

2" 

------------------

j 

1-

I 

555 2" ~~~~~=~~~-~~~~~~~;:l!~~t~~~-~ t-- -~Fixa =t -PD ~de~~ ]'de-~:::_ .~ •. _~·······--f-AR(JIA -As~smeraldas .. c_ 

1556 Con~in"!l9li() d()plano 54~. G!lr(;ijl PAN PC~-~cjem I id(,lf11 
olhap!lra tras,d(,lpOi!;eless(,lai)<li: ___ ~-· ~.~ 

Xjl~l'_ara.ocantoinf~ri()r<!ir~lcJ-LE!:__ ----·~·~ 

3211 GARCIA: - Onde estavam? -------- " -- ----- ------ - --- --- .. ----------

LEA_N_Df'l() -f::sl_a\larnali! (paus!lJ .. ~~ 
J\Cj!Ji!_ 

~ ~~ _ androCC)rr1(,!9aac:avjlr(;(;mas_rnaos. LEANDRO: - Olhe, outra! Outra! - .. -------- ·---·---------------

- I 

os outros se inclinam. olhando. Ele 
- ----- -- -- -- ----- - ---··- ------- ----------

pe~a outras_pecjras ecja_e!lra§!lr-
cia, gueyir_a_pa,ra a.e!'quercja,()1f1an
do melhor eara as pedras. Leandro 

_ 1a.1a-.~~rciasevir~~;;;,,r;;g-a.~;,~e: l-= ~~~ 1 

dras_EI(,ls_()lh;lrn~~~'al'<llr_as.Q b"~c]<>i~ 

-~1;;ii;1~r~~r!:~;;:~~i1~:~~J=~ 
~~~~~~~.~pa_ra~m~rro. ~ de frE!ni<>!lP(a:_(J;,~;t~. ~a-=--- ~~~ ~~~~-~-~-~I~ 

megal)dO a cavar com a en)(a,d~._l\ 

~ ~ -·~··· 1 <:a mara laz urn p .. guen()_ ~()Vjn1ento. I 
I 557 JUm ~Jr~pode homl>n~c<mendo.cj() 

-· ~~ (<:ilntoesqu~c]()J>ara ()dlreito Urn~ 
homem esta mais a frente. Eles pas-

PAN 

Pagina 113 

(gf'!ITOEJ.~()F_F):_:Esmeral~~~- ~ 

~~··~~~··~·~· LEANDRO: ~[)eix(,l-rnele.var ear!l 

]
Dom Fernao. 

- ------ ------- --·--·--------------·--- ----·-------------- -----

GARCIA:: - Vai. vai levar agora. 
--- ·- -- ________ _,.,., --·- -------------- -------------- ---- ·------------------- --· "" 

LEANDRO:- Achamos as esmeral-

____ ,_ 
I 

-t - ~ I 
---- -- -- ------------ ----

das de Dom Fernao! 
-- ----- ------ ----- --

·As esmera1aas1 
~~~--- ····~·· =l<vozesaotu 11 d·o'l•··_····A's·~·· 03s 111eraldas! 

PG [r:;~~iaLI;Ci9m _ GRITOS : ·As esmeraldas! As esme-
-------"- ---------- - ·-------- -- --

raldas! As esmerataas! 



•llrr!J>elafrente dacall11l'll_e se~n: 

cam i nha_rr\Pil'a a dire_ita. A camara 

<l<:()mpanha, guilnd()ch~a~am n()_a: 

"":rn.Pilment(). __ o(Jirlls_flessoassE! 

junlllll1a eles. 

3" JEil1 prirneiro_l,lano. dentroc!llcab_a-_ ---~-
na. Fernao Dias a direita, esta dei-

------ ---" ---- -------- --
!ado, dormindo na rede. Ao fundo, pe-
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Fix a 

'll~b~~~ra ~a portll:ll~:~e;:o grup{) r:::: ... -
ap_r()xi m_an_c!o_:se_dilca_bana,E_sla() ____ _ 

de frE!n_I_E!_p_ll_r_a_a camara Fe~11ao IJ_i
as abre os olhos. 

_ .FE!r11~o D ias.d e frentE! pa~a_aca,rna· 

ra, virll_o,; <>111os para tras_e_m sinlll 
de alerta. Ele esta ofegante. r··------· --------------

PP lidem idem 
--·----------

. ___ ,GRI'T"()S: -f!.s esmE!rllldas! .. As esme-
raldasl 

- ----------l--
I 

~~f:iif:os:·.A_s~smeraldasi j\_s_esn)~: 
raldasl ... 

,pantac!o .Pilr<tLeandro _O_utras_pe,;:_ 
seas estao atras. Leandro caminha 

·~~~;~~~~;:~~~!~Yir~Ii~~F-i-_-.-· ___ .~de~ _ __ ~c~r~~: ---·•j:;~J~~:~~~=~~t~~f- (_com_emo~aot_-~_s_es-
o,as. 

,parall_ci'lmilra, m_o_!ltrand()Saspe- _ 
dras em suas maos. Fernao Dias 

--- --- ---- ---------- -- ----------

olha_paratras E!_depois para,asmaos 
de Leandro, levanta-se da rede e 

- ------------------ ------ - ----

peg a as pedras obsetvando-as. Os -- ... --------- - ... . .. ------ ..... ----- --+-- . . ---
bandeirantes cercam Leandro. 

Fernao Dias de frente, a direita. com 

, as p_edras nas ma_os j\J()Cantoinfe_: 

rioresquerdo apll'ecem ascabeg<i_s__ 

dos bandeirantes. Garcia entra pelo 
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Camara 

___ +baixa. 

GARCIA: - Pai. As esmeraldas, pai. 

FEBNA6151AS(susS:U,r_and_c)):. -Filho. 

eu disse! 

F. D. : -As esmeraldasl ... As apeteci-
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lade esquerdo, aproximando-se de ·-· . - ~------~--- ------·------~ -~·------ ---1 ---- ----------
Fernao Dias. Os dais ficam um de 

!rente para ooutro_._Fernao_Dias a: __ 

baJxa a<Jabe_<;llei alhll_a_spe.dras, 

comoo_lharenloug_u_ecido,e_rl_g_ua~ncto_,_ 1 ______ . ____ -~-- .. __
1 

~--·----·-·-

tala. Ele s""iraparaadireita. sajndo 

doquadro,_ 

das esmeraldas ... 
+-----·--··---·-

Fern~ Di<is.~e.trentepara a cam a- · -~ j p-c__=jf::'ron~L/sem-m(i!;;;;a; jF=[~~~ODi.A.S:~ ~es111eral~sL 
ra, encurvado, esta vindo da es- ' • · · 

guerda_._l'l_o canto_esq ue_rcj_(J.~e cos: __ 

tas.aeare_c_e_o__ccn.'_orno_ de_ l!l g u n_!_ -·

hornen_s,_Ferna()[)ias_carninhaJ>_ara 

, lldireita, llti" a_rnes_a,gue a!Jare._ce _ 
_ e_rnprimeiroplano. Atras~eleve__rn 

Gllrcia,_F_<lrn_ao Dias se_debru<;ana 

mesa com as esmeraldas na mao, f·------ -~----- - - ·------
deixando-as sabre esta. Os outros 

..... ,. ·--j--- -· 

bancjeiran!E!~()Iharnpar_ll Fernao Di-

,-~. Ele argue duas pedras, vira para 

l<3~rcia 9 1"-Ii ~epai,!~iila~assU:Sia~ 1 
--

. •_para a camara, se_afastand_a_p_ll_: __ 

___ ()lunda _e se_sei)_U!andoe_m_§a_rci;a ,_ 

---- 8" . ----j 5:~;~~~~¥~~~:~-~r3~~~~~~a: 
- ------------"'""-------------- "" ------------·----·-----""'""--"- -- ---·---- - "--------

idem 

ca.rninha de_fre_nte_pa.ril a~am;ar"_se ___ _ 

_ a_proxim~af1dOccrnUrna~a_rrn/i r1_a rn1i_o, ____ _ 

1\ im119_em sellero_)(irnl!E!some, 

- ------------ I -;·o--

go_nti nuaya_(J do pill no 5~7. A_o__fundo_ 

(ja!(Ji_as_e_llu!ll£errl_1iaDias (o_scjois_ 

estao de !rente, umpara o_o_u!ro).fer-

nao_l)ias S91;JUraas f>9dras, vem 
curvado e cambaleando ate a mesa, 
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contornando-a pel a direita e ficando 
1....................... --·-····· -·---·····-·····--·-·· 1------ ·-········ 1--······ -· --+- ······-·····t--
de costas para a camara. 

' ;~,.,:: -_';~Si!i~~ ~m= . -'"_)"•m_ Ji~o:,.,~ ~_o_FF~"-"~"c I --

·I 
. _ _ tr_as_darn_es!_Dol~dC>_<!,S_quer.tle>~: _ +-- _______ _ 

_____ P.!re_c,e_~ma_p_arte d() .. corp()de ou: 

····-······· j~~~;;~~rr.;a;~l~~~~~~l~~~!~~;~--~~- .. ···-·- ...... --1---··· ----- -------·----
I t -- 1------ ----

. jpedras n_a m_E>sa,~~rnirtando-as, __ l_ 
I ~ -- . 

566 I 8" 

------------- ---------------- ------

~~:~~:::;;:;~~!4 Jdom ~-- eeP "'" :~ :_--= i~~~;~;~;" I 

I .. 
I 

I 

I 

I 

I 

v.t..f:li.i\8 voiEs (oii):=-vtval-··-· -·--· ·-1-·--- --· -· 
' 

16" ... ca __ ntir1u_a_9a()doj)i~~~~6Qr:,ern~~~=1 ~=idem- ) __ Pf"_ .. (idern __ l~-usica 
_ [)ias ()lh~n~oJ>ara _a_~irE!ita_a_c:im a,__ , 

- ---
567 

----------- -- -· --

_JG: f'li'T_()Sloff) ·\/ivai _ __ 

1 __ -+······ ... cai S()!Jre..a._rnes~.Garc'ra, a es_g uer: _,_ 
d!.J>6e.a._rn_aos_o_breoseu o111br() e 

. 1 _ o cl1_~1 ha_ .. -··-·····-··- ----··-

;~~~f~~;~~f=~1~:~;:a~~L= --.. 

gem da abertura). 

6" ra~~E!rrairemul:ndo 
I 

568 
- ------ ----- --

1 

idem 

____ _,_ __ _ 

+ 
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I 

I -- .. jQA.RCIA • Meur>ai! 

-------- ------

1 

--- ---- ----

pp idem Musica 
- -------- .. " "" -- -----

·I --- ·--- ·-

I + 

----

ILEGE~[).t\~~··t-,1orre_o_gran~e§a0:·· 
deirante tv1~iorvalorque_a_spedras_ . _ 

_ere.cios_a_!lgued_eixou,fun~oll_!Scida: 

"_des•_ V~uruna. _F'a_r!)Op_E!b_a,_ Su !11icl_ou: 

r(). FlC>9a c;:rande,l~amarE!n~i ba, E:~--
meraldas, Serra Fria, ltacambira, on· _______ , ~ - . ~.- .. - -- -·· . - --· ". -----

de veio a falecer. 



FILME.XLS 

5" J LeiJ~ndas . ,_ --------·-···:~.c.· .. :·------+ 
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idem 

~largouao;fr()nl~irasdo_pais,forman

do a verdadeira ra<:;a brasileira. 

FIM 

~ine·£'r()dutor<i9~rn_flil)eir<i.§:A.:. 
Campinas. E. S. Paulo- BrasiL 



CONSIDERACOES FINAlS: 

Desde que o cinema foi inventado, inumeros teoricos dispuseram-se a tecer 

comentarios sobre a nova modalidade da arte, elevada a essa categoria por 

Riciotto Canute quando a elegeu a "setima arte". 

Nao foram realizadas somente teorias interpretativas da arte 

cinematografica; os pr6prios feitores desta modalidade artistica viram na 

linguagem cinematografica urn instrumento de experimenta<;:ao e constru<;:ao, 

possibilitando que fosse criada uma hist6ria complexa e diversificada. 

A constata9§o, porem, de que o cinema e urn veiculo fragil e que uma parte 

da sua memoria ja esta perdida ou ira se perder, tern feito que estudiosos da arte 

traduzam a linguagem cinematografica para a linguagem escrita. Atualmente essa 

tern sido a medida mais eficaz na preserva9§o da memoria ftlmica e o tinico 

metodo de reconstitui<;:§o de filmes, que ja se encontram em processo de 

deterioriza9§o. 

Ao contrario da pintura que consegue transpor seculos de existemcia, a 

pelicula cinematografica mal tern conseguido tranpor seu primeiro seculo. Diversos 

filmes considerados classicos do cinema estao em vias de desaparecer e outros, 

que nao chegaram a assumir esse posicionamento, mas que mantem uma rela9§o 

hist6rica com o periodo ou local de produ9§o, correm o mesmo risco. Essa 

limita9§o na durabilidade do veiculo filmico tern preocupado nao s6 os cinefilos, 

como tambem os guardi6es da memoria cinematografica. Tanto que o Arquivo 

Filmografico Nacional, uma divisao do British Film Institute, iniciou a compila<;:ao de 
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diversos classicos do seu legado cinematografico como forma de conter esse 

processo deteriorante. 

Os filmes brasileiros, entretanto, nao tem merecido a mesma preocupaqao, 

embora tambem venham sofrendo os mesmos efeitos. Os unicos interessados em 

manter a memoria cinematografica nacional preservada tern sido os estudiosos da 

area e, mais recentemente, os pesquisadores de cursos de pos-graduaqao, os 

quais, por meio dos filmes estudados, tentam avaliar a obra fflmica no seu 

momento historico. 

Estudos como este, no qual nao s6 a hist6ria do periodo da produgao do 

filme e abordada, mas, em especial, estudos que fazem a reconstrugao do proprio 

filme, ajudam na preservagao da sua memoria e, consequentemente, pOem em 

discussao os diversos aspectos inerentes ao processo da realizagao fllmica. 

E dentro dessa teoria que esta dissertaqao foi realizada, levando-se em 

considerac;:ao o prop6sito de levantar um periodo cinematogr<3fico especifico e 

fechado dentro de uma localidade, no caso, o filme Femao Dias, realizado em 

Campinas nos anos 50. Os demais mementos cinematograficos, refacionados a 

esse perfodo, ou ao tema do bandeirantismo, tiveram igual importancia para este 

estudo. 

Existe, e claro, a consciencia de que Campinas nos anos 50 nao foi um 

expoente de arte cinematografica e nem teve uma participagao relevante dentro 

do contexte cinematografico nacional, mas o fato da existencia de tal forma de arte 

e a tentativa de se criar uma arte original e idealizada, tendo em vista o tema da 

nacionalidade, ja indica um enriquecimento para a memoria da cinematografia 

brasileira como um todo. 
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A escolha do assunto para esta pesquisa deveu-se ao fato que Campinas 

produziu varios mementos cinematograficos significativos, que ainda nao haviam 

sido analisados. Com excegao do estudo realizado em 1973 por Carlos Roberto de 

Souza sabre o primeiro perfodo cinematografico campineiro, ou o Cicio dos anos 

20, os demais perfodos subsequentes, no entanto, nao haviam recebido a mesma 

preocupagao, necessitando que algum pesquisador se dispusesse a analisa-los 

mais profundamente. Dessa forma, observando o segundo perfodo 

cinematografico campineiro, acontecido nos anos 50, e, em especial, o filme 

Femao Dias, e que esta pesquisa foi direcionada. 0 enfoque sobre este filme 

deveu-se ao grau de importancia que teve neste perfodo: Femao Dias foi, de 

certa forma, o iniciador e o finalizador deste surto cinematografico, abrangendo 

assim, toda a historia do segundo perfodo cinematografico campineiro. 

0 desenvolvimento da dissertagao, Femao Dias, uma trajet6ria 

cinematografica deu-se segundo o percurso do proprio filme dentro do seu 

perfodo historico, bem como a analise fflmica de Femao Dias, realizada por meio 

da decupagem e da analise comparativa com os outros dois filmes sobre o mesmo 

tema. A decupagem sobre o filme, ao transpor o universe cinematografico visual 

para o descritivo, corrobora para a preservagao do proprio conteudo fflmico. 

Todo este estudo foi centrado no filme acima mencionado, porem o assunto 

sobre o perfodo estudado ainda nao foi esgotado. Outros filmes realizados na 

mesma epoca e que so foram abordados superficialmente merecem uma analise 

mais aprofundada. Somente dessa forma e que a preservagao da memoria 

cinematografica brasileira persistira, colocando-se em relevancia as pequenas 

produQ(ies, particularmente, as realizadas fora de Sao Paulo e do Rio de Janeiro. 
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cinematogn3fica braslleira persistira, colocando-se em relevfmcia as pequenas 

produgi)es, particularmente, as realizadas fora de Sao Paulo e do Rio de Janeiro. 
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1- A FILMOGRAFIA DE FICCAO EM CAMPINAS NOS ANOS 50 

1.1 -ALFREDO ROBERTO ALVES 

ESCOLA DA FUZARCA 

1949/1950- 16mm, curta metragem, P&B, mudo 

Direyao e Roteiro: Alfredo Roberto Alves 

Fotografia: Alcides G. Delgado 

Elenco: V. Falavigni (professor), Marcos Delgado, Amilar F. R. Alves, Lufs 

F.R. Alves (meninos). 

Sinopse : 0 filme enfoca as traquinagens dos alunos numa escola. Durante a 

aula, um dos alunos bagunceiros e colocado de castigo pelo professor. Sem poder 

sair para o recreio, o aluno pega no sono ao folhear uma revista e tem um sonho, 

no qual o professor o persegue levando-o ate a linha do !rem, onde e amarrado. 

Acorda apavorado confundindo sonho e realidade, fugindo da escola. 

A VENTURAS DO DR. A. VENCA 

1950- 16 mm, curta metragem, P&B, mudo 

Direyao e Roteiro: Alfredo Roberto Alves 

Fotografia: Alcides G.Delgado 

Elenco: C. Alencar (Dr.A. Venca), W. Minzon, B. Fogagnoli, R. Malavazzi e 

Antoninho Hossri. 
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Sinopse : 0 filme mostra, de forma c6mica, as peripecias de urn dentista sactico 

com seus clientes. 

FALSARIOS 

1952 -16 mm, media metragem, P&B, sonoro 

Argumento e Direcao : Alfredo Roberto Alves 

Produ!fao: Alfredo Roberto Alves, Placido Soave e Manuel Erbolato 

Cinegrafistas: Eliseu Piantoni e Placido Soave 

Assistente de dire!fao, letreiros e montagem : Placido Soave 

Som : Jose Rodrigues dos Santos , Henrique de Oliveira Jr. e Manoel 

Erbolato 

Elenco : Placido Soave (chefe dos falsarios), Altamiro Soamar (Roberto), 

Antonio Ferreira (pai de Nanci), Carmem Lucia (Nanci), Arthur Ochussi 

(falsario), Wilson Martins (falsario), Ricardo Zarattini (falsario), Antonio Chr 

(falsario), Joao Navarro Bernal (policial) e Olimpio Tambaxe. 

Sinopse : Narra a est6ria de urn grupo de falsarios empenhados em imprimir 

notas falsas_ Esse grupo e denunciado a policia por urn rep6ter jornalistico. Urn 

empregado dos falsarios, pai da namorada do jornalista, descobre que estava 

trabalhando para criminosos e colabora com a denuncia. 

FERNAODIAS 

1956 - 35 mm, tonga metragem, P&B, sonoro 
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Argumento e Roteiro: Alfredo Roberto Alves - baseado na pec;:a teatral de 

Amilar Alves. 

Dire~ao: Alfredo Roberto Alves. 

Produtora: Cine-Produtora Campineira S/A 

Distribuidora: Rio Mar Ltda e Ubayara Filmes 

Fotografia: Joao de Navarro Bernal e Eliseu Piantoni. 

Musica: Gabriel Migliori, executada pela Orquestra Sinfonica de Sao Paulo 

Can~oes: Hemi Reis, com a participa~o do Coral Pio XI 

Som: Ernst Magassy 

Assistente: Raul Nanni 

Engenheiro de som: Ernst Hack 

Grava~;oes: EstUdio da Vera Cruz- S. Bernardo do Campo. 

Elenco: Placido Soave (Fernao Dias), Carlos Tontoli (Garcia Paes), Edson 

Torres (Jose Dias), Mara Mesquita (Lucia), Alcides Gobbo (Borba Gato), 

Fellcio Martone (Matias Cardoso), Aida Mion (Leonor), Tina Scali (Maria 

Betim), Antonio Ferreira ( padre Luis), Ferreira Neto (Leandro), Branca 

Monteiro (Maria), Albano Rodrigues (Aieixo), Victor Patiri (Albano), Moacyr 

dos Santos (Frei Paulo), Irene elias (Goiana), Armando Paiva, Egfdio 

Aranha, Alma Ferreira, Norman Piggina, Armando R. Santos, lrineu 

Campos, Palmiro Lanzi, Jose Lanzi, Jose de Lucca, Conchetta Brusco, 

Dagmar Mestre, Jose Cardinalli, Dirceu Sampaio, lrineu Campos, Pedro 

Novais, Americo Zorzetto, Virgilio A. Lopes, Pedro Ignacio, Diva Moreira, 

Hermelindo Argenton, Jose Silveira Leite, Antonio Borin, Antonio Valenc;:a, 

Valdir Soave, onc;:a "Kango". 

Sinopse: No anode 1674, o bandeirante Fernao Dias Pais parte da Vila de Sao 

Paulo, a pedido do rei de Portugal, na chamada "Bandeira das Esmeraldas". 0 

filrne narra como foi a ultima excursao do bandeirante pelos sertoes do Brasil. 
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1.2 ANTONINHO HOSSRI 

DA TERRA NASCE 0 OD/0 

1954 - 35mm, longa metragem - P & B - sonora 

Direcao Geral, Roteiro e Montagem: Antoninho Hossri 

Produtor: Jaime Nori 

Produtor Associado: Julio Nori Netto 

Produtora: Cinematognflfica Santa Rita -Santa Rita do Passa Quatro, SP 

Oistribuidora Unida e Cinedistri S/A. 

Assistente de Direcao: Mino Valdi. 

Fotografia: Maximo Sperandeo. 

Montagem: Maximo Sperandeo. 

Musica: Conrad Bernhard. 

Cancoes: "Cangao do Boiadeiro" - Antoninho Hossri. 

"Morena Brasileira" e "Saudades do Nordeste" -

Geraldo Santos. 

lnterpretes: Titulares do Rftmo. 

"Anchieta"- Mario Zane Messias Garcia. 

lnterprete: Mario Zan. 

Assistente de Producao: F. M. Peinado Garcia. 

Maquillagem: Eduardo Florente. 

Laborat6rio: Rex Filme SA 

Estudios de Som: (Sistema sonora RCA) Cia Cinematografica Vera Cruz. 

Elenco: Mauricio Morey (Mauro), Eda Peri (Maria Lucia), Elisabeth de Lula 

(Luzia), Antoninho Hossri (Simao), Mara Mesquita (dangarina), Oasser 

Letieri (Coringa), Hercflio Lorenzetti ( Nelson Rosa), Peinado Garcia (Pedro 

Antonio), Antonio Fragoso (Carlos), Nelson Duarte, Armenio dos Santos, 

Jaime Nori, Geraldo Santos (Beija-Fior). Os tres boiadeiros: Manalo, 

Veneno e Dito. 
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Sinopse - A hist6ria narra a luta entre fazendeiros e grileiros pela posse da terra. 

A LEI DO SERTAO 

1956 - 35 rnrn, longa metragem, P&B, sonora. 

Produtora: Cinematografica Princesa D'Oeste- Campinas, SP. 

Distribuidora: Rio-Mar Distribuidora Cinematografica/ Cinematografica Boa 

Vista. 

Direcao, Roteiro e Montagem : Antoninho Hossri. 

Argumento: Antoninho Hossri e Osvaldo Mariano. 

Diretor de Producao: Walter Paulo Vieira 

Fotografia e Camera: Ferenc Fekete. 

Assistente de Direcao: Reinaldo Tarsitano 

Assistente de fotografia: Gether Costa 

Engenheiro de som: Ernst Hack 

Cancoes: "AI6" - Mauricio Morey 

"Meu Sertao"- arranjo especial de Mauricio Morey 

"Linda Morena"- Cataldo Bovee Lourenc;:o Machado 

"Toe-Toe" e "Padre Donizette"- Mario Zane Messias Garcia 

Execugao: Mario Zan 

Direcao Musical: Conrad Bernhard 

Laboratories: Rex Filrne S/A 

Estudios de som: (Sistema sonoro RCA) - Cia Cinematografica Vera Cruz. 

Elenco: Milton Ribeiro (Trovoada), Mauricio Morey (Tonico), Gracinha 

Fernandes (Belinha), Mauricio do Vale (Pedro Oliveira), Ayres Campos, 

Jose Herculano, Antonio Fragoso, Arthur P. Vieira, Hugo Matoso, Felfcio 

Martoni, Jose Leone, Vicente Ghilard (Coronel Isidore), Armando Paiva, 

Nena Batista, Maneco Cardoso, Jose Chediack, Alvaro Nogueira, Edi Motta, 

Celeste, Antoninho Hossri, Reynaldo Tarsitano, Bespiaroti. 
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Sinopse: A est6ria gira em tomo da revolta de um fazendeiro contra a ac;:Bo de um 

Coronel, que alem de invadir as terras alheias na regiao, utiliza toda sorte de 

corrupc;:Bo, suborno e violemcia para obter o que deseja e assim assegurar o seu 

poder. 

1.3 -FERNANDO GARDEL 

SOS E ABANDONADOS 

1954 - 35 mm, longa-metragem - P&B - sonora 

Direcao: Fernando Garde! Filho 

Roteiro: Mino Valdi 

Produ~<iio e argumento: Cacilda Pulino Garde! 

Produtora: Cinematografica Sao Rafael 

Fotografia: Juan Carlos Landini 

Assistente de dire~<iio: Fabio Vidal Ramos 

Elenco: Mauricio Morey (Zozi adulto), Jose de Araujo Neto (Zozi menino), 

Nelson Fort (Rouxinol), Celia Cordeiro (mae de Zozi), Manolo Garcia (Joca 

Pernambuco), Lina Garbo (Tininha), Ruth Ferreira (Dama de Espadas), 

Sebastiao Nascimento, Dina Machado, Jehovah Amaral, Jose Medeiros, 

Ferreira Neto, Neide Landi, Bespiarote, Lufs Baruti, Pedro Rodrigues, 

Francisco Vale. 

Sinopse : Drama social que narra a hist6ria de um de um menino que torna-se 

orfao e cresce sozinho nas ruas Ionge dos irrnaos. Quando jovem, e adotado por 

um rico senhor, possibilitando que ele estude e torne-se um advogado. E com esta 

profissao que encontrara seus irmaos. 
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1.4- HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR 

LICAO MERECIDA 

1952-16 mm, media metragem, P&B, mudo. 

Direcao, fotografia e montagem: Henrique de Oliveira Junior 

Producao: Conego Bruno Nardini 

Roteiro: Conego Francisco Machado. 

Elenco: Um grupo de coroinhas da Matriz de Valinhos. Pericles Antoniazzi 

(fazendeiro), Essio Possito (administrador), Jose Tonete (traidor), Antonio 

C. Antunes (cumplice), Guilherme Hensen e Everaldo Coco (Cocheiros), 

R.Signorini (gerente do banco), Marcio Prazeres (delegado), Antonio 

Spagnoleto (Sentinela), Roberto Baldin, Roberto Marugrim, Jose Alceu 

Bissato, Jose Ademar Bissato, Jose Celio, Walter Capeli, Dermival Concom 

e Gilberte Menegaldo. 

Sinopse: Hist6ria de "mocinhos e bandidos" que narra a traiyao de um funcionario 

e a tentativa frustada em roubar seu patrao. 
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2- FICHA TECNICA DE OUTROS FILMES CIT ADOS 

S6 serao colocadas as fichas tecnicas dos filmes citados na disserta<;ao, 

que foram relevantes para este estudo. 

2.1. - FILMOGRAFIA CAMPI NEIRA- CICLO DOS ANOS 20
1 

JO.AO DA MATTA 

1923- 35mm, longa-metragem (8 partes)- P&B- mudo 

Diret;;ao e argumento : Amilar Alves 

Produt;;ao: Amilar Alves, Francisco Castelli, Jose Ziggiatti e Victorino de 

Oliveira Prata. 

Produtora e Distribuidora: PHENIX FILM. 

Fotografia: Thomaz de Tullio 

Montagem, assistente de dire!(ao, letreiros: Felipe Ricci. 

Elenco: Angelo Fortes (Joao da Matta), Moacyr dos Santos (Lazaro), 

Amaldo Pinheiro (Gervasio}, Jose Rodrigues (Coronel), Plfnio Porto 

(Afonso), Trajano Guimaraes (Isidore), Nh'Ana (Nh'Ana -mae de Joao da 

Matta}, Carlota Richerme (Laurinha), Eugenio Castelli (Ataliba), Lufs Laloni. 

Sinopse: 0 filme Joiio da Matta refere-se a urn pequeno epis6dio tragico do 

interior. A a<;ao esta centrada na figura humilde de Joao da Matta e Nh'Ana - sua 

mae, que perdem uma demanda judicial impetrada por urn poderoso Coronel. A 

situa<;ao de injustic;:a e seguida por outras demonstrando a luta do forte contra o 

fraco. Joao da Matta, representando o lado fraco, se rebela e resolve enfrentar 

1 As fichas dos filmes produzidos em Campinas nos anos 20 foram tiradas do livro Imagens de um sonho
Jconografia do Cinema Campineiro -1932 a 1972. MIS/ Campinas, 1975. Nlio existem copias dos filmes. 
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opositor, o Coronel. 0 desfecho e a vit6ria da justic;a sobre a injustic;a e a morte do 

opressor. 

SOFRER PARA GOZAR 

1923 - 35mm, longa-metragem, P&B, mudo. 

Dire~ao e argumento: E. C. Kerrigan. 

Produtora: AP.A Film. 

Distribuidora: APA Film, Empresa Cinematografica Uniao Paulista e 

Programa Standard. 

Fotografia: Thomaz de Tulio 

Montagem e Letreiros: Felippe Ricci 

Fotografia de Cena: Jose Alencar Bueno 

Assistente de Fotografia: Antonio Rivera 

Elenco: Carlota Richerme I Juracy Aymore (Esther), Vicentina Richermel 

Cacilda Alencar (Edith Barros),Joao Rodrigues Serra (comparsa), Ricardo 

Zarattini (Jaime Lourenyo), Jose Rodrigues I Waldemar Rodrigues (Jacques 

Fernandes), 

(crupie), 

Lincoln Garrido (Tim 

Otto Stange (Bill). 

Barros), Joao dos Santos Galvao 

Sinopse: "Sofrer para gozar e a est6ria de Edith Barros, uma mulher maltratada 

pelo marido Tim, homem rude, de genic forte e sempre bebado. Edith atrai a 

atengao de Jacques Fernandes, que no intuito de se aproveitar da situagao faz 

varias tentativas para conquista-la. Vendo que suas tentativas sao inuteis da infcio 

a urn sinistro plano, armando uma cilada ao marido. assassinando-o a traigao. 

Esther, viuva e sem recursos, aceita o insistente oferecimento de Jacques para 

trabalhar no bar de sua propriedade- Bar da Onqa - estabelecimento de jogos e 

alcool frequentada por mulheres de "moral duvidosa". Com o passar dos dias, 

Esther conhece urn forasteiro, Jayme Lourenc;:o, rico fazendeiro vindo do sui a tim 

de vender gado, e entre os dois inicia uma afeigao. Com a presenc;a de Jayme, 
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Esther se sente protegida. Pon§m, seu patrao tenta armar nova cilada, agora para 

suprimir seu rival. Depois de tentar acusar Esther pela morte do marido e 

desmascarado e entregue a polfcia. Livre afinal de seu perseguidor Esther vai 

desfrutar junto de Jayme a merecida felicidade.· 

ALMA GENTIL 

1924-35 mm, longa-metragem (8 partes), P&B, mudo. 

Direc;ao: Antonio Dardis Netto 

Produc;ao: Aladino Selmi e Eustachio Dimarzio 

Produtora e Distribuidora: Condor Film 

Fotografia: Thomaz de Tulio 

Montagem: Felippe Ricci 

Elenco: Wanda Florisi, Eustachio Dimarzio e Alfredo Carmonario, Benedito 

Roberto Barbosa I J.A. Barbosa, Olfvio Dardes, Jose Augusto e lsa Lins. 

Sinopse: Argumento de Menotti del Pichia. Alma Gentil e a est6ria simples de 

um pastor que na sua bondade rllstica ama sincera e desinteressadamente uma 

jovem milionaria. Essa jovem e salva das aguas tumultuosas por esse homem e 

desse memento em diante surge o amor, que nao e aceito pela familia da moga. 

Depois de varies desencontros e persegui<;Oes o casal consegue ficar junto. 

A CARNE 

1925 - 35mm, longa-metragem, P&B, mudo. 

Direc;ao, montagem e letreiros : Felipe Ricci 
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Assistente de Direcao: Joao dos Santos Gaivao. 

Producao: Luiz .A.ugusto Carneiro e Joao de Souza Ga!vao 

Produtora: APA FILM S/A 

Distribuidora: Brasil e America Films e APA FiLM 

Roteiro: Fel!ipe Ricci e Thomaz de Tullio, baseado no romance hom6nimo 

de Julio Ribeiro l. 

Fotografia: Thomaz de Tulio. 

lluminacao: Antonio Rivera. 

Fotografia de cena: Jose Alencar Bueno 

Maquiagem: Antonio Rolando e Jose de Souza Galvao 

Letreiros: Felipe Ricci. 

Elenco: Angelo Fortes, isa Lins, Rosa Maria, Ricardo Zarattini, Felipe 

Delfino, Eustachio Dimarzio. 

Sinopse: 0 filme conta a est6ria de Lenita, jovem sujeita a varias crises nervosas, 

que ap6s a morte de seu pai vai morar na fazenda do Coronel Barbosa. 0 coronel 

apresenta a Lenita seu filho Manduca, jovem desquitado que acabara de chegar 

de viagem. Lenita, ap6s algum tempo consegue seduzir o jovem Manduca. Dias 

depois, Manduca tern de fazer uma viagem e Lenita, ao entrar em seu quarto, 

encontra documentos comprometedores. Lenita resolve ir para Sao Paulo e se 

casa com urn antigo pretendente. Manduca quando volta, nao encontrando Lenita, 

comete suicfdio. Esta em Sao Paulo, sem saber o que esta acontecendo na 

fazenda, beija o esposo pensando no futuro e num amor reconhecido pelas leis da 

sociedade. 

MOCIDADE LOUCA 

1927-35 mm, longa-metragem (8 partes), P&B, mudo. 

Direcao, argumento, montagem e letreiros: Felipe Ricci 
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Produ!<ao: Cassie Fonseca Marks, Guilherme de Souza, Angelo Thomaz 

Russo, Jose Martins Teixeira, Eustachio Dimarzio. 

Produtora e Distribuidora: Selecta Film 

Fotografia: Thomaz de Tullio, Jose Del Picchia, Vitor Del Picchia 

llumina!<ao: Antonio Rivera 

Trucagens: Thomaz de Tullio 

Elenco: lsa Lins, Antonio Fide, Angelo Thomaz Russo, Guilherme de 

Souza, Eustachio Dimarzio, Jose Bellini, Felipe Delfino, J. Santos Neto. 

Sinopse: "Mocidade Louca e a est6ria de um jovem expulso da casa de seu pai. 

Percorrendo o Estado de Sao Paulo e esgotadas as provisoes se emprega na 

Companhia de Seda Nacional, onde encontra a filha do diretor. Existe porem outra 

fabrica de seda nao tao poderosa quanta aquela, que tenta sabotar a sua 

produt;:ao. Estando os dois jovens num piquinique, o rapaz se lembra que se 

esquecera as chaves do escrit6rio na porta e imediatamente sai para busca-las. 

Nesse mesmo instants a fabrica concorrente estava prestes a estragar o produto 

da Companhia de Seda Nacional. 0 rapaz subjuga um des bandidos e persegue o 

outre que havia fugido conseguindo captura-lo, matando-o com um murre. Os dois 

jovens trocam agrados sem perceberem a presenc;:a do presidente do sindicato 

das sedas que era o proprio pai do jovem, que se rejubila com a readaptat;:ao do 

filho e no final os pais observam o beijo que encerra a odisseia"2 
. 

2.2 - FILMOGRAFIA CAMPINEIRA - SURTO DOS ANOS 60 E 70
3 

2
- Arquivo do MIS/ Campinas. 

3
- As fichas dos filmes produzidos em Campinas nos anos 60 e 70 foram tiradas do livro lmagens de am 

sonho- Jconografia do Cinema Campineiro -1932 a 1972. MIS/ Campinas, 1975. Nao existem c6pias dos 

fihnes. 
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UMPEDRE/RO 

1966- 16 mm, curta-metragem, P&B, sonoro 

Direcao: Days Peixoto. 

Produ~tao: Cineclube Universitario de Campinas 

Fotografia e som: Henrique de Oliveira Junior. 

Roteiro: Luiz Carlos Ribeiro Borges. 

Assistente de Dire~tao: Paulo de Tarso Salomao. 

Montagem: Henrique de Oliveira Jr. e Rolf Luna Fonseca. 

Musica: Villa Lobos - interpretar,:So: Milton Nunes. 

Grava~tao e Mixagem: Henrique de Oliveira Jr .. 

Textos: Bertold Brecht, Vinicius de Moraes e Luis Carlos Ribeiro Borges. 

Narracao: Jose Lamana . 

Personagens: Waldemar Loretti, mulher e filhos. 

Sinopse: Documentario sobre a vida de urn operario da construr,:So civil. 

OARTISTA 

1967- 16 mm, curta-metragem, P&B, sonoro. 

Roteiro e Dire~tao: Luiz Carlos Ribeiro Borges. 

Produ~tao: Cineclube Universitario de Campinas 

Fotografia, Som e Montagem: Henrique de Oliveira Junior. 

Assistente de dire~tao: Joao de Assis Rossi, Alcides Celso Vila\4, Rui C. 

Vaz, Jose Antonio Tonella. 

Elenco: Og Brasil Bernasconi (o artista), Joary Grimaldi, Abflio Guedes, 

Jose Domingos de Vasconcelos, Marco Antonio Lucarelli, Luis Antonio 

laderosa, Vera Milanez, Lucia Torres e Roberto Arlindo. 
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Sinopse : "Hist6ria de um artista que toma consciencia de uma realidade social e 

procura comunicar aos outros essa consciencia. Nessa tentativa de comunicagao, 

depara com a forc;:a de uma apatia coletiva. "4 

DEZ JINGLES PARA OSWALD DE ANDRADE 

1972- 16 mm, curta-metragem, P&B, sonoro 

Dire!(ao: Rolf de Luna Fonseca 

Produ!(ao: Cineclube Universitario de Campinas 

Produ!(aO Executiva: Rolf de Luna Fonseca, Days Peixoto e Paulo 

Roberto Otoni e Heladio Brito 

Roteiro: Decio Pignatari 

Fotografia: Gabriel Bonduki 

Auxiliar de fotografia: Denise Abrantes 

Participa!(ao Especial de Fotografia: Henrique de Oliveira Jr. 

Montagem: Jose Mota 

Musica: Rogerio Duprat e Damiano Cozzela 

Narracao: Armando Bogus (Oswald de Andrade}, Celia Helena (Miss 

Ciclone} 

Cenografia: Thomas Perina 

Letreiros: Roberto Milher 

Elenco: Francisco Ribeiro Sampaio, Sonia Yara Guerra, Renate Nanni, 

Ana Maria Palhares, Beth Godoy, Paulo Deuber. 

Sinopse: "Atraves de Dez Jingles (ou mini epis6dios} possibilitam uma visao de 

conjunto, vida-obra, criando um retrato fiel e nostalgico do poeta. lsoladamente, 

cada jingle representa a possibilidade de se levar as massas (atraves do veiculo 

mais atual e mais atuante} alguns pensamentos do revolucionario intelecual 

paulista: 5 

4
- Arquivo MIS/Campinas 

5 
- Arquivo MIS/ Campinas. 
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SER 

1969- 16 mm, curta-metragem, P&B, sonoro 

Dire~ao, Produ~ao, Roteiro, Fotografia, Montagem e Som: Henrique de 

Oliveira Jr. 

Sinopse: Os contrastes da vida atraves dos pes. 

SEMPRE 

1975 - Super -8, curta-metragem, sonoro 

Dire~ao: Bernardo Caro, Henrique de Oliveira Junior. 

Montagem: Henrique de Oliveira Jr. e Berenice Toledo. 

Som: Henrique de Oliveira Junior. 

Narra~ao: Bernardo Caro. 

Texto: Bernardo Caro, Berenice Toledo e Lea Ziggiatti Monteiro. 

Sinopse: Baseado na obra de arte do artista plastico Bernardo Caro. 

TABELA 

1977 - Super-8, curta-metragem, sonoro 

Direc;:ao: Bernardo Caro, Berenice Toledo. 

Fotografia, montagem, sonorizac;:ao: Henrique de Oliveira Jr. 
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Sinopse: Baseado na obra de arte do artista plastico Bernardo Caro. 

BAILADO 

1980 - Super 8, curta metragem, sonoro 

Producao e realizacao: Henrique de Oliveira Junior 

Participacao: Corpo de Baile da Academia de Bah§ Una Penteado. 

Bailarinas: Fernanda Xidieh Murr, Georgia Correa Teracine, Magda Cama, 

Marcia Cama, Maria Helena Alemany, Rosana Presente Rubio 

Coreografia: Yelle Bitencourt. Musica: Prozession de Karlheimz 

Stockhausen. 

Letreiros: Mauro Soares 

Colaboracao especial: Raul Porto 

Sinoose: "Filmagem de uma performance do artista plastico Edoardo Belgrado, no 

MACC de Campinas. Edoardo Belgrado, arquiteto e artista plastico, residiu em 

Campinas em 1956-57, integrando ao grupo Vanguarda. A tematica de sua obra 

(borboletas em confrontos com as maquinas). 0 filme une pintura e bale 

contemporfmeo, dando vida aos quadros"
6 

. 

2.3-FILMES DA ANALISE COMPARATIVA- bandeirantismo 

6
- Arquivo MIS/ Campinas. 
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BANDE/RANTES 

1940 -35mm, media metragem, sonora, P&B. 

Direyao: Humberto Mauro 

Co-direcao: Raquette Pinto. 

Produtor: INCE 

Roteiro: Humberto Mauro, baseado em documento do Museu Nacional, 

Museu Paulista e Comissao Rondon. 

Assessoria hist6rica: Afonso de Taunay. 

Fotografia: Manoel P. Ribeiro, Erich Walder, Matheus Colayo, !racy 

Chaves e Ruy Gedes de Mello. 

Musica: Francisco Braga. 

Desenhos: Oscar C. de Meira 

Diretor de Producao: Manoel Rocha 

Elenco: J. Silveira, Alvaro Pires, Judith de Andrade, Fialho de Almeida, 

Jose Wandeck, Hilson Maciel, Ruy Guedes de Mello. 

Sinopse: Documentario ficcional sabre as bandeirantes Antonio Raposo Tavares 

e Fernao Dias. 

0 CACADOR DE ESMERALDAS 

1979-35 mm, longa-metragem, colorido, sonora 

Direcao: Osvaldo Oliveira 

Produc;ao : Oswaldo Massaini 

Distribuidora: Cinedistri Ltda. 

Roteiro: Anselmo Duarte, Hernani Donato e Osvaldo Oliveira 

Argumento: Hernani Donato 

Fotografia: Antonio Meliande 
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Direcao de arte, cenografia e figurinos: Campello Neto 

Montagem: Sylvia Renoldi 

Musica, composicao e regencia: Chico Moraes 

Produtor Executivo: Anibal Massaini Neto 

Elenco: Jofre Soares, Gloria Menezes, Roberto Bonfim, Tarcisio Meira, 

Arduino Colasanti, Dionisio de Oliveira, Herson Capri, Mauricio do Valle, 

Esmeralda Barros, Julcileia Telles, lvete Bonfa, Patricia Scalvi, Sergio 

Hingst, John Herbert, Nydia de Paula, Ruy Leal, Felipe Levy, Vanja Orico. 

Sinopse: A ultima bandeira de Fernao Dias Paes em busca das esmeraldas. 

2.4- OUTRA CITA<;AO: 0 CANGACEIRO 

0 CANGACEIRO 
7 

1953 - 35mm - longa metragem - sonora 

Direcao: Lima Barreto 

Roteiro: Lima Barreto e Raquel de Queiroz 

Argumento: Lima Barreto 

Fotografia: Chick Fowle (Henri E. Fowle) 

Montagem: Oswald Haffenrichter 

Assistente de direcao: Galileu Garcia 

Musica: Gabriel Migliori 

Produtor: Cid Leite da Silva 

Produtora: Cia Cinematografica Vera Cruz 

7
- Como foram feitas varias refenlncias sobre o filme 0 Cangaceiro, tornou-se importante anexar sua ficha 

tecnica junto com os demais filmes nacionais. 
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Elenco: Alberto Rusche!, Marisa Prado, Milton Ribeiro, Vanja Orico, 

Ricardo Campos e Adonira Barbosa. 

Sinopse: Aventura regionalista centrada no tema do "canga<;:o". 
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