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RESUMO: 

Analise de urn conjunto de vfdeos e filmes documentarios retratando a questao 

ambiental, alguns convencionais e outros identificados como poeticos. Discute-se a 

postura do realizador diante da linguagem utilizada na obra, a relac;ao que este 

estabelece com o protagonista e/ou a comunidade retratada, bern como com o 

espectador. Aponta-se o respeito pelo outro, assim como o encontro de singularidades, a 

do realizador e a da situac;ao abordada, como condic;ao para elaborar uma linguagem 

mais interativa, que envolva e estimule cada urn a participar da equac;ao dos problemas 

ambientais vividos por nossa sociedade, promovendo emancipac;ao social e cidadania. 

ABSTRACT: 

This paper analyses a set of videos and documentary films showing the 

environmental matter - some of them being conventional and others being identified as 

poetic. The following aspects are discussed: the posture of the doer towards the language 

used in her work; the relation she establishes with the protagonist and/or the portrayed 

community. The respect for the other is indicated as well as the doer's and the 

approached situation's singuralities. This is done as a condition to elaborate a more 

interactive language, which involves and stimulates each one to participate in the 

environmental problems equation faced by our society. It is believed that this will 

promote social emancipation and citizenship. 
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Introdw;ao 

Niio precisa de dinheiro prase ouvir meu canto 

Eu sou candrio do reino e canto em qualquer Iugar 

CAUE, CAUA .. 

Leva o meu canto puro e verdadeiro 

Eu quero que o mundo inteiro se sintafeliz
1 

Esta disserta<;:ao tern por objetivo apontar formas do discurso audiovisual para 

videos que retratam a questao ambiental, tomando-se por base a discussao de muitos 

pensadores que tern ressaltado a importancia da questao politica e a necessidade de 

emancipac;:ao social para que os problemas, nao s6 os ambientais, possam ser equacionados 

pelo con junto de cidadaos. Atraves do recorte de urn con junto de videos e filmes retratando 

a tematica, analiso a relat;:ao estabelecida como outro, protagonista e espectador. Tendo em 

vista o formato utilizado -documentario- e a linguagem empregada, articulo a discussao 

acerca da questao ambiental e da produ<;:ao audiovisual com a responsabilidade etica que se 

deve ter em atividades desta natureza. Aponto a realizac;:ao autoral e artfstica, atraves do 

documentario poetico, como uma possibilidade de formulac;:ao de uma narrativa audiovisual 

que retrate a subjetividade do outro e a singularidade da situac;:ao abordada. 

Incluo, nestas paginas, fotografias e ensaios poeticos que expressam a experiencia 

e beleza vivenciadas no perfodo em que estive realizando meu trabalho de campo e 

refletindo sobre minha pesquisa, quando estive junto aos amigos de llha Comprida, do 

projeto Floresta e Mar, do Instituto de Artes e da FEAGRI - Faculdade de Engenharia 

Agricola. Deste periodo resultaram o video e a dissertm;iio, cada urn uma obra, urn 

capitulo, urn resumo desta vivencia, na qual procurei estabelecer uma rela<;:ao com o outro 

em que este nao viesse como adorno, mas com toda a dignidade e valor, que aprecio em 

sua existencia. 

Anteriormente ao mestrado, fiz urn levantamento de audiovisuais s6cio

ambientais para utilizarmos nos cursos e atividades da area de Extensao Rural na FEAGRI. 

Nesta ocasiao me deparei com uma vasta prodw;:ao abordando a tematica, disponfvel para 

emprestimo em videotecas e diversas instituit;:6es. No entanto, a linguagem da maioria 

deles nao condizia com a postura dos profissionais com os quais trabalhava naquela 

Faculdade, que demonstravam bastante preocupat;:ao com a einancipat;:ao social, apontando 

1 Canario do reino, musica de Carvalho e Zapatta. 
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a necessidade da participayao dos cidadaos na formulayao de planejamentos agricolas e 

ambientais a serem implementados, enquanto os videos levantados, faziam uma abordagem 

cientificista da questao, apontando soluy6es apenas do ponto de vista tecnol6gico para as 

situa<;:6es abordadas em cada urn. A constata<;:ao deste descompasso motivou o meu projeto 

de mestrado que se intitulava "Video ambiental: reflex6es e perspectivas" que depois de 

tres anos de trabalho, apresento com novo titulo. 

Neste projeto de pesquisa, me propus a realizayao de urn video, por considerar 

esta, a melhor forma de conhecer o processo que envolve a concepyao de urn e, assim, 

considerar alguns limites da analise fflmica, inclusive das que fiz nesta dissertayao. Neste 

periodo realizei varios cursos sobre analise fflmica e produ<;:ao audiovisual que foram 

fundamentais para avaliar os objetivos e decorrencias das linguagens empregadas, que 

espero que tenham influenciado a minha realiza<;:ao. Com muito dos professores e colegas 

compartilhei as mesmas perspectivas polfticas, em geral bastante crfticas as impiementadas 

pelos nossos govemos e nossa sociedade (e, nao me excluo desta acusa<;:ao). 

No primeiro capitulo, elaboro minhas concep<;:6es sobre meio ambiente, 

contextualizando-as dentro da hist6ria dos paradigmas cientfficos e das reflex6es sobre 

politica e cidadania em nossa sociedade, e no capitulo tres, retorno-as, comparando-as com 

o movimento politico-cultural de cineastas brasileiros. No capitulo dois, fiz uma analise do 

meu trabalho de campo, da rela<;:ao dos moradores de Pedrinhas com o seu ambiente social 

e ambiental e, sobre os objetivos, an<ilises e interveny6es que o projeto "Floresta e Mar" 

tern implementado no Vale do Ribeira. 

Analiso alguns videos e filmes nos capitulos quatro e seis que retratam a questao 

ambiental, uns convencionais e outros que julgo mais poeticos, destrinchando o discurso e 

a narrativa de cada urn, atentando para os recursos de linguagem utilizados. Tive 

oportunidade de compartilhar, com alguns colegas, a analise que fiz de dois deles: "0 Rio 

Ribeira de Iguape" que utilizei no projeto de exibi<;:ao que fiz na comunidade em que 

trabalhei, e o "Pontal Verde" analisado em uma oficina de comunica<;:ao, por m1m 

oferecida em parceria com o colega Thales Haddad de Andrade; nestas ocasi6es pude 

reavaliar algumas de minhas interpretay6es sobre cada urn. No capitulo seis, fayo, ainda, 

uma descriyao do Festival Intemacional de Cinema e Video Ambiental - o FICA, que foi 

urn marco dentro da minha pesquisa de audiovisuais abordando a questao ambiental. 
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No capitulo cmco, argumento a possibilidade de inovac;:ao da linguagem, 

apontando varios artistas experimentais do audiovisual, alguns contemporaneos e outros ja 

consagrados na hist6ria do cinema e do video. No capitulo sete, descrevo e analiso a 

concepc;:ao do video, proposto para este projeto, as filmagens e a relac;:ao que estabeleci 

com o outro, no caso, o protagonista. 

Monique Deheinzelin, que teceu interessantes comentarios em minha banca de 

qualificac;:ao, citou, nesta oportunidade, Walter Benjamin: "ser feliz e olhar para si mesmo, 

sem sus to". Apreciei muito esta definic;:ao, devido a urn desejo pessoal de poder me 

reconhecer e agir coerentemente e, pela liberdade e leveza que esta forma de ser possibilita. 

Procurei imprimir esta postura nesta pesquisa, preocupada com a coerencia dos argumentos 

elaborados nestes capitulos, nas ac;:oes em campo e junto aos colegas de trabalho, e espero 

que cada urn dos envolvidos compartilhe suas impressoes sobre este processo e seus 

resultados: a dissertm;iio e o vfdeo. 
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1. Concep~ao de ambiente: articula~ao de desejos e de recursos 

Se voce procurar bem 

Acaba encontrando 

Niio a exp/ica9iio (duvidosa) da vida 

Mas a poesia (inexplicavel) da vida 

Carlos Drummond de Andrade 

Preserva.;:ao, conserva.;:ao e desenvolvimento sustentavel, entre outros, sao 

conceitos relacionados a uma abordagem cientifica preocupada com a degrada.;:ao dos 

recursos naturais, com o esgotamento das fontes de materia-prima, com a extin.;:ao de 

especies da fauna e da flora, e com as diversas formas de polui.;:ao. Preocupa.;:ao esta cada 

vez mais voltada para o homem, enquanto individuo responsavel pelo sistema social 

vigente. 

A percep.;:ao de ambiente e uma representa.;:ao humana, uma constru.;:ao hist6rica 

e social, muito complexa. E preciso compreende-las em suas diversas facetas -politica, 

econ6mica, social e cultural- a fim de se formular estrategias para que a humanidade possa 

seguir seu curso, garantindo a sobrevivencia do planeta para as pr6ximas gera.;:oes. E 

necessaria ainda, que cada individuo tenha a liberdade de escolher a melhor forma de 

construir seu futuro, dentro da coletividade em que vive. 

Cada cultura estabeleceu suas concep.;:oes sobre ambiente de acordo com as 

percep.;:oes e reflexoes formuladas e elaboradas observando a natureza e a sociedade em 

que vivia, constituindo mitos, no intuito de entender o que passou a chamar de realidade. 

Formu!ando conceitos, que muitas vezes iam tomando autonomia em rela.;:ao a seus 

fundamentos, distanciando-se do contexto em que foram produzidos. Alguns sistemas 

politicos e pesquisas cientificas realizadas a partir de tais conceitos, que nao contemplam 

as necessidades reais dos individuos, ao inves de beneficiarem o homem, degradam os 

recursos naturais, e conflituam as rela.;:oes sociais. No seculo XX o homem se deparou com 

a impossibilidade de compreender o mundo como uma verdade certa e aliena vel, segundo 

Gregory Bateson: 
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"a ciencia, como todos os outros modos de percepc;ao, esta limit ada em sua 

habilidade de recolher os sinais visiveis do que possa ser verdadeiro" 

(BATESON, 1986)
1

• 

Muitos te6ricos
2 

tern discorrido sobre a crise de paradigmas das ciencias e os 

pengos dos valores consumistas e individualistas de nossa sociedade contempori'mea, 

opondo-os a necessidade de mais consciencia social e respeito ao proximo, assim como 

bern expressou, Thales de Andrade: 

"A socializac;lio da natureza e sua transformac;ao em ambiente, 

dimensao, portanto, susceptive! as ingerencias das atividades humanas, 

e um tema que permanece como desqfio constante" (ANDRADE, 1998/. 

As transforma~oes para a emancipa-;:ao social sao lentas, mas estao acontecendo, 

assim como apontaram os autores referidos, os quais se ativeram em suas reflex6es a 

indicar formas de superarmos o descompasso entre as medidas publicas, as a~5es 

particulares e as necessidades da sociedade. Para eles nao bastam so1U<;5es tecnol6gicas 

para equacionarmos os problemas arnbientais atuais, pois a maior crise que vivenciamos e 

politica, e para resolve-la reivindicarn mudan-;:as sociais que se deem com a participm;:ao 

dos cidadaos. 

1 BATESON, G. (1986) Mente e Natureza, Ed. Francisco Alves, p.36. 
2 THIOLLENT (1982), SA-NTOS(l994), DEMO (1990), DEHEINZELIN (1996), GRUN (1996), BRU 

(1997), SHIV A (2000) e MORAES (2000). 
' A-NDRADE, T.H.N. (1998) Eco/6gicas manhiis de Sabado: a espetacu/o da natureza na televisiio 

brasileira, p. 250. 
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2. 0 projeto de referencia: "FLORESTA e MAR- usos e conflitos no Vale do 

Ribeira e Litoral Sul-SP" 

Pescador que sofre e artesanal 

Quando o guarda vern se escondo no mangal 

E os homens da let~ afiscalizar;:iio 

E o gerival e o meu ganha pfio 

Fandango de Paulinho de Agrossola1 

2.1. Promovendo cidadania- a contribui~iio da pesquisa 

Os projetos de planejamento agro-ambiental que estiio sendo implantados por 

algumas institui<;:6es de pesquisa e extensiio
2 

tern sido estudados de urn ponto de vista 

multidisciplinar, agregando problemas tecnol6gicos, econ6micos e sociais. Urn dos 

objetivos buscados por estas institui<;:6es e a intera<;:iio das partes envolvidas -

produtores, empresarios rurais, responsaveis pelo planejamento e pela fiscaliza<;:iio dos 

recursos naturais e os pr6prios pesquisadores - para definir as estrategias e a<;:6es a 

serem implementadas. A reuniiio desses diversos cidadiios e a melhor forma polftica 

para se administrar as diferentes expectativas em reia<;:iio as situa<;:6es abordadas. 

Nossa legisla<;iio contempia esta determina<;:iio politica, fundamentada nos 

direitos humanos universais. 0 decreta 750 de 10/0211993 que define as diretrizes para 

a conserva<;:iio da Mata Atlantica, tern como premissa basica: 

"o conceito de que a melhor forma de proteger o meio ambiente nao e 
dizer o que nao se pode fazer, mas sim, definir o que pode ser feito, 

orientando as ac;oes e criando instrumentos de controle eficazes, que 

contam com a participac;i'io efetiva da sociedade, a maior interessada na 

conservac;i'io" (I Relatorio "Floresta e Mar", 1999/. 

1 Recolhido por MEIRA, R.B. (1997) 0 CICLO DAS FESTAS- Uma Leitura ci!nica da danqa do 

Fandango e das fest as populares de Cananeia, litoral do est ado de S/io Paulo. p.58. 
2 Entre outras, destacam-se: Nucleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (NEP AM/UN! CAMP); 

Faculdade de Engenharia Agricola (FEAGRI!UNICAMP); Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuaria (EMBRAPA); Coordenadoria de Assistencia Tecnica lntegral/Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de Sao Paulo/CAT!!SASSP e as EMA TERs (Empresas 

de Assistencia Tecnica e Extensao Rural). 
3 PROJETO FAPESP processo 97/14514-1 FLORESTA E MAR: USOS E CONFLITOS NO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL (SF) (1999) I Relat6rio de Atividades, coordenaqiio Dra. Alpina Begossi e 
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0 projeto "FLO REST A E MAR- usos e conjlitos" esta sendo desenvolvido no 

Vale do Ribeira e Litoral Sui, e tern por objetivo a sustentabilidade local, assim como a 

instaurac;ao de urn processo democratico de desenvolvimento comunitario. 0 projeto, 

que e de pesquisa e extensao, visa atenuar uma intervenc;ao que vern sendo feita por 

agentes legais e representantes publicos que nem sempre respeitam as condic;oes e 

expectativas da populac;ao local, embora estejam propondo ac;oes que visem uma 

melhoria da qualidade ambiental. As medidas e proposic;oes feitas pela equipe de 

pesquisa multidisciplinar sao pensadas e refletidas contrapondo disponibilidade de 

recursos e caracterfsticas culturais da popula<;:ao, visando elaborar urn planejamento 

socioambiental auto-sustentavel da area. 

0 Vale do Ribeira Jocaliza-se na regiao sudeste do Estado de Sao Paulo, 

abrangendo parte do litoral do estado, e e considerada das mais pobres do ponto de vista 

economico, em razao da baixa renda per capita, e tambem, devido a falta de estruturas 

para educa<;:ao, saude e higiene. A maioria dos moradores destas areas foi expulsa de 

suas terras ou teve sua ac;ao restrita, por ocasiao da implanta<;:ao das areas destinadas a 

preserva<;:ao de recursos naturais, que foram implementadas em diversas modalidades de 

UCs, Unidades de Conservac;ao, como: APA - Area de Prote<;:ao Ambiental (Area 

litoranea), Estac;ao Eco16gica (Jureia-Itatins) e Parque Estadual (Alto do Vale do 

Ribeira). 

A Mata Atlantica presente na regiao inclui seis ecossistemas diferentes 

formando urn dos mais complexos estuarios do Brasil: dunas, restingas, mangues, 

florestas de planfcie, matas de encosta e vegetac;ao de altitude, as quais constituem 

diversas tipologias vegetais (NONATO, 2000)
4

. Ha tambem, uma cultura muito rica, 

por sua tradic;ao musical, suas festas religiosas, suas tecnicas de pesca e confecc;ao de 

barcos, construc;ao de casas de taipa, artesanato de cestarias e madeira, e ainda, 

remanescentes de quilombos, tribos indfgenas e sftios arqueol6gicos. 

Pro fa. Dra. Lucia da Costa Ferreira, NEPAM!UNICAMP, p. 113. 
4 NONA TO, R.C. (2000) Concepqiio da Educaqiio Ambiental nos 6rgiios pziblicos responsaveis pelos 

programas nos Unidades de Conservaqiio: Parque Estadual Turistico do Alto Ribeiro e Estaqiio 

Eco/6gica da Jureia-ltatins. 
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Os conflitos identificados no Vale do Ribeira sao levantados atraves da 

declara<;:ao pessoal, e muitas vezes confidencial, dos moradores da regiao aos 

pesquisadores do projeto. Geralmente sao depoimentos constrangidos, que declaram o 

furto de madeiras, de especies da flora, cas:a, ou ros:as escondidas, e ja se desculpam 

justificando suas as:oes como sendo necessarias a sua sobrevivencia: 

"o que se pode no tar e que ha um certo descaso dos moradores em 

relar;ao a conservar;ao ambiental; eles reconhecem a importancia de 

preservar a natureza, mas que depois que o "meio ambiente" veio o 

modo de vida deles jicou muito prejudicado... as moradores nao 

participaram das discussi5es sabre o processo de gestao da Estar;ao 

Ecol6gica" (/ Relat6rio "Floresta e Mar", 1999/. 

As restri<;:6es de utiliza<;ao das UC's - Unidades de Conserva<;ao, muitas vezes 

abstratas para as comunidades que vivem nelas ou em seu entomo, desqualificam os 

direitos sociais destes indivfduos (I Relat6rio "Floresta e Mar", 1999)6
. As UCs 

implantadas no Brasil, ate pouco tempo atras, atenderam sempre a interesses 

particulares e a c6digos construidos no dialogo do ambientalismo intemacional, os quais 

levaram ao congelamento economico dos territ6rios onde eram implementados (I 

Relat6rio "Floresta e Mar",1999)
7

• 

As comunidades vern reivindicando os direitos perdidos de manejo e extras:ao de 

bens e recursos. A rediscussao dos parametres de defini<;ao do que devam ser as 

Unidades de Conservas:ao foi iniciada no norte do pais com os movimentos sociais que 

reivindicavam a implanta<;ao de modelos extrativistas. Estes perrnitem a presen<;a da 

popula<;ao nativa incluindo manejos auto-sustentaveis da area. Estas novas perspectivas 

acarretaram a reorganiza<;ao daqueles indivfduos que, apoiados por outras institui<;6es -

principalmente ONG's8 e Universidades- dao impulse as suas reivindicas:oes e a 

recuperas:ao de valores culturais, que vinham se perdendo com a dispersao geografica 

dos moradores dessas areas. 

5 Ibid. p.143 
6 Ibid. p.162. 
7 Ibid. p.68. 
8 Organizay6es Nao Governamentais. 
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A tendencia atual de uma parte do movimento ambientalista e a de buscar 

alternativas a alta restri<;:ao de uso de recursos naturais no ambito das areas protegidas, 

Para reivindicar esse direito social de ocupa<;:ao, as popula<;:iSes tradicionais sao 

consideradas como detentoras de: 

"conhecimento sabre os sistemas naturais que compoem o espar;:o regional 

e sobre o uso mais adequado de seus recursos",, "Ao inves de guardiiies 

do passado, indios, ribeirinhos, seringueiros da Amazonia legal, podem 

deixar de ser tutelados pelo estado e, tratados como cidadiios, bus cando 

urn contrato social que de sustentar;:lio ao projeto de articular 

biodiversidade e bem-estar sociaf' (I Relat6rio "Floresta e Mar", 1999)9 

Estes indivfduos, que moram nestas areas ha muitas gera<;:iSes, mantendo e ate 

promovendo a diversidade local, nao podem ser privados do direito de permanecerem 

no local onde sempre viveram e constitufram seus modos de vida. Nao e s6 a cultura 

destas pessoas que esta amea<;:ada, mas tambem a qua!idade de vida de cada uma delas, 

Uma vez que praticas agricolas e pesqueiras sao tradicionais na regiao, apesar das 

interdi<;:iSes legais, supoe-se que a retomada de algumas destas praticas, atraves de 

projetos de manejos que nao prejudiquem a integridade do meio ambiente, favorecerao 

o resgate da memoria e cultura local, em especial no que se refere aos trabalhos que 

eram desenvolvidos em parcerias e grupos, de forma que os envolvidos vislumbrem 

outras formas de interagir com seu meio, utilizando racionalmente os recursos 

disponfveis. 

9 Ibid, p.121-23. 
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2.2. A valoriza~iio de uma cultura e de seus individuos 

A Reiada e uma parte que anda nas escuras,

as caminhadas no escuro referem-se 

ao destino do homem que segue cego e ignorante 

pela escuridiio da vida 

Sr. Jofio Romiio
10 

De todas as belfssimas e interessantes areas e popula<;;6es que compoem o 

conjunto de Unidades de Conserva<;;ao que sao foco de trabalho do projeto "Floresta e 

Mar", escolhemos os horizontes infinitos da Ilha Comprida e a comunidade cai<;;ara de 

Pedrinhas para a realiza<;;ao de nosso trabalho de campo, localizada ao sui da ilha, no 

aconchego do continente, beirando o Mar Pequeno. No infcio de nosso trabalho de 

campo, enfrentamos a precau<;;ao de muitos dos moradores desta comunidade que 

tomaram-nos por agentes ambientais. Com a aproxima<;;ao e a amizade perceberam que 

nossos objetivos nao eram os de policiamento e fiscaliza<;;ao, mas os de pesquisa, a partir 

do que passaram a nos tratar com simpatia, articulando em seus discursos, informa<;;6es e 

enfoques que julgam ser o desejado por quem trabalha com esta tematica. 

Fotografamos muitas das atividades desenvolvidas pelos moradores e a 

paisagem local. Sempre entregavamos uma c6pia das fotos as pessoas retratadas, de 

forma que assim, famos nos familiarizando com cada uma delas, pois nestas 

oportunidades compartilhavam conosco suas experiencias, percep<;;6es e conhecimentos 

de vida. Assim sentiam-se mais a vontade com a nossa presen<;;a e nossos equipamentos, 

de forma que nao causamos estranheza quando chegamos para a filmagem. Como a 

maioria das pessoas nao tern equipamento fotografico e muito menos o costume de 

registrar o cotidiano de suas vidas, em qualquer meio que seja, as c6pias presenteadas 

sempre foram recebidas com muito carinho e guardadas junto aos documentos ou 

objetos de recorda<;;ao. 

Em seguida, fizemos grava<;;6es em video de depoimentos dos moradores mais 

antigos da comunidade sobre suas hist6rias de vida, cheias de experiencias e aventuras. 

Eles narram suas fa<;;anhas para irem ate Subauna ou Iguape, a remo, venderem seus 

10 
Ibid, p. 100. 
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produtos - Uibuas, lenha, esteiras de piri 
11

, cascade nhacatirao 12
, farinha de mandioca - e 

comprarem os artigos complementares da despesa da casa. Comentam que o equilfbrio 

do corpo para andar de barco e fundamental, assim como conhecer as mares e respeitar 

suas oscilas;oes, e o vento, que no rosto e urn prazer, no mar, mesmo que no Pequeno, e 

urn desafio. 

0 Sr. Juvenal, 92 anos, vendia lenha e "taboada", em geral sob encomenda; a 

Sra. Josefina, 92 anos, parteira e benzedeira, percorria toda a regiao por trilhas e barcos, 

trazendo ao mundo os "anjinhos", como trata as crian<;as que nasceram em suas maos; o 

Sr. Artur, 90 anos, sempre morando em seu sftio beira mar, pescava e tambem 

enfrentava o Mar Pequeno a remo, e mais tarde com urn barco a motor; a Sra. Pedrina, 

70 anos, se orgulha de ter sido a camarada de seu pai conduzindo a canoa, muito viva e 

ativa, sempre trabalhou muito cuidando do sustento de sua famflia, e se gaba de ter 

promovido o turismo em Pedrinhas, ao acolher "estrangeiros"13 em sua casa; o Sr. 

Sebastiao, 70 anos, tocador de rabeca, trabalhou inicialmente na implanta<;ao da linha 

ferroviaria do Vale do Ribeira, que chegava ate Juquia, e depois de casar-se, 

estabeleceu-se na regiao como pescador. 

E not6rio como a simples presens;a da ca.mera e o acesso pela popula<;i'io do 

bairro as filmagens ja feitas 
14 

estimula as pessoas a mostrarem e compartilharem seus 

conhecimentos. Como apenas dois ou tres moradores possuem urn aparelho de 

reprodus;ao de fitas de video em suas casas, a maioria tern que se deslocar para a casa 

de algum vizinho para poder assistir as imagens. Assim, reunidos em grupos, ouvem as 

hist6rias narradas, ali, naqueie aparelho eletr6nico, que e canal para acontecimentos tao 

relevantes como os que se passam no mundo todo, em conversas animadas por uma 

entrevistadora "estrangeira", curiosa por suas hist6rias e admiradora da cultura local. 

Estimulamos a auto-estima destas pessoas e a possibilidade de escolha por 

seus modos de vida originarios, valorizando os recursos disponiveis na regiao, 

11 Planta fibrosa que nasce no mangue. 
12 Utilizada para obter pigmento de colora<;ao preta. 
13 Assirn sao tratadas todas as pessoas que nfio sao nascidas na Ilha Comprida. 
14 Deixamos uma c6pia das filmagens realizadas na biblioteca de Pedrinhas, c6pia 

que a popula<;ao tern emprestado para assistir e sabre a qual sempre tecem virios 

comentririos. 
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apontando-os como uma opc;:ao para os que ]a vi vern. Buscamos mostrar a dependencia 

atual aos recursos extemos que os turistas ou a prefeitura oferecem, o que nem sempre 

e certo, o que nem sempre e born, e tao pouco prazeroso para eles, conformem nos 

relatam: as dificuldades com os patr6es autoritarios, e com os jogos politicos e de 

poder, que envolvem a administrac;:ao publica. Nao nos posicionamos aqui como 

vanguardistas e conservadores, mas com uma preocupac;:ao de que estas pessoas tenham 

uma boa qualidade de vida de acordo com as suas condic;:oes ou as que possam vir a 

conquistar atraves de sua organizac;:ao, de seu trabalho e de sua cultura, e que nao sejam 

sujeitadas a costumes estranhos, por imposic;:ao de outros. 

Acreditamos que algumas antigas tradic;:6es provavelmente nao farao mais parte 

da rotina da vida destes moradores, que estao envolvidos com atividades vinculadas ao 

turismo, mas elas podem ser mantidas e relembradas em ocasi6es especiais, nas quais se 

pode celebrar a memoria de pessoas tao especiais, quanto a do Sr. Juvenai, Sra. Josefina, 

Sr. Artur, Sra. Pedrina e Sr. Sebastiao. 

2.3. Pedrinhas - urn recorte da paisagem da Ilha Comprida para se refletir sobre a 

questao ambiental 

Pescador de outro mal' 

Na areia branca da praia 

Deixei minha rede, meu barco 

E fui seguindo alguem 

que olhou com amor para mim. 

Meu nome chamou e me cattvou, 

Dizendo-rne: vern comigo, 

sercis pescador de outro mar 

De horizontes sem jim .. 

Contigo vou, meu Senhor, 

Semear teu reino de paz, 

Ser luz, bondade e amor. 

A cidade de Ilha Comprida faz parte da APA federal de Cananeia-Iguape

Peruibe (APAJCIP), criada em 1984, e tambem da APA estadual de 1987. 0 bairro de 

Pedrinhas, localizado nesta cidade, concentra cerca de 60% das famflias caic;:aras do 

15 Esta poesia e a letra de uma das mt1sicas cantadas na missa celebrada ern louvor a 

Sao Pedro pelo padre Joao, em Pedrinhas, no dia 29/06/2001. 
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municipio, onde existern hoje aproxirnadarnente 190 casas de veranistas contra apenas 

cerca de 60 de rnoradores locais (PINTO, 1999)
16 

0 modo de vida desta populac;:ao vern sendo alterado corn a chegada da 

especulac;:ao irnobiliaria e da urbaniza.;:ao do municipio, conseqiienternente estao 

perdendo rnuitas de suas tradi<;:6es culturais; algumas farnilias forarn desapropriadas de 

suas terras, tomando-se, hoje, dependentes do turismo e da prefeitura para obterern 

alguns recursos. Antes, rnantinharn urna rotina de atividades agrfcolas e artesanais, 

cornpartilhadas corn a numerosa familia, o que lhes possibilitavam manter e sustentar a 

todos. Algumas anedotas quebravarn esta rotina, que oscilava entre o prazer dos banhos 

de rio e as dificuldades vividas que, provavelrnente, nunca haviarn sido assirn 

questionadas ate a referenda ao "bern estar" dos "estrangeiros", que trouxe outros 

parametros e val ores para a cornunidade, o que bern observou Carvalho, interpretando a 

"muita dificu!dade" referida, nao como, 

"uma fame de aliment as, mas de uma outra forma de consumo surgida 

posteriormente com a chegada do que eles mesmos chamam de 

'progress a"' CARVALHO (1999)17
. 

A necessidade de seguran<;:a econornica e social instiga os rnoradores a 

desejarern urn ernprego corn ganhos mensais e direitos trabalhistas
18

, lirnitando a busca 

por outras forrnas possiveis de obterem dinheiro e rneios de subsistencia. Para muitos 

deles o vinculo corn o rnercado os obrigaria a dorninarern esquemas !6gicos que sao 

rnuitas vezes abstratos e ate "irracionais" para os seus rnodos de vida, alern de rnuitos 

nao serern nern rnesrno alfabetizados. A rnaioria dos jovens esta sern vinculo 

empregatfcio e sern atividades a realizarern, pois rnuitos ja nao apreciarn a pesca ou a 

agricultura. Esta situa.;:ao sornada ao descornpasso de expectativas entre as gera.;:6es de 

pais e filhos tern levado a conflitos farniliares, ao uso de drogas irresponsavelrnente e 

16 PINTO, A.B.C., (1999) Educm;fio e participm;fio na agricultura cai('ara: urn estudo no bairro de 

Pedrinhas- Jlha Comprida/SP. 
17 CARY ALHO, M.C.P. (1999) Hist6rias da Ilha: Temporalidade e apropria9fio do espa9o da Ilha 

Comprida, p.66. 
18 Assirn como expressou o Sr. Nezinho em uma de nossas conversas, sempre muito proveitosas. 
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ate a casos de furto. Na maioria das familias, hii apenas uma pessoa empregada, ou na 

prefeitura ou pelos turistas, o que possibilita uma pequena renda, que mantem o sustento 

de todos, o que nem sempre e suficiente para se manter urn nivel de qualidade de vida 

satisfat6rio. 

Ainda assim, a comunidade de Pedrinhas mantem urn forte espirito coletivo; e 

certo que bastante dependente da lideranc;a de algumas pessoas como o Sr. Nezinho, sua 

esposa Benvinda e sua filha Carla, o Sr. Luis e sua esposa Neusa, o Sr. Leone! e a Sra. 

Alice. Muitos dos trabalhos sao realizados em parceria, assim como a extrac;ao de 

fofao
19 

e de samambaia, ou a pesca de siri no mangue. Atraves dos depoimentos dos 

moradores antigos observamos que, na epoca em que ainda estavam ativos, cada urn 

desempenhava uma func;ao dentro da comunidade, fruto de uma divislio natural do 

trabalho, e assim, complementadas com a de outros moradores, satisfaziam as 

necessidades do bairro. Habilidades que em geral eram aprendidas na convivencia com 

seus familiares. 0 Sr. Sebastiao em seu depoimento contou-nos que nao existem mais 

mestres que "puxem as modas", e apesar de ainda haverem tocadores de viola e rabeca 

na regiao, e provavel que a romaria do divino nao possa mais sair, por falta de alguem 

que cante as musicas. Em sua mocidade, quando faltava qualquer urn dos elementos que 

compunham a romaria, alguem era convidado a exercer tal func;ao, assim como se 

passou com a sua pessoa, que a principio seguia como remador e depois, na ausencia de 

urn tocador de rabeca, passou ele a faze-lo. 

Muitos tecem cestos e confeccionam artesanatos em madeira; outros usam 

fogao a lenha e preparam deliciosas guloseimas como o bolo de arroz, pilando o cereal 

em casa e barreando uma panela ao cozimento de cada porc;ao. Nem sempre a 

faci!idade do foglio a gas e preferida, muitos ainda apreciam a agua pura da Serra OU da 

terra (pelos poc;os) e a comida temperada com a fumac;a da lenha queimando. Existe 

uma gerac;ao mais velha, e ainda ativa nesta comunidade, que mantem estes costumes, e 

os mais novos, mesmo que nao saibam faze-lo, apreciam estas iniciativas degustando 

suas delicias e prazeres. 

19 Planta rasteira usada para ornamentar vases e jardins. 
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0 deslocamento a remo e muito utilizado, principalmente pelos que nao tern 

recursos economicos, o que alem de ser suficiente para a pesca no Mar Pequeno, serve 

de meio de transporte entre a vizinhan<;a que mora beira mar. 

0 acesso por terra para o bairro e condicionado pelo clima e pelas mares: a 

estrada de areia, em epocas de longa estiagem, ou quando chove muito, fica 

intransitaveL Neste ano de 2001, por duas vezes o acesso ficou completamente 

interditado devido as mares muito altas, que chegavam nas dunas que divisam a praia. 

Nos relataram que em anos passados, quando ficaram varios dias ilhados no bairro, 

tiveram que recorrer ao transporte de barco pelo Mar Pequeno para chegarem a Iguape, 

para obterem atendimento medico urgente. No verao passado, as tempestades e 

trovoadas aterrorizaram a popula<;ao com raios caindo a vista, queimando eletro

domesticos. Diariamente, os que se deslocam para os outros bairros da cidade precisam 

se informar sobre os horarios das mares, e para tanto, confiam mais no nfvel da agua 

que visualizam no Mar Pequeno que nas tabelas de mares distribuidas em casas de 

equipamentos nauticos. A vida e assim regrada o tempo todo pelos elementos 

naturais20
: as fases da lua, a esta<;:ao climatica, e ainda, as camadas de ar frio e quente, 

que trafegam pela terra, sobre as quais se informam pelos noticiarios do radio e das 

redes de televisao. 

2.4. Juvenal Camargo- o protagonista do video 

0 Sr. Juvenal nasceu no costao
21 

onde v1veu por muitos anos, e onde sua 

familia esta ha muitas gera<;6es, onde atualmente mora uma filha, Laura, e urn neto, 

W aldilson. Neste Iugar moravam oito famflias, todas negras, que tinham como unico 

meio de contato as picadas na mata e as remadas ate Pedrinhas, Subauna e Iguape. Eles 

20 N6s, moradores dos centres urbanos ignoramos a influSncia destes fatores ern nosso cotidiano. Nossos 

modos de vida esUio bastante artificializados j3. h<i muitos anos, de forma que as medidas pdblicas para 

diminuir o consume de 3.gua e de energia eletrica, para alem do mau planejamento dos recursos inerente 

a muitos projetos de governo, estas iniciativas sao abstratas para n6s que estamos acostumados a 

simplesrnente acionar urn interrupter, para obter luz, ou entiio, a simplesmente girar uma torneira, para 

obter agua. 
21 Continente montanhoso que se Iocaliza em frente a comunidade de Pedrinhas, do outro !ado do Mar 
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abriam pequenas clareiras na mata para as suas roc;:as, derrubavam algumas arvores para 

aproveitamento de madeira e confecc;:ao de tabuas, eram pescadores e artes6es: viviam 

motivados pelas festas que aconteciam anualmente, renovando a esperanc;:a de bons 

frutos, concebendo o perdao e proporcionando dias de alegria, ao som da viola do Sr. 

Aquilino e da batida do pe no assoalho de madeira, que a Sra. Josefina relembra 

animada batendo palma, recordando o ritmo. "Bailados" que aconteciam depois dos 

mutir6es de plantio ou colheita, para os quais nenhum cansac;:o, mesmo que o de urn dia 

de arduo trabalho, diminufa o desejo de festejar, e se nao fosse para agradecer pelos 

recursos providos, com certeza era pelo parceiro amoroso que se esperava encontrar, 

animados ainda pela bebida que celebrava o evento e alegrava o ambiente. Epoca em 

que o misterio era a magia que encantava a vida, em que as tradic;:oes deterrninavam o 

respeito ao mar e aos deuses. Assim, como a maioria dos moradores destas areas22
, o 

Sr. Juvenal perdeu suas terras e passou a trabalhar como assalariado para o novo 

proprietario do locaL 

Urn dos objetos da casa do costae apontado e percebido como precioso e o 

oratorio, que e mantido o tempo todo chaveado, em uma casa em que nao ha crianc;:as 

que "burlem" com os objetos, ou pessoas estranhas em visita. 0 trancamento deste 

santuario se deve ao respeito pelos tesouros ali guardados, mais valiosos do que se 

pudessem ser medidos em quilates, ou pelos anos, que se somados, podem chegar a 

serem centenarios
23 

0 Sr. Juvenal e sua familia sao muito respeitados por todos e sempre fizeram 

questao de se manterem apenas com os recursos disponf veis, fossem os que a natureza 

oferecia, fossem os que conseguiam com o seu trabalho
24 

A presenc;:a do Sr. Juvenal no 

bairro de Pedrinhas, onde mora ha tres anos e onde e respeitado como urn personagem 

hist6rico, revitaliza a esperanc;:a na vida, devido aos seus 92 anos bern vividos, o que 

alcanc;:ou pelo que ele denomina medo e que nos identificarfamos como precaw;ao, 

Pequeno. 
22 Conforme capitulo cinco da disserta<;lio de CARVALHO, M.C.P. (1999) Hist6rias da llha: 

Temporalidade e apropriat;:ao do espat;o da 1/ha Comprida. 
23 Segundo o Sr. Juvenal pertenceu ao seu av6, o que remonta a epoca da escravidao. 
24 Assim como expressou o Sr. Juvenal em seus depoimentos. 
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como urn respeito pelo desconhecido, que ele assim mantem -como desconhecido-, 

mesmo que ja tenha sido desveiado pela ciencia: assim se passa sobre a ida do homem 

a lua, na qual ele nao acredita, nem mesmo tendo visto as imagens na televisao, pois 

dentro de sua concep.;:ao de mundo, o homem nao pode ultrapassar as fronteiras deste 

universo. Nem mesmo convidado a uma viagem inter-estelar ele se disp6e a 

testemunhar tal fato: quantas implica.;:6es uma descoberta pode provocar na vida de 

uma pessoa? Talvez quebraria o sistema de compreensao de uma existencia, limites que 

desconhecemos em nossos dias, em que atribufmos onipotencia a ciencia, 

desconsiderando as possfveis conseqiiencias das quais poderfamos nos precaver se 

ponderassemos seus percal.;:os. 

Mesmo que orgulhoso de estar sendo objeto de aten.;:ao e interesse, guarda urn 

certo constrangimento e expressa constantemente seus ressentimentos pelos sofrimentos 

vividos devido a sua ra.;:a
25

, as hist6rias de escravos ainda rondam seu imaginario e ate 

assombram sua familia e moradores vizinhos, como o Sr. Manoel Lima, com hist6rias de 

almas que rondam os arrectores. 

2.5. Exibi~iio de filmes em Pedrinhaslllha Comprida e Barra do Ribeira/ Iguape 

Propomos a Sociedade dos Amigos do Bairro de Pedrinhas - a associa<;ao dos 

moradores do bairro - a exibis;ao de filmes, atividade que serviria para nos aproximarmos 

da comunidade. A associa.;:ao se mostrou receptiva em rela.;:ao a proposta e contribuiu 

bastante para a realiza<;ao do evento, tanto na divulga.;:ao quanto na estrutura<;ao do 

espa.;:o utilizado para a exibi<;ao. 

Como a Prefeitura do municipio, em dezembro de 2000, estava preparando uma 

programa.;:ao cultural para o verao, fizemos uma parceria e propusemos a inclusao do 

bairro no roteiro de atividades. Responsabilizamo-nos por trazer os filmes, que tambem 

seriam exibidos no centro da cidade, onde acontece a maior parte das atividades turfsticas 

do municipio; a prefeitura, de sua parte, comprometeu-se em contratar o profissional 

25 0 Sr. Juvenal manifesta muito receio com o preconceito dos moradores da regiao, questionando a 
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encarregado pela exibi.;ao, Roberto Lopes Rosignati, e em transportar os equipamentos. 

0 primeiro filme exibido foi "Rio Ribeira de Iguape"26 de autoria de Mario 

Kupermann, no dia 11 de janeiro de 2001. A exibi.;ao deste filme estimulou as pessoas a 

rememorarem e comentarem as situa.;oes referidas que, em sua maioria, ja nao sao mais 

comuns no bairro: o transporte em canoa a remo, o plantio de subsistencia, o artesanato 

em ceramica, a musica de rabeca. Saudosa, a Sra. Pedrina27 lamentou a epoca em que, 

muito habilidosa, manejava a remo sua canoa como camarada de seu pai. 0 Sr. Nezinho, 

uma das lideran<;:as locais mais ativas, comentou que o filme nao fazia referenda as 

grandes cidades da regiao, como Registro por exemplo, localizada a beira rio. 

A exibi<;:ao acabou virando uma programa<;:ao mais social do que cultural, uma 

vez que, alem do filme, comentava-se a respeito de quem estava ou nao presente, even to 

que foi anunciado com fogos de artiffcio. Todos elogiararn o filme e a atividade, o 

sucesso foi grande, tendo comparecido cerca de 200 pessoas entre moradores e turistas. 

Entretanto, o grande mimero de pessoas e a disposi.;ao do espa<;:o dificultararn a 

continuidade da discussao ap6s a exibi<;:ao. 

Exibimos o filme tambem na comunidade da Barra do Ribeira, localizada no 

municipio de Iguape, especialmente para os que trabalham na AJJ - Associa.;ao de 

Jovens da Jureia, com artesanato em caixeta. Este grupo muito mais articulado 

politicarnente e que, ha muito, ja trabalha em torno do resgate cultural de suas antigas 

tradi<;:6es, posicionou-se rnuito mais criticarnente em rela<;ao ao filme. Questionaram o 

recorte do autor e o depoimento de alguns moradores que, embora discursassem a favor 

do meio ambiente, exploram o turismo local sem muitos cuidados, na avalia<;:ao de 

alguns dos presentes. Reclamaram ainda que a regiao da laguna, antigo porto e ponto de 

comercializa<;:ao de toda a regiao, e portanto, area importante do percurso do rio, tanto 

geografica quanto historicamente, nao fora mostrada a contento. 

escolha da sua pessoa para ser filmado, denominando-se "macaco" e julgando-se "feio". 
26 Sobre o qual fizemos uma analise detalhada no capitulo quatro. 
27 As pessoas referidas neste item sao moradoras das :lreas de exibi<;iio. 
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A escolha dos fiimes foi feita em relaqao a tematica abordada e a outros aspectos 

estilisticos. "0 Rio Ribeira de Iguape" retrata a regiao onde se desenvolve o trabalho. 

apresenta uma postura frente ao movimento ambientalista que consideramos interessante 

do ponto de vista politico, por questionar o conservadorismo de muitos dos que atuam na 

legislaqao e implantac;:ao das Unidades de Conservaqao. Atraves da fala de moradores 

locais pondera que o "o homem merece ser preservado" e que e preciso "urn plano pro 

pobre continuar trabalhando"
28

, referencia direta as restriq6es decorrentes da legislaqao 

das Unidades de Conservac;:ao. Sao leis que profbem o manejo agricola, o extrativismo, a 

cac;:a e a pesca, as quais sao forrnas tradicionais de subsistencia destes moradores, sem 

lhes contrapor qualquer alternativa econ6mica. 

0 segundo filme exibido foi "Eva-Vicente", dia 5 de fevereiro de 2001, de autoria 

de Fernando Passos, que muito nos honrou com sua presenc;:a. 0 diretor teceu algumas 

consideraq6es sabre seu filme e comparou as duas regi6es, destacando a riqueza de sua 

gente que se fortalece enfrentando as adversidades locais, naturais e politicas. Fez 

referencia ainda ao projeto de pes qui sa "Floresta e Mar", apontando as pesquisadoras da 

equipe presentes - Kellen Junqueira, Maria Rita A vanzi e Alessandra B. Pinto - como 

pessoas que estavam empenhadas em colaborar na organizac;:ao local e na resoluc;:ao de 

problemas enfrentados pela comunidade. 

0 filme retrata o cotidiano de crianc;:as moradoras no Vale do Jequitinhonha, 

regiao mineira que vive pobremente em torno do rio de mesmo nome. Escolhemos o 

filme em razao de sua tematica e tambem de sua linguagem, muito mais introspectiva, o 

que possibilitava que as situac;:6es relatadas fossem sentidas, avaliadas e refletidas. J ii 

durante a exibic;:ao, as pessoas se aproximavam para fazer comentiirios sabre as passagens 

e pudemos flagrar, em algumas conversas paralelas a exibic;:ao do filme, uma referencia 

ao passado pessoal de algumas delas, quando tinham de trabalhar na roc;:a, pilar seus 

alimentos e fazer artesanato para defender sua subsistencia. Na epoca, caminhavam 

longas distiincias para chegar a escola, onde o conteudo que se ensinava era tao abstrato e 

distante de sua realidade, que s6 com muito esfon;o aprendiam alguma coisa. 

28 Texto extrafdo da narrayao em voz "off' do filme. 
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Essa exibic;:ao contou com urn publico bern menor - cerca de 40 pessoas - de 

forma que pudemos organizar uma conversa logo ap6s o filme. Vale destacar a 

participac;:ao de alguns jovens que demonstraram uma postura bastante "madura" diante 

da realidade local e urn tanto pessimista em relac;:ao as possibilidades de permanencia 

para a maioria que ali vive. 0 Sr. Nezinho fez considerac;:oes muito interessantes quanto a 

esta questao, comentando que a maioria dos que vivem ali estao dependentes das 

iniciativas da administrac;:ao publica e de recursos extemos. Ressaltou ainda, o "contra

sense" da reivindicac;:ao por empregos por parte da maioria que ali vive, opondo-a ao 

anseio do turista em escapar de sua rotina dos centros urbanos para encontrar uma 

situac;:ao em que desfruta da tranqiiilidade e da beleza da paisagem natural da regiao. 

Uma situac;:ao que os moradores podem vivenciar todo o tempo de suas vidas e ainda com 

autonomia de tempo para explorar as potencialidades locais e os recursos disponiveis, 

como a pesca e a cac;:a do camarao. 

Os filmes exibidos, em pelicula de 16 mm, foram retirados no MIS- Museu de 

Imagem e do Som de Sao Paulo. Alem dos filmes relatados, exibimos urn curta

metragem no infcio de cada uma das sess6es, no hor:irio proposto para iniciar a 

atividade. Desconfiavamos que muitas pessoas se atrasariam e queriamos nos assegurar 

que os moradores assistiriam ao filme para o qual haviamos preparado a discussao. 

Naquela instituic;:ao, solicitaram-nos que pedfssemos autoriza<;iio junto aos autores dos 

filmes para as exibic;:oes, quando tivemos a oportunidade de conhecer o Sr. Mario 

Kuperman, diretor do filme "0 Rio Ribeira de Iguape". Na ocasiao, trocamos v:irias 

impress6es sobre o Vale do Ribeira, sobre a populac;:ao local e as politicas que vern 

sendo implementadas em areas de protec;:ao ambiental, as quais, tambem na sua 

avaliac;:ao, desrespeitam os cidadaos, que moram nestas regi6es ha muitas geraq6es. 
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com a perspicacia do olhar 

e a destreza no facao 

espreita as om;as 

e surpreende serpentes 

que rondam o imaginario 

dos desavisados. 

rejlexo 

sua aura 

revela mais que uma existencia, 

espelha sua simplicidade 

traz par tras o firmamento 

vazado em sinuosas silhuetas. 



beleza 

rasteiro na restinga 

espalha-se sorrateiramente ... 

maos habilidosas formam cachos 

que em buques, vasos e jar dins 

conquistam olhos e corac;oes 

elas sustentam este peso, 

no mais estreito de seus corpos. 

corpos que em conjunto 

nos divertem o passeio: 

contando hist6rias, 

compartilhando conhecimentos. 
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3. Cinema e Meio Ambiente: questiies nacionais 

0 Brasil e urn pais que traz em sua hist6ria muitos problemas sociais e 

ambientais, os quais tern sido apontados por varios pensadores, pesquisadores, politicos 

e artistas. Jose Bonifacio de Andrade e Silva, no inicio do seculo XIX, ja propunha a 

conserva<;ao ambiental como uma necessidade para a constitui<;ao de uma na<;ao, 

preocupado com a questao humana e cultural como fatores fundamentais na 

implementa<;ao de polfticas de conserva<;ao e moderniza<;ao: 

"Nossas terras estao ermas e as poucas que temos roteado sao mal 

cultivadas, porque o sao par brm;os indolentes e forr;ados ... nossas 

preciosas mat as vao desaparecendo, vitimas do fogo e do machado da 

ignordncia e do egoismo ... sem o que o nosso bela Brasil, em menos de 

do is seculos, ficara reduzido aos paramos e desert as da Libia" (Jose 

Bonifacio de Andrade e Silva in PADUA, 1997/. 

Ha uma longa discussao que vern permeando varios encontros internacionais 

de Meio Ambiente: as politicas concernentes a esta tematica sao de competencia 

nacional ou intemacional? As institui<;oes e personalidades que representam o Brasil 

tern se posicionado a favor de uma autonomia das na<;5es para definirem polfticas 

especificas para seus paises, argumentando nao s6 a questao das diferew;as culturais, 

mas tambem a reserva de mercado. Cabe lembrar, que os recursos naturals tern cada vez 

mais se mostrado como bens de alto valor economico, e provavelmente, ha mais 

interessados na guarda destes bens do que em sua conserva<;ao. 0 imperativo 

economico e tao importante em nossa sociedade capitalista que ate os militantes 

ambientalistas tern argumentado as vantagens de se fazer conserva<;ao nestes termos
2

, 

como se a natureza fosse uma reserva de capital que aumenta de valor conforme fica 

mais escassa. 

Atualmente, estudiosos e militantes da questao ambiental reiteram a 

importancia de se incorporar a dimensao s6cio-polftica nesta pauta. Autores como Jose 

1 PADUA, J.A. (1987) Natureza e projeto nacional: As origens da ecologia no Brasil, p.24. 
2 Assim como apontou Laymert (1994:170). 
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Augusto Padua (1997)
3 

e Leila da Costa Ferreira (1998)
4 

estudando a evoluc;ao da 

questao ambiental no Brasil, indicam o insucesso das iniciativas de diversas entidades 

em sensibilizar os 6rgaos publicos e empresariais quanto aos problemas ambientais que 

afetam o pais. Ressaltam algum sucesso junto a populac;:ao, mais sensfvel as 

informac;:oes relacionadas a desastres ecol6gicos atuais. 

Alem das medidas legais para solucionar os problemas, a questiio ambiental 

tern sido colocada como sendo de responsabilidade de toda a populac;:ao: 

"A aposta estrategica e a de que a crescente amea<;a a sobrevivencia 

coletiva estimule um igual crescimento na participat;iio democratica 

em defesa da qualidade de vida presente e da sustentabilidade 

futura" (PADUA, 1997/. 

Uma pesquisa do Ibope, "0 que o brasileiro pensa da Ecologia", aponta que 

"mais de 50% dos entrevistados acreditam que nao podem fazer muito para ajudar a 

preservar o meio ambiente" demonstrando que "os comportamentos individuais estao 

muito aquem da consciencia ambiental" (FERREIRA, 1998l Apesar desta constatac;:ao, 

que PADUA tambem indica dentro do quadro hist6rico por ele estudado, o autor 

observa que nunca houve tanta preocupac;:ao da sociedade em relac;:ao aos riscos 

ambientais: 

"0 aproveitamento desta oportunidade vai depender, portanto, da 

capacidade de analise e formulac;:ao e, tambem das estrategias de 

comunicac;ao dos intelectuais e atores sociais comprometidos com a 

construc;:ao da sustentabilidade" (PADUA, 1997)
7

• 

0 mesmo imperativo econ6mico, que intervem na questao ambiental, prejudica 

a produc;:ao cinematografica nacional, que e muito cara e ainda nao conseguiu dar provas 

que pode dar retorno financeiro a industria de entretenimento. Cineastas e 

empreendedores culturais discutem esta questao desde a decada de 50, na tentativa de 

3 Ibid. 
4 FERREIRA, L.C. ( 1998) A questiio ambiental- Sustentabilidade e politic as public as no Brasil. 
5 Ibid, p.32. 
6 

Ibid, p. 107. 
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fomentar a prodw;:ao nacional (ORTIZ, 1995)
8 

Discussoes que determinaram correntes 

dentro de nossa hist6ria cinematognifica, como a do "Cinema Novo", que "buscava a 

liberta-;:ao nacional e a desaliena-;:ao, articulado com urn projeto politico mais amplo" 

(ORTIZ, 1995)
9 

Movimento idealizado principalmente por Glauber Rocha, que numa 

carta a Paulo Emflio Salles Gomes explicita o seu desejo de fazer cinema no Brasil, 

ainda que isto "seja uma !uta tenaz, urn sacriffcio total, urn desespero cotidiano contra 

tudo" (Revue Positif, 1999)
10

. 

Maurice Capovilla, personalidade hist6rica da cinematografia brasileira, 

participando de urn dos f6runs de debates no I FICA- Festival Intemacional de Cinema 

e Video Ambiental
11

, defende que a demanda de sua classe nao deve ser apenas por 

recursos para realiza-;:oes cinematognificas, mas tambem para a cria-;:ao de centros 

culturais, onde todas as artes possam ter apoio e espa-;:o para acontecerem, onde cada 

uma possa usufruir deste intercfu:nbio: 

"nos nao somas especificamente cineastas, nos somas ativistas da 

cultura .. . nos somas especialistas do homem e do mundo, nao e 
passive[ criar uma escola de cinema separada de uma escola de 

teatro, de artes pliisticas " I FICA 
12 

7 Ibid, p.30. 
8 ORTIZ. R. (1985) Cultura brasileira e identidade nacional. 
9 Ibid, p.76. 
10 Traduzido de Cartas ao Mundo, organizado por Ivana Bentes para Revue Positif (1999), p.59. 
11 Por quem todos daquele f6rum demonstraram muito respeito, e nao sem motivo, pois sua hist6ria de 

militancia pe1a cultura brasileira vern de 1onga data: ja em 1961, por ocasiao da criaqao do GEICII'!E -

Grupo Executive da IndUstria Cinematografica, critica as pollticas para o setor cinematognifico 

implementados por este, julgado-as prejudiciais a soberania econ6mica e cultural do pais. ORTIZ 

(1995:31). 
12 Declaraqao no Forum de Debate "Polftica Cinematografica Regional" Coordenado pela ABD-GO. 
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4. Video ambiental: o estilo de uma metodologia 

Meio ambiente e ecologia sao temas em destaque na sociedade atual, que 

muitos pretendem abordar para fins de auto-promo~ao, especialmente alguns politicos, 

empresas e instituic;oes publicas que, em geral, o fazem como o mito de algo desejavel 

em si. Uma boa qualidade ambiental e, conseqiientemente, de vida, nao se da atraves de 

uma opc;ao tecnol6gica, nao ha uma forma ideal de interac;ao ecol6gica senao a que 

pode ser estabelecida, democraticamente, atraves de uma polftica, fruto de urn 

planejamento s6cio-ambiental, concebido pelo con junto dos cidadaos organizados. 

Uma das formas de divulgac;ao de projetos de preservac;ao ambiental, ja 

tradicional em nossa sociedade e atraves de videos, filmes e outros meios audiovisuals. 

As produc;oes de material deste tipo acontecem em larga escala: na apresentac;ao de 

Unidades de Conservac;ao, de Reservas Ecol6gicas e de Microbacias Hidrognificas, e 

no alerta para a extinc;ao de animais, florestas e unidades geograficas, propondo formas 

de conservac;ao, manejo e/ou uso adequado dos recursos naturais. 

Os meios de comunicac;ao a principia, apenas relataram os problemas 

ambientais verificados, e depois, transformaram a tematica em programas especiais de 

televisao 
1 

que fizeram muito sucesso, pois esta tematica favorece a espetacularizac;ao 

dos fatos 2
, tomando-se uma forma de entretenimento. Este tipo de abordagem se da 

atraves da dramatizac;ao da existencia e da protagonizac;ao e vulgarizac;ao da ciencia, 

bern como, tomando as medidas governamentais como "salvadores da patria e do 

mundo". Este con junto de caracteristicas leva a urn a percepc;ao superficial destas 

questoes, ao inves de sensibilizarem os cidadaos e os envolverem na equac;ao dos 

problemas. J osepa Bru (1997)
3 

destaca que a forma de representac;ao dos meios de 

comunicac;ao: 

1 Globo Ecologia- TV Globo, Reporter ECO- TV Cultura, Baleia Verde- TVE!RJ, Nossa Amazonia e 

Meio ambiente urgente - TV Bandeirantes, Programas especiais - TV Manchete, informag5es da tese de 

doutorado de ANDRADE, T.H.N. (1998) Eco/6gicas manhiis de Sabado: o espetaculo da natureza na 

televisCio brasileira. 
2 Conforme estudado por ANDRADE (1998). 
3 BRU, J. (1997) Medio-ambiente- poder y espetacu/o gestion ambiental y vida cotidiana. 
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"refon;a a consciencia de dominio do tempo e do espm;o, que 

desemboca na conjian9a do controle da natureza" (BRU, 1997/. 

Segundo esta autora, este efeito, somado ao de ausencia do sentido de 

historicidade, leva a perda de noc;:ao do real e da possibilidade de uma equac;:ao racional 

para os problemas vivenciados. 

Os discursos observados nos videos, filmes e programas de televisao sobre 

me10 ambiente, tratam a questao sob pontos de vista cientificista e positivista, 

apontando, via de regra, altemativas de gestiio/conservac;:iio dos recursos naturais apenas 

no ambito das soluc;:oes tecnol6gicas. Fechando as perspectivas dentro destes limites, 

dificultam a reflexiio sobre outros possiveis desfechos para as situac;:oes apresentadas. 

Os filmes e videos que retratam a questiio ambiental sao, em sua maioria, 

documentarios. Constatamos isso tanto nos inscritos e selecionados para o Festival 

Intemacional de Cinema e Video Ambiental, bern como, nos titulos disponfveis para 

consulta em diversas videotecas
5

• Normalmente se recorre a este formato ao se retratar 

temas sociais ou antropol6gicos, no qual desenvolvem uma narrativa similar a que 

verificamos em pesquisas feitas na area de humanas. Pesquisas que abordam concepc;:oes 

te6ricas tomadas como postulados verdadeiros da realidade, valendo-se de princfpios, 

metodologias e organizac;:ao 16gica de argumentos, na elaborac;:ao de suas teses. 

A narrac;:ao e construida de forma linear, com principia, meio e fim: urn 

conjunto de pianos apresenta, inicialmente, o objeto de estudo (a beleza natural de 

nossos ecossistemas); seguido pela instaurac;:ao de urn drama (as deficiencias e ameac;:as 

que estiio acontecendo ); e, finalmente, o possfvel desfecho destes desequilfbrios ( os 

desastres ecol6gicos e as formas como os homens podem superar estes problemas). As 

sintaxes audiovisuais sao pensadas de forma a delimitar o tema abordado, induzindo urn 

certo realismo a narrativa e concentrando a atenc;:ao do espectador, de forma que este se 

apegue a ela como a uma verdade. 

Utiliza-se dados estatisticos, depoimentos de pesquisadores, estudiosos e 

politicos especialistas no assunto, para legitimar as informac;:oes apresentadas; faz-se 

4 Ibid, p.l98. 
5 No anexo 11.3. inclufmos urn relat6rio com as pesquisas que fizemos em algumas videotecas de tftulos 
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usa da linguagem verbal e textual para esclarecer conceitos; utiliza-se recursos de 

edi<;:ao para chamar a aten<;:ao para certas informa<;:oes (como abertura de janelas 

explicativas, por exemplo); evita-se qualquer recurso audiovisual que chame a aten<;:ao 

por si mesmo. Lucia Santaella ana!isando urn conjunto de videos e filmes retratando a 

questao ambiental, aponta que eles, em geral, utilizam muito texto em sua formula.;:ao e 

sao muito informativos (in Trajber & Costa, 2000l 

Todos estes recursos sao utilizados no intuito de dar urn carater didii.tico e 

informativo ao trabalho, e urn desfecho moralizante. 0 apelo emocional fica para a 

beleza natural das paisagens e pela sensibiliza<;:ao afetiva e/ou solidaria que se espera do 

espectador ao se informar da extin<;:ao de algum animal, da depreda<;:ao/degrada<;:ao de 

alguma area natural, ou pelo alerta que se faz aos possfveis adventos prejudiciais ao 

nosso planeta. A narrativa classica apresenta o mundo pleno de senti doe unificado, pois 

segundo Ismail Xavier: 

"e precis a que a representa<;ao oferer;a a consciencia a ilusiJo de que 

suas operar;oes de sintese, que impoem uma continuidade e uma 

finalidade as coisas, sao essencialmente "objetivas"" (XAVIER, 

1984/ 

As imagens documentais sao usadas com o intuito de dar realismo ao enredo, 

aos alertas e as previsoes, o que, e ainda mais real<;:ado quando retratam imagens da 

natureza, que e tida como urn "conjunto de coisas que existem realmente" (POMPEO 

DE CAMARGO, 1997)
8 

sobre esta tematica em Sao Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ. 
6 TRAJBER, R. & COSTA, L. B. da (2000) Avaliando a educa<;iio ambiental no Brasil -Materiais 

Audiovisuais, p.70. 
7 XAVIER, I. (1984 ), 0 dis curs a cinematografico- A opacidade e a transparencia, p.129, palavra entre 

aspas no original. 
8 POMPEO DE CAMARGO, L.G. (1997) A sociedade dos animais no mundo dos hom ens: um estudo 

sabre as videos de comportamento animal. Tese de mestrado, FEfUNICAMP, p.84. 

41 



4.1. A imagem e representa~iio- niio eo mundo. 

A natureza e um templo onde pulsantes pi/ares 

Deixam iis vezes evolarem-se confusas palavras 

0 homem pass a atravrJs de florestas de simbolos 

Que o observam com olhos familiares 

Correspondances - Charles Baudelaire 

Entre os pensadores do cmema ha uma longa discussao sobre a prodw;ao 

documental. Nos ativemos as ideias de Bill Nichols
9 

e Jean-Claude Bernadet10
, que 

foram muito valiosas para nossos estudos e muito condizentes com nossas reflexoes 

sobre as questoes eticas decorrentes e motivadoras deste tipo de prodw;ao e linguagem. 

Cada forrnato de prodw;ao audiovisual - fic<;ao, documentario, experimenta<;ao, 

entre outros tern urn "status" especifico em nossa sociedade, e consequentemente, uma 

forma de percep<;ao especifica entre os espectadores. No segundo capitulo do livro de 

Bill Nichols (1997): "Documentario: uma fic<;ao (em nada) semelhante a qualquer 

outra", ele descreve as forrnas de representa<;ao decorrentes deste forrnato. De suas 

reflexoes o que destacamos para a nossa an:ilise e a aten<;ao para os diversos elementos 

que influenciam o processo de representa<;ao: sociais, eticos, lingiifsticos e institucionais. 

0 produto cultural se instrumentaliza para parecer natural em videos 

documentarios, deterrninando uma postura no espectador que se posiciona frente ao que 

foi retratado como sendo real. Este forrnato mantem a sua "aura" de objetividade atraves 

do uso de uma linguagem convencionalizada, tanto nas filmagens, pela forma de 

enquadrar e abordar os atores, quanto na montagem, pelo apagamento de qualquer 

indfcio que revele a prodw;:ao do vfdeo, e mantendo uma sequencia linear na narrativa, o 

que pode ser conseguido pela continuidade visual das imagens ou pela trilha sonora. 

Jean-Claude Bernadet (1985) analisa a rela<;ao estabelecida com "o outro" 

retratado em uma serie de filmes, mostrando que ha desde filmes que colocam este outro 

como objeto de estudo ate os que lhe entre gam a camera, de forma que o protagonista se 

toma tambem autor, participando, assim, da construc;:ao da narrativa que esta sendo feita. 

9 NICHOLS, B. (1997) La representaci6n de Ia realidad- cuestiones y conceptos sobre el documental. 
10 BERNARDET, J.C. (1985) Cineastas e imagens do povo. 
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4.2. "Pontal Verde": o meio ambiente como argumento da propaganda 

institucional 

"Projeto de Educa<;:ao Ambiental - Pontal Verde" e urn documentario de 

divulga<;:ao de urn projeto de reflorestamento para as areas de reserva do Pontal do 

Paranapanema, dentro do programa de reforma agraria implementado pelo ITESP -

Instituto de Terras do Estado de Sao Paulo. 0 video usa uma linguagem bastante 

convencional em documentarios, com narra<;:ao em "off' ll, imagens ilustrativas do 

andamento do projeto, fusao
12 

em muitas passagens para favorecer a sensa<;;ao de 

continuidade na montagem e trilha sonora dando ritmo dramatico ou idilico, de acordo 

com os sentimentos que se quer despertar em cada momento. 

0 video come<;;a com uma narra<;:ao em forma de conto: "Pontal do 

Paranapanema, no principia a selva, os animais, os indios"13
, e a imagem e a de urn 

horizonte crepuscular com mata. Em seguida, faz uma contextualiza<;;ao hist6rica com 

imagens em preto e branco, recurso que as caracteriza como documentais, jomallsticas. 

0 conjunto de fatos relatados parece estar em uma sequencia cronol6gica: da devasta<;:ao 

da terra (imagens de homens derrubando mata) a !uta pela sua conserva<;:ao promovida 

pela reforrna agraria (pessoal nas ruas reivindicando terra), fatos que nao tern 

necessariarnente rela<;;ao entre si, mas que respaldam e enobrecem a a<;;ao do governo do 

Estado. A contextualiza<;;ao, colocada logo ap6s a sequencia inicial (a do conto), assume 

urn carater lendario, caracterizando-a como uma hist6ria pertencente ao passado: urn 

passado exemplar, que ja nao amea<;;a, nao ha mais conflitos, o govemo incorporou as 

reivindica<;;oes da comunidade, e implementou projetos de reforma agraria. 

11 Uso de locw;ao, narrac;ao ou fala, adicionada a trilha sonora do vfdeo. 
12 Recurso de edi~ao em que duas imagens sao montadas em que uma vai substituindo a anterior. 
13 Os textos entre aspas neste capitulo sao citac;Oes do vfdeo. 
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As imagens se colorem com a narra<;:ao do texto: "1995 Plano de a.;:ao 

govemamental do Pontal do Paranapanema". A qui inicia-se o video, no tempo presente, 

e quando abre a trilha sonora e surge na tela: 

PONTAL 

que te quero vivo 

que te quero !indo 

que te quero verde 

0 video ao falar do povo do Pontal e de sua !uta, de problemas que sao do 

passado e das boas expectativas futuras, o faz em urn relato poetico: "Todos vivem e 

trabalham nesta terra: terra de reforrna agniria", mantendo uma narrativa suave e 

consensual. 

Os atores sao pessoas simples, retratadas em sua intimidade: mostram o 

quintal, contam seus pianos, suas expectativas, sonhos e realiza.;:oes. Em urn dos 

depoimentos filmados, o do Sr. Wilson, a camera sai do enquadramento de uma crian.;:a 

com a qual esta de maos dadas, e que parece ser sua filha, o que o caracteriza como urn 

homem de familia, e conseqiientemente, de boa indole. 

Os depoimentos citam o govemo como se ele tivesse incorporado as 

reivindica.;;6es da popula.;;ao. 0 assentado parece que ex plica o .que e reserva, mas em 

sua fala, o que ele faz e glorificar a a.;;ao do governo: 

"Reserva e aquela parte que o governo separou paraficar plantac;ao 

de arvores, animais" Sr. Wilson. 

0 govemo e caracterizado como democratico. 0 projeto e realizado atraves de 

parcerias: "Pontal Verde, realiza.;:ao do governo, em parceria com CEAM
14

, IPE15 e 

toda comunidade". Uma das imagens e a de urn grupo reunido, onde os presentes se 

14 Coordenadoria de Educa,ao Ambiental da Secretaria de Meio-Ambiente do Estado. 
15 Instituto de Pesquisas Ecol6gicas - Organiza<;ao Nao Governamental. 
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dividem entre representantes do estado e agricultores, intentando mostrar como urn 

espa<;:o de participa<;:ao democnitica. 

"Agora a vida est<i boa", relata a Sra. Maria Jose. 0 que seriam deles se nao 

estivessem neste projeto? Esta mesma senhora responde: "os filhos estariam passando 

fome na cidade". A popula.;:ao esta feliz, a iniciativa beneficia nao s6 aos agricultores 

alvo do projeto, mas tambem toda a sociedade: "urn bocado de gente que, embora nao 

trabalhe diretamente com a terra, sabe que depende de !a". 

0 narrador pergunta pela localiza.;:ao do projeto: "e onde fica esta terra?" ... 

"facil!", mostra uma estrada, e em seguida uma imagem digital do mapa do Estado de 

Sao Paulo, destacando-se a area noroeste, onde surgem varios pontos representando o 

mimero de assentamentos: os pontos sao tao grandes que parecem cobrir uma grande 

extensao de terras. 

0 video e dirigido a comunidade do Pontal, procurando estimular que se engaje 

no projeto. Exalta o espirito coletivo e solidario da popula.;:ao: "fruto de muita uniao e 

organiza<;ao" ... "assentamentos frutos de uma polftica de governo e de muita !uta" ... 

"frutos da polftica do estado e resultado de muita !uta da gente do Pontal"
16 

Argumenta-se tambem a facilidade de implanta<;ao e os possiveis ganhos econ6micos 

advindos desta iniciativa. 0 projeto ambiental e tratado como uma saida econ6mica: 

"aJem de reflorestar o agricultor vai poder ganhar urn dinheiro a mais". 

Apela ao patriotismo e a possibilidade de proje<;ao nacional: "Para que o Pontal 

e seu povo deem exemplo de como a reforma agniria pode mudar a cara desse Brasil 

para muito melhor", se propondo assim, como modelo a ser seguido. 

Na locu<;ao nao ha nenhuma referencia ao MST - Movimentos dos 

Trabalhadores Sem Terra, o que e no minimo estranho, uma vez que este e urn ator 

fundamental no processo de reforma agraria em nosso pais, e principalmente, na regiao 

do Pontal do Paranapanema. Esta regiao e uma das principais areas de atua<;ao do MST 

e onde mora uma lideran<;a de destaque nacional: Jose Rainha. Mesmo nao sendo citada 

explicitamente, a organiza<;ao tern seu nome visfvel nas placas dos viveiros e na 

camiseta de urn dos atores, o Wellington. Apaga-se, desta forma, o processo polftico 
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que precedeu a hist6ria de !uta e conquista pela terra, criando-se a ilusao de urn quadro 

estatico, enfatizando a propaganda de Estado, que e vislumbrado como urn corpo 

independente e superior a populac;:ao em geral. 

Alguns protagonistas sao apresentados pelo narrador. A princfpio, sao 

identificados com a exibic;:ao do nome completo e o assentamento ao qual pertencem, na 

parte inferior da tela, recurso que os enobrece; em seguida, tomam-se figuras 

ilustrativas de uma categoria: o homem simples, rural, lutador e trabalhador; o uso de 

uma musica sertaneja tambem e significativo. Os que dao seus depoimentos nao se 

colocam como empreendedores do projeto de reforma agniria, mas como beneficiados 

por ela; quem diz que eles sao de !uta e o narrador. 

0 video e uma propaganda institucional de urn govemo ativo, democratico e 

representativo da populac;:ao. 0 discurso elaborado aponta urn consenso em tomo deste 

projeto. Ao final da primeira parte o narrador conclui: "Wilson e Wellington estao no 

caminho certo", ou seja, estao trabalhando em parceria com o Estado. 

* 
A concepc;:ao de meio ambiente retratada neste video e bastante tradicional. A 

natureza e sabia: "animais, plantas, cada urn com seu papel, cada urn no seu Iugar", e o 

homem e destruidor: "com a ocupac;:ao da regiao" acontece a degradac;:ao, as imagens 

mostradas sao as de derrubada de arvores. 0 problema da monocultura nao e tratado 

como uma questao tecnica, mas considerada como sendo a falta de cuidado para com a 

terra "monocultura, terra desgastada, agora us ada para pas to". Os manejos altemativos 

sao propostos como urn pacote tecnol6gico. 

* 

0 video simula terminar com a imagem de urn p6r-de-sol, mas retoma a 

narrativa comparando a iniciativa com o projeto GURI. Este projeto, de iniciac;:ao 

musical para crianc;:as, apontado pelo video como urn sucesso, e tambem estatal, 

realizado pela Secretaria de Cultura. 

16 Textos retirados de diferentes passagens do video. 
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Explora-se bastante a imagem da cnam;a como metafora de esperanc;a, no 

intuito de cativar e envolver o espectador. Aparece constantemente a 1magem de 

crianc;as brincando nas areas dos assentamentos; na cena do Sr. Wilson, ja referida 

anteriormente, a imagem sai de uma crianc;a para a da sua pessoa; quando se refere as 

parcerias do projeto, na narrac;ao em voz "off' se ouve: "toda a comunidade", a imagem 

que vemos e a de crianc;as saindo da escola. 

"0 Pontal vai ficar verde de novo?" pergunta o narrador: SILENCIO (recurso 

narrativo utilizado para oferecer urn tempo para o espectador pensar), ha mudanc;as no 

ritmo da trilha sonora, de tensa para suave, e o narrador retoma: "nao vai ser facil, mas 

tambem nao e tao diffcil, para quem ja esta acostumado a dar duro" ... "e s6 nao repetir 

os erros cometidos no pass ado: devastando tudo". Nao ha aqui, nenhuma referenda aos 

problemas politicos e econ6micos enfrentados por esta populac;ao, que em sua maioria 

saiu das areas rurais onde vi via devido aos pacotes tecnol6gicos que favoreciam apenas 

os grandes empresarios rurais, que degradavam o meio ambiente, e levavam a exclusao 

os pequenos agricultores, em diversas partes do pafs. 

No final nao ha creditos para direc;ao, roteiro, montagem ou locw;ao. A autoria 

e assumida como institucional, os letreiros indicam os representantes do governo do 

Estado, as Secretarias envolvidas nos projetos citados, e ao final, surge a Bandeira do 

Estado de Sao Paulo. 

4.3. Das cH!ncias, a sociologia como referencia para a produ\!ao documental 

0 filme que analisamos a seguir "0 Rio Ribeira de Iguape" e urn documentario 

que poderfamos classificar como sociol6gico, termo cunhado por Jean-Claude Bernadet 

(1985), para caracterizar filmes que se remetam a sociologia como "instrumento para 

compreender a realidade"BERNADET (1985)
17

• Segundo este autor: 

"as cineastas ligados ao modelo sociol6gico niio podiam fazer emergir o 

outro ... niio e que niio quisessem ... e que a linguagem impedia ... esta 

17 Ibid, p.l87. 
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linguagem pressupoe uma fonte unica do discurso, uma avaliar;lio do 

outro do qual este niio participa" (BERNADET, 1985/
8 

A perspectiva do filme, de autoria de Mario Kuperman, e mostrar a cultura, a 

manufatura e nao o artefato. E o homem, o indivfduo empreendedor, desde a pre

hist6ria e ele o explorador, o artesao, o pesquisador. A argumentac;ao se faz em favor da 

populac;ao regional, principalmente a moradora das unidades de conservac;ao ambiental. 

Apesar desta opc;ao, quem formula a reivindicac;ao pelo direito destas populac;oes de 

viverem em seus locais de origem e o diretor, representado pel a voz em "off'. 

Os protagonistas nao sao identificados, nem os que aparecem na tela, nem os 

que diio depoimentos em "off', que s6 sao creditados ao final, quando corre uma lista de 

nomes em ordem alfabetica, sem nenhuma referencia ao vinculo que cada urn tern com 

a regiao ou com qualquer instituic;ao. Niio ha qualquer depoimento em que urn morador 

ou pesquisador formule ou exponha seus conhecimentos, diagn6sticos e desejos. Ate o 

historiador tern maior "importancia" que os atores, pois os textos narrados dos 

colonizadores estao identificados e datados. Nao ha nenhuma referencia a organizac;ao 

- l 119 ou representac;ao oca . 

Poderiamos considerar o diretor como sendo o novo desbravador, poderfamos 

compara-lo com a figura do colonizador. Ele mostra a hist6ria e a geografia do Vale 

valendo-se de modernos recursos como imagens aereas e de satelite, animadas por 

computador; faz urn diagn6stico do Vale e diz o que deve ser feito: o pesquisador deve 

capacitar a populac;ao "o que nao falta sao diagn6sticos sobre o Vale do Ribeira ... o que 

falta e compartilharem este conhecimento com a populac;ao local", a ac;ao tern que partir 

dos pesquisadores e a populac;ao incorporar seus princfpios e sua 16gica. 

Kuperman tern uma tradic;ao de produc;ao de filmes documentarios de enfoque 

polftico/sociol6gico, assim como: "Capitanias hereditanas" em que retrata a hist6ria e 

polftica de distribuic;ao de terras no Brasil; "Taruma" que e o depoimento de uma mulher 

cortadora de cana-de-ac;ucar sabre suas condic;oes de trabalho; entre outros: 0 exodo 

18 Ibid. p.l85. 
19 Assim como o SINTRA VALE - Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Vale do 

Ribeira, o FOrum Regional da Agricultura Familiar do Vale do Ribeira, a Associas:ao de Jovens da Jur6ia, 
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rural, Tropeiros e Maniop (sobre a diversidade de especies de mandioca, que e urn 

alimento tradicional dentro da cultura brasileira). 

4.3.1. "0 Rio Ribeira de lguape"- o recorte do Vale em urn documcntario 

0 filme "0 Rio Ribeira de Iguape" e uma descri<;ao arqueol6gica, geognifica, 

hist6rica, economica e cultural da regiao do Vale do Ribeira, percorrendo o rio desde a 

nascente ate a foz, contando a hist6ria da popula<;i'io ribeirinha, mostrando a paisagem 

exuberante e a riqueza cultural e natural da regiao, atraves do depoimento de 

pesquisadores, moradores, agentes politicos locais e narra<;ao de textos hist6ricos. 

Na calha entalada 

se navegava da nascente divisa ao extenso lit oral 

a chuva par simbolo 

a popular;iio tradicional par mito 

a riqueza do mangue ainda, 

pais a das minas de ouro ja se extraviaram. 

Na condensar;iio temporal 

o que era realidade vira narrativa filmica 

o que era aleat6rio toma sentido 

as hist6rias siio redescobertas 

os fat as reconstruidos 

arque6logos revelam a pre-hist6ria 

que des continua com a hist6ria 

contextualiza a nar;iio usurpada. 

"40 brar;as ao norte" desembocava o rio 

que encurtado junto ao porto 

polemiza ate hoje as discussi'ies 

no seu percurso 

abrar;a mar e ilhas 

temperando a vida ribeirinha. 

0 filme foi feito sob encomenda para a TV Cultura, atraves do PIC-TV -

Projeto de Intercambio Cinema e TV, e urn documentario que procura aglutinar urn 

universo heterogeneo e complexo como o do Vale do Ribeira, atraves de urn recorte 

que entre outras sao entidades representantes da popula9iio local. 
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geografico: o rio. Exibido pela primeira vez na semana do mew ambiente de 2000, 

participa de uma trilogia "Nossos Rios" junto a dois outros filmes que tambem tern 

como tema rios do estado de Sao Paulo: Tiete e Paraiba do Sul. Cada urn enfoca uma 

determinada questao: o primeiro aborda a constrw;ao e difusao de usinas hidreletricas, a 

racionaliza<;:ao do uso de energia, e ainda, o sistema hidroviario que poderia ter sido 

implantado para dinamizar o sistema de transporte no estado de Sao Paulo. 0 segundo 

retrata a importancia da agua e a possivel escassez deste recurso. 0 ultimo, o Rio 

Ribeira de Iguape, enfoca a questao da populat;:ao moradora da regiao, que teve suas 

atividades restringidas devido a implanta<;ao das Unidades de Conserva<;ao. 

0 destaque estetico
20 

do filme e indicado pela riqueza cultural e pela 

simplicidade da populat;:ao local, caracterizando-a como responsavel pela conserva<;:ao 

de valores e conhecimentos que estao fadados a se perderem. Nao reclama da 

degrada<;iio ambiental, apenas da cultural; nao se deteve na riqueza do mangue ou em 

outros aspectos do meio ambiente, mas no conjunto de valores e tradi<;6es 

remanescentes. Uma solu<;:ao apontada no decorrer do filme e que haja urn "plano pro 

pobre"21
, que e a condi.;:ao em que a popula<;ao tradicional parece se manter, o que pode 

ser fundamental para que permane<;a em harmonia com a natureza, sem os meios 

tecno16gicos modernos que interferem na rela<;ao homem/meio. "Comunidades 

tradicionais, herdeiras dos indigenas, continuidade de urn estilo de vida que mergulha 

fundo no passado"
22 

esta e a ultima frase que sintetiza o que o filme resgata ao Iongo da 

narrativa: as expressoes culturais estao se acabando. 

Este filme usa uma linguagem bastante convencional no que se refere a 

composi<;ao e continuidade espa.;:o-temporal. 0 diretor elabora sua argumenta<;ao, em 

voz "off', valendo-se dos depoimentos de autoridades cientificas, hist6ricas e politicas 

da regiao ou que desenvolvem trabalho ali, articulando-os com imagens ilustrativas e 

uma trilha sonora bern elaborada. 

20 0 conceito de est6tico para nOs, inclui a dimensiio etica; niio se restringe apenas ao bela, assim como 

definido no "Pequeno diciomirio brasileiro da lingua portuguesa" de Aurelio Buarque de Hollanda 

Ferreira, 1 oa. ed. Acreditamos que todas as manifesta<;6es humanas se diio com estas duas dimens6es 

imbricadas. 
21 Plano que nao e explicitado no decorrer do filme. 
22 Os textos entre aspas neste capitulo sao cita<;oes do filme. 
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Os depoimentos e textos narrados sao montados seguindo uma sequencia 

hist6rica/cronol6gica. Comec;:a com urn texto de 1530, de Martin Afonso de Souza, 

continua com imagens de arque6logos trabalhando sob textos que se referem as 

populac;:oes indigenas antigas, segue para os colonizadores da epoca da minerat;:il.o, se 

refere a abertura do Valo Grande, aos quilombos (populat;:6es remanescentes de 

escravos) e a implantat;:il.o das areas de preservat;:il.o ambiental. Em paralelo a sequencia 

hist6rica, faz uma descrit;:il.o geogr:ifica onde mostra o rio desde a nascente ao encontro 

com o mar, vales, flutuat;:6es das mares, mangue e terra de aluviao nas encostas, 

descrit;:il.o que e incrementada com imagens de satelite animadas por computador, 

imagens de helic6ptero e subterraneas, como as das cavemas e das escava<;:6es; urn 

passeio pelas cavemas mostra as rochas carbon:iceas, esculpidas pela agua, que respinga 

aos ouvidos do espectador. As escavat;:6es arqueol6gicas revelam hist6rias de culturas 

que somam milhares de anos e o misterio de como teriam vivido algumas populat;:6es: o 

Vale guarda tesouros em seus subterraneos. A camera aerea deleita-nos com a paisagem 

de matas e montanhas exuberantes, imagens que se tomam paradisfacas quando o som 

do helic6ptero e cortado, fazendo o espectador sentir-se ar. 

0 enfoque escolhido para o video ilustra a postura bastante crftica do diretor 

em rela<;il.o a polftica nacional. Na leitura de urn texto dos primeiros desbravadores da 

regiao contextualiza e caracteriza a hist6ria regional e brasileira, falando da usurpa<;:ao 

das riquezas: o dinheiro extraviado e mal gasto "com as mulatas de mal viver"; em 

seguida, apresenta estudos arqueol6gicos que indicam a expulsao de tribos indfgenas 

pelos colonizadores; depois a construt;:il.o do V alo Grande, caracterizada como uma 

"atitude impensada" e, por fim, a atual restrit;:ao de uso dos recursos pelos moradores 

das matas, o que e retomado tres vezes, em diferentes depoimentos, os quais retratam o 

dificil entrosamento entre as deterrninac;:oes legais sabre meio ambiente e a populac;:ao. 

0 contexto hist6rico possibilita urn reconhecimento dos fatos e acontecimentos como 

constituidos e nao como dados, o que favorece "a convicc;:ao de que podemos construir 
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hist6rias" (Trajber & Costa, 2000
23

), caracterfstica que consideramos bastante positiva 

na narrativa deste autoL 

A representa<;ao do colonizador encenada no filme e a de urn homem 

desfigurado pelo arduo trabalho de retirar minerios dos leitos dos rios, caracterfstica que 

e ressaltada pelo texto narrado: "nao se pode crer o que padeceram estes a princfpio, os 

mineiros, por falta de mantimento". Nao mostra o que estamos acostumados a ver nos 

filmes de epoca: homens brancos, com "ares" de europeu, roupas pomposas, botas 

invictas e uma tropa de acompanhamento. 

Os indivfduos que aparecem no filme nao sao retratados em sua hist6ria de 

vida pessoal. 0 povo e representado pelo mais emblematico do que se julga ser a cultura 

brasileira dentro do cinema nacional: o homem rural, trabalhador, pobre e que aqui 

aparece apatico e passivo
24

. Ha uma repeti<;ao de rostos im6veis e solfcitos de 

cumplicidade. 

0 filme retrata as populat;6es tradicionais como se elas vivessem em harmonia 

com a natureza, as imagens mostradas da populat;ao local e dela andando a cavalo, de 

canoa, nao do motoqueiro, do motorista, do barco a motor, Mostra apenas uma 

popula<;ao que reclama meios de sobrevivencia: "vive da ro<;a do feijao e do arroz". 

Estes atores sao representados com destaque e com dignidade, com rostos exibidos em 

closes; ja os outros trabalhadores, os da banana e do cha, sao mostrados apenas em seu 

trabalho, sobre os quais nao se faz nenhuma referencia aos seus problemas e modos de 

vida. 

Causa certo estranhamento a ausencia de imagens das cidades, o que podemos 

interpretar como sendo uma opt;ao estetica do diretor em relat;ao ao discurso do filme e 

ao con junto de elementos que poderiam ter sido abordados na argumenta<;ao que estava 

sendo construfda. Parece uma opo;:ao para ressaltar o quao preservada esta a regiao, e 

ainda, como uma puni<;ao a urbanidade, que neste filme nao teve espa<;o para se exibir, 

23 TRAJBER, R. & COSTA, L. B. da (2000) Avaliando a educat;ao ambiental no Brasil-Materials 

Audiovisuais, p.41. 
24 Assim estudado por TOLENTINO, C.A.F. (1997) A dia/etica rarefeita entre o nao sere o ser outro

um estudo sabre o rural no cinema brasileiro, especialmente no capitulo em que analisa o filme "Jeca 

Tatu" de Mazzaropi. 
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Nao ha qualquer referencia ao que se costuma caracterizar como sen do progresso para a 

regiao, como os centros urbanos, a rodovia, viadutos e pontes, ou os projetos de 

constrw;:ao de usinas hidreletricas, assim como amite tarnbem qualquer indicia de caos: 

a populat;:ao favelada, os acidentes na BR116 e as imagens de impactos arnbientais. 

A descrit;:ao e caracteriza.;;ao sao feitas mostrando as culturas de banana e cha, 

sem nenhuma referencia crftica a estes cultivos, como se nao houvesse nenhuma rela.;;ao 

entre as op.;;oes tecno16gicas utilizadas neste tipo de agricultura e a degrada.;;ao 

ambiental da regiao. Para estas monoculturas extensas areas sao desmatadas, inclusive 

areas de mata ciliar, sao utilizadas terras de aluviao das encostas dos rios onde se fazem 

aplica.;;ao intensiva de agrot6xicos. Os agentes ambientais, para compensar tais 

prejufzos, radicalizam a a.;;ao sabre as popula.;;oes que vivem em areas ainda 

preservadas; areas que, para assim permanecerem, terao que ser resguardadas como 

santuarios onde e vedado qualquer acesso ao homem, quando o mais racional seria que 

toda a area fosse planejada para que se equilibrasse o uso dos recursos disponfveis. 

* 
Este filme poderia ser considerado uma fic.;;ao: urn conjunto de personagens 

representa o homem que vive em harmonia com a natureza, encenando o drama de 

quem nao pode mais continuar seu "estilo de vida" por causa da legisla.;;ao ambiental, 

que e feita por homens e que ignora outros homens. 0 filme pretende-se representante 

do real, julga-se verossfmil utilizando cenas e imagens locais, mas voz em "off' e a 

montagem feita conduzem a uma leitura bastante dirigida dos fatos relatados. A trilha 

sonora aparece, algumas vezes, como som ambiente das a.;;oes dos atores e da equipe de 

trabalho, o que caracteriza o filme como sendo urn documentario, mas, na maior parte, 

os sons diretos sao retirados e a trilha e incrementada com os sons de matas e florestas, 

de ventos e tempestades, proporcionando urn carater idflico a narrativa. A musica, 

composta originalmente para o filme, suaviza as passagens de uma seqUencia para outra, 

dando uma sensa.;;ao de continuidade atraves dos timbres das rabecas, instrumento 

musical caracterfstico da regiao. 

0 filme come.;;a e termina com a imagem da chuva, imagem que representa urn 
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elemento escasso e valioso para a humanidade: a agua, que em conjunto com outras 

imagens e textos, caracteriza a grandiosidade e a importancia do Vale. Dentre os 

destaques referidos, poderfamos relacionar: o paisagistico - as matas e montanhas 

exuberantes; o ambiental - "a maior parte da Mata Atlantica preservada" e as belas 

cave mas que favorecem "a voca<;:ao turfstica do Vale do Ribeira" e o cultural- tomando 

a popula<;:i'io local como herdeira dos indfgenas. Este conjunto de qualidades e 

sintetizado em uma fala final: "o Vale concentra muitos rendimentos que a sociedade 

esta reconhecendo como fundamentais para o futuro: a biodiversidade, a qualidade 

paisagfstica do ambiente, a agua, a cultura tradicional". 
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5. Video, instrumento antes que pedagogico, artistico ... 

0 filme e o video nao se apresentam, a principia, como interlocutores, nao 

possibilitam uma interatividade com o espectador. No entanto, a busca de uma 

linguagem em video que estimule esta intera.;:ao, que convide o espectador a participar 

da narra.;:ao que esta sendo desenvolvida, tern sido objetivo e objeto de pesquisa de 

muitos produtores e experimentadores. 

Diversos artistas arriscam formas, as mais inusitadas, de se fazer videos e 

filmes, seja na composi.;:ao dos pianos, edi.;:ao de imagens e/ou no uso de trilhas 

musicais inovadoras. A liberdade de experimenta.;:ao e ainda maior com as novidades 

tecnol6gicas que propiciam processos criativos e a inven.;:ao de linguagens. No entanto, 

mais importante que a diversidade de elementos que se possa utilizar na constru.;:ao de 

uma obra, o fundamental e o envolvimento do realizador com a constru<;:ao da 

significa<;:ao pretendida. Alem de experimentarem diferentes formas de composi.;:ao, 

estes artistas estao tambem preocupados em estabelecer uma nova rela.;:ao com o 

espectador. Muitos dos profissionais que trabalham com som e imagem se preocupam 

com as ideias veiculadas em seus trabalhos, e em favorecer uma postura critica em seus 

espectadores com rela.;:ao aos meios audiovisuais, respeitando os seres pensantes 

representados por cada urn. 

As pesquisas cientificas tern apontado problemas de sustentabilidade das 

sociedades atuais, indicando que se nao forem tomadas algumas medidas, a existencia 

da vida no planeta estara ameas;ada de extin<;:ao, assim como ja acontece com algumas 

especies da fauna e da flora, e ate com a elimina<;:ao de ecossistemas. Problemas que 

aumentam devido ao agravamento das condi<;:6es s6cio-econ6micas da maioria dos 

paises e a falta de democratiza.;:ao dos sistemas politicos. Ha urn descompasso entre as 

medidas publicas e as perspectivas individualistas, tao peculiares em urn sistema 

capitalista, em que cada urn interpreta a realidade em que vive de acordo com a sua 

"bagagem" cultural e a reelabora de acordo com as suas necessidades e expectativas. 

Assim sendo o mundo tao cheio de contradis;oes, divulgar as informa.;:oes e 

alertas sobre as quest6es ambientais, nem sempre e suficiente para sensibilizar os 
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indivfduos: e prec1so conhecer a estrategia de sobrevivencia/existencia de cada 

comunidade para que se possa aborda-la de forma eficiente. E preciso discernir como 

cada uma interpreta a realidade em que vive, e a partir daf, tra<;:ar estrategias de 

interven<;:ao. 

Desta maneira, sem prescindir de suas determina<;:5es, o autor/realizador de urn 

video pode estabelecer uma rela<;:ao sincera com o espectador, propondo seu ponto de 

vista e fazendo com que cada urn compartilhe com interpreta<;:5es pr6prias, respeitando 

as diversidades de interesse e as diferen<;:as culturais. 

Na presente pesquisa, ha uma preocupa<;:ao com a linguagem audiovisual a ser 

utilizada, buscando ao mesmo tempo informar e favorecer a reflexao, tomando-se o 

cuidado de nao amarrar o espectador a urn desfecho em que nao se permitam escolhas. 

A nossa inten<;:ao e chamar a aten<;:ao para o ambiente em que se vive, como urn convite 

a conhecer, a pesquisar e a desvendar o mundo, despertar a aten<;:ao para os recursos 

(ainda) disponfveis e as formas de utiliza-los, se possfvel conservando-os. Esta 

intencionalidade faz parte de uma postura humana e polftica, que corresponde as do 

conceito pedag6gico construtivista: 

"A natureza do conhecimento humano e inventiva, construtiva. Nela 

as informar;i'ies niio silo pre-fixadas, mas funcionam como pilares que 

geram transformar;i'ies. Assim, a chave do saber sao as 

transformar;i'ies geradas pela capacidade inventiva das pessoas -
qualquer que seja sua idade, diga-se de passagem" (DEHEINZELIN, 

1996/ 

Elaborar urn video abordando conceitos sabre meio ambiente e urn desafio a 

criatividade. Muito mais que informa<;:5es sobre o assunto e preciso atentar o cidadao 

sobre a importancia do seu raio de a<;:ao no universo em que vive. Qualquer que seja sua 

opyao polftica, poder econ6mico ou cultura, este individuo esta necessariamente agindo 

sabre seu ambiente, e isto nao se alcan<;:a apenas amedrontando-o com previsoes 

catastr6ficas, que, muitas vezes, estao distantes de sua percep<;:ao imediata. 

1 DEHEINZELIN. M. (1996) CONSTRUTIVISMO- A poitica das transforma<;8es, p.53. 
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Muitos autores, realizadores em cinema e video enire outros, acreditaram que 

atraves da arte era possivel libertar os homens, mas, o que muitos deles desejavam era 

imprimir outros val ores que acreditavam mais justos e igualitarios. Com as perspectivas 

politicas e tecnol6gicas atuais decorrentes de varios fatores, dentre OS quais a queda do 

socialismo como sistema econ6mico ideal e a crise de paradigmas das ciencias, poucos 

se julgam em condi<;6es de propor pariimetros que poderiam ser seguidos por seus pares. 

Nos dias de hoje, o que nos e possfvel e compartilhar os nossos pontos de vista, os quais 

devemos submeter ao julgamento do grupo ou da sociedade a que pertencemos, postura 

que pode estar contemplada na linguagem utilizada em videos e filmes. 

5.1. Antigos e novos experimentadores 

Marcel Martin (1990)2 mostra que o cinema, desde o seu nascimento, tern sido 

como que tragado pela tradi<;il.o ocidental e aristotelica das artes de fic<;il.o e de 

representa<;il.o. A preocupa<;il.o com a articula<;il.o de urn discurso em formatos que 

influenciem o receptor da mensagem remonta a Arist6teles, que denominou esta arte de 

poesis. 

Linguagem poetica e o que se usou classificar como os recursos que provocam 

a imagina<;il.o do espectador. Autores como Reisz & Millar, Marcel Martin, Noel Burch 

e Jacques Aumont estudaram os recursos da linguagem audiovisual e os efeitos 

emocionais e cognitivos deles advindos. Este pensamento analitico e conhecido por 

muitos dos realizadores em cinema e video, mas nao e necessariamente seguido. Os que 

o utilizam, o fazem de acordo com a especificidade da obra que estao criando, muitas 

vezes transformando-o, gerando novidades e conquistas na forma de tratar e compor as 

imagens e os sons. 

Alem das descobertas tecnol6gicas, varias experimenta<;6es de linguagem vern 

impulsionando a produ<;il.o cinematogr:ifica. Em seu percurso hist6rico, o cinema tern se 

desenvolvido continuamente, estabelecendo-se em correntes de pensadores, artistas e 

2 MARTIN, M. (1990) Linguagem cinematografica, p.248. 
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produtores, e assim, definindo a sua especificidade, num processo dinamico de 

comunica.;;ao social e expressao artfstica. 

Depois que os irmaos Lumiere mostraram a possibilidade de se reproduzir as 

imagens em movimento, varios realizadores, como Melies, Porter, Griffith, Pudovkin, 

Kuleshov, Eisenstein, etc., experimentaram novas possibilidades de movimentos, 

enquadramentos e montagem. Libertaram-se das concep.;;oes ligadas a outros meios 

artfsticos, como a pintura, a fotografia e o teatro, ressaltando e implementando o grande 

poder que o novo meio viria a estabelecer perante a sociedade em geral. 

Eisenstein e Vertov3 por exemplo, preocupados que estavam com a influencia 

que poderiam provocar na sociedade em que viviam, abordaram concep.;;6es polfticas 

em suas obras, as quais conduziram as solu.;;oes artfsticas por eles propostas: 

"Eisenstein sabe que a comunicar;:iio em linguagem l6gica e funcional 

leva o espectador a percepr;:iio automatizada e previsivel. A 

linguagem se faz no tar quando se faz dela um usa de forma niio usual. 

A lingua gem padronizada passa despercebida e Eisenstein quer fazer 

do espectador um ente pens ante" (PLAZA, 1987/. 

"Vertov mostrava o homem presente na Natureza, suas ar;:oes, suas 

paixoes, sua vida. Mas, se procedia por meio de documentcirios e 

atualidades, se recusava violentamente a encenaciio da natureza e o 

roteiro da ar;:iio, era por uma raziio profunda. Pouco importava que 

se tratasse de mciquinas, paisagens, edificios ou homens: cada um, 

mesmo a mais encantadora camponesa ou a crianr;:a mais comovente 

se apresentava como sistemas materia is em perpetua interar;:iio" 

(DELEUZE, 1985;>. 

Reisz & Millar (1978)
6 

em seus estudos se debruc;:am longamente sobre os 

filmes documentarios e as caracteristicas especfficas deste forrnato e sobre seus grandes 

realizadores: Rouch, Marker, Franju, entre outros, para os quais "o objetivo nao e a 

3 Russos que viveram o desafio de revolucionar uma nas;:ao realizando trabalhos que propiciassern uma 

nova visao de mundo. 
4 PLAZA, J. (1987) A tradu9iio intersemi6tica no jilme o Encourac;ado Potemkin, p.136. 
5 DELEUZE, G. (1985) Cinema a imagem-movimento, p.56. 
6 REISZ, K. & MILLAR, G. (1978) A tecnica da montagem cinematogrtifica. 
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verdade, mas as muitas verdades com as quais se pode representar a realidade" (REISZ 

& MILLAR, 1978)i, especificidade que segundo os mesmos estudiosos tern 

continuidade em outro movimento, a Nouvelle Vague: 

"0 que esses diretores querem mostrar e que a enredo e uma 

conven9iio como outra qualquer e que, para ter significado, niio e 
necessaria que um jilme tenha um argumento que se desenvolva 

logicamente ., A l6gica niio e vista como uma progressao continua e 

ordenada na dire9iio do bem au da civiliza9do , . Esses jilmes 

parecem dizer que cabe ao individuo compor as seus pr6prios 

valores " (REISZ & MILLAR, 197 8/. 

Ismail Xavier, tambem faz uma analise deste estilo cinematografico, que ele 

denomina "cinema intelectua!" e que, segundo ele, e: 

"extremamente "democrcitico "9 dando liberdade de escolha ao 

espectador e formulando um convite a sua participa9ao ativa, dado 

que de sua vontade, depende a jato da imagem ter um sentido. " 

(XAVIER, 1984/
0 

Da prodw;:ao cinematografica mais recente e mais especificamente da nacional 

poderiamos destacar o Cinema Marginal11 
que prop6e estabelecer uma rela<;ao 

agressiva com o publico como fundamento de sen discurso estetico. 0 recurso principal 

e o choque profanador, e nao o didatismo, que e encarado como alienante, por nao 

questionar a forma do discurso que veicula a mensagem. 

"0 choque e suscitado pela omissao de uma serie de elos l6gicos que 

leva a confrontm;ao de situa9oes desconexas e absurdas, a leitor deve 

restabelecer a nexo" (RAMOS, 1987/
2 

7 Ibid., p.315. 
8 Ibid, p.34l. 
9 Entre aspas no original. 
10 XAVIER, I. (1984) 0 dis cur so cinematografico- A opacidade e a transparencia, p.73. 
11 Cinema nacional brasileiro, produzido por urn conjunto de autores irreverentes entre 1968 e 1973. Se 

caracterizava por uma narrativa ficcional fantasista, dando enfase a agressao, estilizac;:ao e fragmentac;:ao 

da narrati va. 
12 RAMOS, F. (1987) Cinema Marginal (1968-1973) -A represenlafiio em seu limite, p.122-123. 



Arlindo Machado, ao estudar a prodw;:ao de videos independentes, ressalta a 

importancia de novos realizadores, que permitiram urn novo olhar sobre a realidade 

brasileira, uma gera<;:ao que passa agora a rejeitar representa<;:oes totalizadoras, deixando 

patente em suas obras as suas pr6prias duvidas e a parcialidade de sua intervenc;:ao. Os 

pr6prios autores nao se encontram mais ausentes da obra, de modo a sugerir uma 

pretensa neutralidade (MACHADO, 1993)
13

• Eo caso de Arthur Omar, que propoe uma 

rela-;:ao em constru<;:ao com o objeto retratado, pois nao acredita no discurso sobre o 

outro. Para OMAR (1997)
14 

a cultura nao e uma essencia dada a priori, nao e uma meta, 

urn projeto pronto e acabado, ninguem pode ser julgado frente a cultura brasileira, no 

que e endossado por Arlindo Machado: 

"Aquele que aponta suas cdmaras para a outro niio se encontra mais 

necessariamente numa posi<;iio privilegiada como produtor de 

sentidos" (MACHADO, 1993/5 

Nao ter mais que retratar o outro em uma narrativa e uma liberta<;:ao das 

amarras ideol6gicas que prendiam muitos realizadores a necessidade de envolve-lo e 

indicar-lhe caminhos a serem percorridos ou valores a serem incorporados. Estas novas 

perspectivas esteticas favoreceram muitas experimentac;:oes em video, as quais 

extrapolam as possibilidades da linguagem. A perspicacia e a criatividade dos artistas 

do audiovisual parecem que aumentam proporcionalmente as possibilidades oferecidas 

pelos diversos e ate infinitos recursos que o digital e as novas tecnologias propiciam
16 

Percebemos nestas obras uma adminivel plasticidade: composi<;:ao de imagens, textos e 

sons, que desafiam nossas formas de percep<;:ao correntes, provocando-nos, ate 

estimulos e sensa<;:oes corporais. Este conjunto de autores e suas obras sao testemunho 

de que a linguagem audiovisual oferece varia<;:oes ilimitadas, e aponta a subjetividade 

13 MACHADO. A. (1993) Maquina Imaginario. 
14 OMAR, A. (1997) 0 anti-documentario,provisoriamente, p.I95. 
15 Ibid, p.263. 
16 As mostras e festivals que retinem estas obras sao urn testemunho desta diversidade, assim como as que 

acontecem no MIS/SP, Centro Cultural do Banco do Brasil, Itau Cultural, entre outras instituiy6es. 
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do realizador como uma forma de se oferecer novos pontos de vista sobre nossa 

realidade. 

Os consultores
17 

do livro "Avaliando a educa~ao ambiental no Brasil 

Materiais audiovisuais"
18 

indicaram importantes principios para se refletir sobre o 

assunto. Baseando-se em Umberto Eco propoem a articula~ao de uma "mensagem 

aberta a diferentes interpreta~oes" que provoque "uma rela~ao dialetica entre ela mesma 

e a comunidade de interpretes" (in Trajber & Costa, 43:2000)
19 

0 que possibilita a 

intera.;:ao na obra aberta e: do !ado da comunicagao, desenvolver o vfdeo de forma nao 

conclusiva, com mensagens divergentes, e do ponto de vista da arte, deixar espagos 

abertos na linguagem poetica onde o espectador possa entrar e preencher com sua 

vivencia pessoal. 

17 Eda Tassara, Marcello Tassara, Marcos Sorrentino e Rachel Trajber. 
18 Organizado e publicado pelo Instituto ECOAR para a cidadania - Organiza<;ao nao governarnental que 

trabalha com atividades em educa<;ao ambiental. 
19 TRAJBER, R. & COSTA, L. B. da (2000) Ava/iando a educariio ambiental no Brasil -Materiais 

Audiovisuais, p. 43. 
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6. Cinema Ambiental e Resgate Cultural 

As fachadas rebuscadas de Goias foram novamente iluminadas no anode 2001 

por lanternas coloniais, que pintam de sepia e de ares romanticos a cidade: ares de 

patrim6nio hist6rico. Este tftulo o estado de Goias se empenhou em conquistar o qual, 

alem de ter proporcionado parte da recupera<;:ao e da preserva<;:ao da arquitetura da 

cidade, tern promovido o Festival Intemacional de Cinema e Vfdeo Ambiental - o 

FICA. Festival que ja esta em sua terceira edi<;:ao, sempre acontece em uma data 

proxima ao dia intemacional do Meio Ambiente (5 de junho). Este tambem traz em sua 

tematica e concep<;:ao a mesma determina<;:ao buscada pela de patrim6nio hist6rico: 

preservar as valores culturais e humanos de uma sociedade. 

A importi\ncia do festival revela-se, principalmente, pela tematica escolhida, 

que nos e tao cara no Brasil, onde os recursos naturais estao sendo degradados desde a 

sua origem. 0 Festival tern sido urn dos motivos que atraem turistas para a regiao: o 

aconchego da cidade e urn dos programas mais procurados pelos visitantes, que se 

misturam pelos cal<;:adoes em busca das exibi<;:6es de filmes, apresenta<;:6es musicais e 

teatrais, dan<;:as e exposi<;:oes. Mas e nas disputadas sess6es de cinema, no teatro Sao 

Joaquim, que mais se mesclam diferentes publicos: juri, equipe organizadora, 

moradores da cidade, autores, torcedores e cinefilos - todos se emocionam e vibram. Ate 

vaiaram em unissono o presidente da republica, no video "0 Rel6gio e a bomba"1
, de 

Cirineu Kuhn, quando aquele discursando durante a comemora<;:ao dos 500 anos de 

"descoberta" do Brasil, ressaltou a "liberdade de expressao" de seu govemo 

democratico, imagem contraposta a da violencia dos policiais que reprimiram a 

manifesta<;:ao dos indigenas presentes no mesmo evento. 

1 Filme participante da mostra competitiva do III FICA. 
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0 FICA alem de proporcionar urn show de imagens nas mais inusitadas e 

belas formas e linguagens, cumpre o papel a que se propoe: o de canal de divulgac;:ao de 

outras realidades e soluc;:oes sociais/ambientais vislumbradas em diversas culturas. 0 

conjunto de filmes ressalta a sabedoria humana de diferentes populac;:oes, urbanas ou 

reclusas nos mais afastados cumes de montanhas, em rochosos maritimos ou interiores 

de florestas, as quais, pelo conhecimento do proprio ambiente, transformam recursos 

em meios de subsistencia, conhecimentos que passam por uma concepc;:ao muitas vezes 

sincretica, guardando o respeito pelo misterio da existencia e transformando em arte e 

musica este apelo aos "ceus" para que ilumine os caminhos e concedam paz ao mundo. 

A maioria dos filmes selecionados trata a questao ambiental nao s6 do ponto de vista da 

escassez de recursos ou da racionalizac;:ao do uso dos mesmos, mas tambem ponderando 

os valores e ideais das sociedades atuais. Valores estes que estao cada vez ma1s 

descolados do olhar empirico, assim como o que encontramos nas civilizac;:oes mais 

primitivas, nas pessoas mais simples que tern objetivos nao apenas de consumo. Valores 

que assim, contrapostos, podem ser verificados e reavaliados. 

0 Festival traz, para nosso cenario, abordagens culturais de diversas regioes 

brasileiras e internacionais, participac;:ao que tern crescido desde a primeira edic;:ao do 

festival. No I FICA foram 200 inscric;:oes de 17 paises, 37 selecionados sendo 26 

documentarios, no II FICA 224 inscric;:6es de 37 paises, 38 selecionados sendo 25 

documentarios e, no Ill FICA mais de 360 inscric;:oes de mais de 60 paises, 36 

selecionados sendo 23 documentarios. 

* 

Nos folders de divulgac;:ao das tres edic;:oes do Festival, ou nas reportagens 

veiculadas sabre o mesmo - especialmente pela TV Cultura nos programas ZOOM e 

Revista do Cinema Brasileiro - a definic;:ao do que pensam os organizadores sabre a 

questao ambiental centra-se na importil.ncia do cinema e do video como rneios de 

arnpliac;:ao da consciencia sabre a questao ecol6gica. 
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"E importante lembrar que OS jilmes devem tratar de temas ligados a 
questiio ambiental, seja na forma documental, reportagens au ficc;fio. 

Nossa visiio do que e ambiental e amp/a, permttindo selecionar jilmes 

que tenham uma aproximat;iio com a questiio da ecologia, ou 

permitam uma interpretar;:iio ecologica, para nfio nos prendermos a 

qualquer redur;iio militante do cinema. " (Folder de divulgac;fio do III 

FICA/. 

Para alem do que comumente se trata como questiio ambiental pelos meios de 

comunica<;iio, esgotamento dos recursos naturais e especies em extin<;ao, vern sendo 

abordado o homem como especie que desequilibra e ao mesmo tempo e vftima do meio 

social, em que varios costumes e rituais vern se transformando devido aos efeitos da 

globaliza<;iio capitalista. Enfoque bastante comum nos filmes participantes do FICA, 

como podemos verificar pelo depoimento de Wladimir Carvalho
3

, em entrevista ao 

programa "Revista do Cinema Brasileiro" exibido em 12/07/1999: 

"0 Festival aponta o meio-ambiente niio mais para 

um meio fisico, geografia, paisagem natural. 

Ele e tambem uma defesa do homem. 

0 homem e a medida! 

0 homem tambem precisa ser defendido. 

E crucial num final de seculo extrapolar. 

Tudo o que concerne ao homem e tambem uma defesa do meta ambiente ". 

Esta declara<;ao reflete a sua postura polftica, assim como a de muitos dos 

profissionais da classe cinematografica do pafs. 0 FICA vern reunindo artistas e 

militantes do cinema nacional, membros de diversas unidades da ABD - Associa<;iio 

Brasileira de Documentaristas, empreendedores de Festivais e Centros Culturais de 

varias regioes do pafs e algumas entidades intemacionais que promovem o video 

ambiental. Entre organizadores, jurados e realizadores, participam do festival 

importantes nomes do cinema brasileiro como Joao Batista de Andrade, coordenador do 

primeiro e do terceiro FICA, Maurice Capovilla e Wladimir Carvalho jurados no I 

2 Em negrito no texto de divulga~ao. 
3 Jurado no I FICA, cineasta documentarista. 
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FICA, e outros realizadores como Silvio Tendler, tambem representante da UNESC04
, 

Ricardo Dias e Tete de Moraes, todos cineastas engajados na problematica politico

cultural da sociedade brasileira. 

No debate sabre "Cinema e Meio Ambiente"5 do qual participaram 

representantes de outros paises que ja realizam, ha alguns anos, festivais sobre esta 

tematica. A Sra. Labrousse, da Fran<;:a, representante do "ARENE - Festival 

International du Film d'Environnement", enfatizou como sendo uma das principais 

conquistas deste tipo de evento a sensibiliza<;:ao da classe artistica: 

"Os jilmes sao importantes para conscientizar as pessoas sabre estas 

questoes ... e preciso convencer as cineastas a tratarem delas" Sra. 

Labrousse. 

A realiza<;:ao de festivais tematicos induz e estimula produ\(6es referentes ao 

assunto enfocado, e no caso do FICA, a aten\(ao sobre o meio ambiente. A artista 

Lucelia Santos ja tendo, em outros momentos, demonstrado preocupayao para com a 

questao politica e ambiental brasileira, foi apresentadora na abertura do primeiro festival 

e em uma entrevista ao programa "Revista do Cinema Brasileiro" exibido em 

12/0711999, declarou: 

"Hoje em dia a questiio ambiental ja tem o seu Iugar, e eu creio que 

a popular;iio ja se identifica muito mais com isso. Mas eu acho que o 

papel do cinema, da midia, o papel nosso em geral, que trabalhamos 

com isso, e fazer com que as pessoas tenham cada vez mais 

consciencia ... consciencia no sentido de se relacionarem cada vez 

mais sensivelmente com o Iugar em que vivem ". 

4 Organizaqao das Na<;6es Unidas para a Educaqao, Ciencia e Cultura. 
5 Realizado no I FICA. 
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6.1. Alguns destaques da participa~ao brasileira no FICA 

0 filme "Terra do Mar "
6
, de dire<;iio de Mirella Martinelli e Eduardo Caron, 

participou da mostra competitiva do I FICA. E urn documentario que trata da questao da 

degrada<;iio ambiental e cultural de uma regiao litoriinea brasileira, pela voz do cai<;ara, 

morador de ilhas e encostas. Na fala destes personagens percebe-se uma crise de val ores 

produzida pela chegada gradual da modemizat;ao. Os testemunhos da tecnologia e do 

mercado global sao apenas os da industria pesqueira, que, como se fossem "monstros do 

mar", arrebatam os peixes, tirando a fonte de renda e de alimenta<;iio dos moradores 

locais. 

Outro destaque deste festival e o video "Projeto RECA - Rejlorestamento 

Economico Consorciado Adensado"
7

, de Renato Barbieri, urn projeto de manejo 

agroflorestal que foi implantado no Acre e implementado por urn conjunto de 

agricultores de diversas partes do Brasil. Estes se dirigiram para a regiao Norte do pais 

em busca de melhores condi<;iies de vida, por ocasiao dos programas de reforma agraria 

realizados pelo INCRA8
. Com a abordagem escolhida no video, o projeto pensado e 

executado por uma comunidade especifica, e com uma localiza<;ao espa<;o-temporal 

definida, os desencadeamentos tomam-se peculiares ao conjunto de produtores que os 

empreenderam: nao se pretende referencial para urn universo para alem do qual foi 

concebido. 

6 Que analisamos mais detalhadamente no item 6.1.2. 
7 Que analisamos mais detalhadamente no item 6. 1.1.. 
8 Institute de Coloniza('ao e Reforma Agraria 
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No II FICA, ha que se destacar a atenc;:ao dada as populac;6es indigenas, como 

no filme "Uma Assembli!ia Ticuna", de Bruno Pacheco. Neste, busca-se retratar os 

indios nao como pe<;;as de museu, artigos de curiosidade e aprecia<;;ao, mas como 

pensadores e conhecedores de sua existencia, que vern se modificando assim como a de 

todos os seres humanos. Da mesma forma sao retratados os negros que no filme "Pierre 

Verger, lvfensageiro entre dais mundos", de Lula Buarque de Macedo, buscam suas 

raizes atravessando o Atliintico para conhecer os contemporiineos, os que sao ligados 

aos mesmos antepassados africanos, os quais compartilham o que cada urn acumulou 

com suas experiencias de uma :irdua existencia. Na busca de se compreender o resgate 

das origens, indica caminhos e nos permite pesar, avaliar e ate retomar valores ocultos 

em nossos inconscientes, os quais foram renegades pelas formas dominantes de poder. 

No ano de 2000 houve uma premia<;ao especial para Goias: o filme "Retrato 

Primeiro", de Waldir de Pina, que mostra ao mundo o quanto esta cidade merece o 

titulo de Patrim6nio Hist6rico e Social da Humanidade, pois prima em beleza natural, 

humana e artistica: a paisagem do cerrado no romantismo de suas manhas cobertas de 

neblina, a delfcia de suas quitandas, a harmonia de suas cantorias, a simpatia e 

criatividade de seus moradores, que em seus poucos ou muitos anos de vida construiram 

uma cultura tao rica, tao bern retratada neste belfssimo filme. 

0 Festival premia os destaques da mostra pel a integralidade de suas obras, nao 

distinguindo forma!conteudo. Assim, mais importante que as solu<;;6es criativas para 

cada urn dos aspectos que comp6em a produc;:ao audiovisual, o que se considera mais 

importante e o seu poder de cativar e conquistar o espectador chamando sua aten<;;ao 

para o meio ambiente. Esta confluencia social/ambiental e retratada no filme vitorioso 

da mostra do III FICA "The Coconut Revolution", de Dom Rotheore, que mantem em 

segredo durante todo o desenrolar da narrativa o suspense vivido pelo autor, de forma 

que o espectador tambem possa se extasiar com a soluc;:ao tecnol6gica conseguida pela 

comunidade de Bouganville. Embora isolados dos centros de pesquisa e de produ<;;ao 

tecnol6gica mundial, os moradores elaboraram meios de produzir combustive! a partir 

do oleo de coco, com o qual fazem funcionar os veiculos sucateados das empresas que 

foram expulsas da regiao. Exemplo do enfoque retratado por mais de urn filme: o de 
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quem acredita que o consumismo nao e o melhor parametro de vida a ser seguido pelas 

sociedades, e que trazem o discurso de individuos e lideranc;:as que tern manifestado seu 

repudio aos projetos de desenvolvimento que nunca proporcionaram felicidade e bem

estar as suas comunidades. 

6.1.1. Projeto RECA: o am bien tal e social a urn so tempo e Iugar 

Destacamos este video pela sua simplicidade, mesmo utilizando uma 

linguagem convencional, o discurso elaborado sobre a historia dos agricultores e o 

desenvolvimento do projeto e feito sem ufanismos, contextualizando as conquistas e 

dificuldades. Os depoimentos dos participantes, feitos em plano americana e direto para 

a camera, sao sinceros e cativantes, proporcionando uma empatia como espectador. 

Os agricultores, empreendedores deste projeto, depois de tentarem as culturas 

de maior familiaridade para cada urn, com as quais ja haviam trabalhado em suas terras 

de origem, comec;:aram a plantar especies nativas, que se adaptam melhor a regiao 

amazonica e que sao manejadas no meio da floresta, inclusive em areas que nao podem 

ser desmatadas. Este tipo de plantio e denominado SAF - Sistema Agroflorestal, e vern 

sendo proposto e empreendido por diversas instituic;:oes de pesquisa e por produtores de 

diversas regioes de Mata Atlantica e Amazonica. Sao tecnicas utilizadas por populac;:oes 

tradicionais que vivem em areas com este tipo de vegetac;:ao e que vern sendo 

sistematizadas no intuito de possibilitar a agricultura sem o desmatamento, e 

conseqiientemente a conservac;:ao de especies da florae da fauna. 

0 projeto e apresentado pelo reporter Marcelo Tas
9

, que prima por uma forma 

extrovertida de conduzir sua narrativa demonstrando bastante familiaridade com os 

agricultores, tratando-os pelo nome. A figura do reporter e usada para conduzir a 

ciimara da sua pessoa para as areas do projeto: a estrada que da acesso ao local, a 

agrovila onde moram os agricultores, as areas de plantio e os agricultores que 

implementam o projeto; muitas vezes ele conduz a narrativa com a sua voz em "off'. 

9 Apresentador do programa Vi trine da TV -Cultura. 
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0 vfdeo e apresentado pelos agricultores como se fosse urn programa de 

entretenimento que eles esperam que agrade. Alem do sorriso dos atores, ha urn "certo 

born humor", que descontrai o espectador e proporciona empatia como programa que se 

inicia. Ao interlocutor, que eles identificam como os "Povos da Amazonia", exp6em a 

experiencia que ora esUio vivendo e a quem alertam: 

"cada comunidade nao deve copiar a outra, deve procurar o seu 
proprio caminho" Sr. Sergio Roberto Lopes. 

A hist6ria, a organizao;:ao e as expectativas sao narradas pelos pr6prios 

agricultores. Dentre as varias dificuldades que relatam ter enfrentado, estao as 

diferenc;:as para com os seus locais de origem e ainda, doenc;:as, como a malaria. Alguns 

agricultores se apresentam, discriminam o estado de onde vieram, e em alguns casos, 

apontam em urn mapa do Brasil as suas cidades de origem e a distancia de seus estados 

ao local do Projeto, que fica na divisa entre os estados do Acre e Rondonia. 

Inicialmente e mostrada a paisagem do assentamento onde se visualiza urn 

conjunto geometrico e recortado de plantac;:6es e estradas. Em seguida aparecem as 

areas de plantio do Sistema Agroflorestal, que e uma paisagem diferente da que se 

conhece normalmente como sendo a de uma area agriculturavel: uma floresta de arvores 

gigantes e de tamanhos e especies variadas. Os agricultores demonstram bastante 

familiaridade com as tecnicas adotadas, eles mostram o sistema de produo;:ao de mudas e 

as estruturas de produc;:ao de polpa de frutas e de armazenamento. 

Urn dos agricultores, que se destaca como uma liderano;:a, descreve os 

procedimentos de comercializac;:ao, as dificuldades enfrentadas e as expectativas para o 

projeto. E a ele - Sr. Sergio Roberto Lopes - que o reporter pergunta sobre o ponto de 

estrangulac;:ao do projeto, a que ele responde: "a comercializac;:ao". Fica claro que se 

este problema nao for resolvido prejudicara todo urn trabalho de organizac;:ao daqueles 

agricultores, bern como os sistemas de plantio agroflorestais que eles conseguiram 

empreender. 0 mesmo agricultor responde a pergunta sobre o segredo do sucesso do 

grupo: "o envolvimento total das pessoas". 
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Ilustrando o sistema organizativo, o reporter presencia uma assembleia e 

fornece algumas informac;oes: 

"hoje em 1995, existem 13 grupos, cada grupo tern de 7 a 28familias, e 

o que a gente ta vendo aqui e a reuniao do grupo do Baixo Verde" 

Marcelo Tas. 

E, segundo o depoimento do Sr. Francisco, presente a assembleia, eles estao 

reunidos para discutir: 

"assuntos que envolvem o projeto RECA e assuntos da comunidade" Sr. 

Francisco. 

Outro fator a se destacar no que se refere a concepc;ao e elaborac;ao do video e 

o fato de se ter documentado urn projeto em andamento, expondo, inclusive, as suas 

dificuldades: 

"tudo isso que nos fa/amos e facil no falar, mas na ar;tio e brabo! 

Precisa ter muito animo pra construir estes trechos da Amazonia" Sr. 

Marcilio Sordi10 

Na trilha sonora ha uma musica de autoria de Milton Nascimento e Marcio 

Borges, que proporciona urn envolvimento emotivo com o filme. Esta melodia e usada 

muitas vezes com imagens em "slow-motion" o que propicia maior empatia pela 

imagem, e identifica-se ainda, outra melodia na trilha musical que pontua outros 

acontecimentos como a assembleia e as atividades agrfcolas, dando ritmo ao discurso. 

No filme e muito utilizado o som direto das imagens, como o de passaros da floresta, 

que sao bastante significativos ao enfatizarem a proximidade com a natureza. 

10 Integrante do projeto. 
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Na edi<;:ao final do video permanecem algumas imagens que denunciam a 

produ<;ao do video, assim como o cenario armado para grava<;ao de alguns depoimentos, 

uma certa inibi<;ao de alguns, a "gafe" de outros ao darem a sua declara<;ao. Estas 

imagens, a!em de contribuirem para urn estilo "descontraido" da narrativa, sao uma 

forma de quebrar com o ilusionismo que o apagamento de todos os indicios de 

realiza<;ao da filmagem, seja na capta<;ao, seja na edi<;ao, causam no espectador. 

Os atores s6 sao identificados ao final do programa, quando a imagem da 

maioria aparece em "slow-motion" com o nome em caracteres na parte de baixo da tela. 

Desta forma, mais do que atores, eles se identificam como autores tambem, agradecem a 

aten<;ao dos espectadores, sozinhos ou em grupos, e abanam a mao em sinal de 

despedida. 
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6.1.2. TERRA DO MAR: Uma cultura entre encostas montanhosas e ilhas 

Participante da mostra competitiva do I FICA, o filme tern urn refinado 

aprimoramento estetico, tanto pela beleza natural das paisagens quanto pela edi-;:ao de 

suas imagens, que proporcionou ainda mais beleza a regiao, assim como declararam os 

pr6prios ribeirinhos a Mirella Martinelli 
11

; pela trilha musical que tanto ritmo imprimiu 

a narrativa e pelas falas escolhidas para compor o texto do filme: sao depoimentos dos 

moradores locais, que para alem de sua riqueza cultural, tern tambem uma concep<;:ao 

espiritual da vida muito forte e muito harmoniosa com a natureza. Destacamos este 

filme pelo respeito com que o homem e sua comunidade sao retratados, o qual fala de 

suas filosofias de vida e de suas preocupa-;:oes, sem que nenhum julgamento venha a 

questiomi-lo. Urn dos motivos de escolha deste filme para analise neste projeto de 

pesquisa, se deve a regiao e popula-;:ao abordadas serem muito semelhantes as que 

estamos trabalhando em nossas atividades de campo. Esta semelhan-;:a e perceptfvel na 

paisagem, nos costumes cai-;:aras e ate no sotaque. 

A hist6ria do cinema nacional se repete na produ-;:ao de TERRA DO MAR, que 

foi feito com o dinheiro obtido junto a Funda-;:ao Rockefeller, e finalizado com recursos 

advindos de outras empresas. Mais tempo foi gasto nos tramites burocraticos e 

transacionais na "!uta" por estes recursos, do que pensando o filme, elaborando roteiro, 

fazendo filmagens, montagens e trilha musical. E, por fim, com o filme conclufdo, a 

autora furtou-se da ultima batalha: exibir o filme, colocando-o na empresa "Rio 

Filmes", que segundo a autora, pouco tern investido em espa-;:os de divulga-;:ao e 

exibi-;:ao. 

0 filme foi concebido depois de uma visita a regiao, escolhida em fun-;:ao do 

contato com Wilson Rio Apa autor do livro "Os vivos e os mortos", que havia morado 

no local e que ali havia escrito esta fic-;:ao. Mirella Martinelli e Eduardo Caron optaram 

por urn enfoque mais romantico neste filme, relativamente ao que haviam feito 

11 Tive oportunidade de entrevistar esta autora do filme, que muito gentilmente me concedeu o prazer de 

sua companhia por algumas horas na cidade agitada de Sao Paulo, onde conversamos longamente sabre 

seu filme, sobre o Festival, sobre cinema e seus projetos futuros, no dia 19/07/1999. 
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anteriormente -EXTINGUE-, pois, naquele momento, preferiam realizar urn trabalho de 

concep.;:oes mais otimistas. 

Elaborado exclusivamente a partir das filmagens feitas "in loco", o material 

recolhido em imagens e depoimentos e que embasaram a constrw;ao narrativa. 

Nenhuma consulta a pesquisadores, ambientalistas ou antrop6logos, que porventura 

desenvo!vessem trabalhos iocais ou relativos ao tema, nem mesmo uma pesquisa 

bibliografica, foi feita. 

Alguns pianos indicam o aprimoramento estetico do filme. Nota-se assim, o 

uso de som extra-diegetico para iniciar uma narrativa: o som das machadas de urn 

senhor que constr6i urn barco; o movimento de camera em "pan" em uma paisagem 

onde entra urn personagem que inicia a ca.;:a do caranguejo; os closes ientos, silenciosos 

e eiogiosos concedidos a velhice de uma senhora, denunciando a sabedoria e firrneza de 

seu olhar e a paz do seu cachimbo, imagens bonitas e muito significativas do ponto de 

vista da narrativa; o cuidado com os enquadramentos: as imagens feitas dentro das casas 

sempre eram tomadas com as janelas mostrando a paisagem local e a arquitetura interna, 

com tudo que de mais romantico que ha no mundo rural, como o fogao a ienha e o piso 

de chao batido. 

0 cuidado com a plasticidade das imagens e realc;ado pela montagem e pela 

trilha musical que dao urn ritmo agil ao filme. Segundo AUMONT (1994:68) a musica e 

o elemento responsavel pelo ritmo de dura.;:ao da narrativa filmica, o que foi muito bern 

cuidado e dirigido pelos autores. Segundo Mirella, eia esteve muito exigente com os 

compositores Ze Gomes e Mario Manga. Ha ainda a voz em "off", que muitas vezes 

apenas relata o que as imagens j a descrevem, e imagens que sao refor.;:adas pela fa! a dos 

moradores locais, com toda a poetica que lhes e peculiar. Longos pianos contextualizam 

as ac;oes, preenchidos pela trilha musical e som ambientado, de forma que assim nao se 

tornam cansativos. Em todas as imagens nao ha nenhuma referenda a equipe de 

trabaiho 12
, devendo-se ressaitar a qualidade de enquadramentos e tomadas que deixam 

transparecer a habilidade do cinegrafista, Eduardo Caron. Todos estes elementos da 

12 Apenas em uma das falas, uma senhora se dirige para a cfunera solicitando testemunho para o que esta 

se passando. 
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linguagem cinematognifica sao mais comuns em filmes de fic-;:ao: assim utilizados 

possibilitam envolver e emocionar o espectador. 

Documentario pensado inicialmente para ser urn curta-metragem de 

aproximadamente 25 minutos, com urn material de 5 horas de filmagem. Mirella relata a 

dificuldade em selecionar as imagens, tendo em vista a sua riqueza e beleza. A versao 

final do filme ficou com 82 minutos, que nao fugiu de sua concep-;:ao inicial, tendo 

mantido a sequencia do roteiro proposta inicialmente, que fora pensado em tres fases: 

"a primeira coisa que a gente queria mostrar e como e que eles faziam 

para sobreviver, o que a gente chamava de armocinho, introduzindo 

que sao ilhas, e pessoas que viviam em ilhas que nlio tinham 

eletricidade. A proxima coisa que a gente queria mostrar era que a 

propria natureza e tudo na vida e ciclico, essa coisa que depois da 

tempestade vira a bonanr;a. E por jim, mostrar a ancestralidade e a 

perda da ancestralidade, como a gente esta perdendo valores de nossos 

ancestrais e absorvendo outros valores. Esses eram os tres assuntos 

basicos, apesar do roteiro ser muito mais detalhado, com urn elenco de 

assuntos muito rna is extenso, essa e a sua linha dorsal" ( depoimento 

MIRELLA, 19/07/1999). 

A linha narrativa, como pensada por Mirella em seu roteiro, e sutil no filme, e 

s6 se verifica com uma amilise atenta. 0 filme e urn mosaico de acontecimentos que, 

mesmo quando dramaticos, perdem esse peso com a edi<;ao feita, na qual a natureza 

aparece como provedora, como se fosse mae: o vento e poderoso e o mar e o limite do 

horizonte - visual e cultural -, a lua rege as mares, e ali, ainda se comemora as pescarias. 

A natureza nao e urn ser estranho e hostil, ela e o cenario, e o Iugar onde se vive e com 

o qual se tern uma rela<;ao harmoniosa. 0 mar em suas tempestades pode parecer urn ser 

monstruoso e perigoso, mas na verdade e urn "velho conhecido" dos ribeirinhos: apesar 

de vislumbrarem dias bonitos, ha outros indfcios de que e provavel que ocorram 

intemperies. No roteiro concebido por Mirella, a tempestade nao e apenas fen6meno 

natural, mas tambem sinal de desequilfbrio. 

A locu<;ao em "off', que reconhecemos como sendo de vozes regionais, 

come<;a relatando o poder da Natureza. Apesar de ser urn documentario, a narrativa e 

mitica, e traz os elementos que organizam a vida e o imaginario da comunidade. A fala 
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de uma mulher se articula com a de urn homem, mantendo uma continuidade no texto 

narrado: a pesca, o mar, o vento, o sol, que sao parceiros e aliados com os quais o 

ribeirinho trava seu dialogo: 

"ele (o pescador) foi e disse: eu vou pescar como vento ... ai o sole a 

mare comet;am a teimar com quem eie tinha fa/ado: eu falei com o 

vento!. .. ai o sol disse: eu vou fazer um sol que vai te queimar ... ai o 

vento respondeu pro pescador: e eu vou ventar pra !he refrescar, e o 

vento refrescou, e o sol nem queimou, porque o vento e uma das partes 

mais criativa, o mais forte da natureza: e o vento "13 

Apenas no inicio do filme ha uma est6ria mftica contada, mas as demais falas 

sempre fazem referenda a estes elementos, a partir dos quais o filme manti~m uma certa 

magia. Os personagens do filme representam fun<;:oes na comunidade em que vivem: 

pescador, curandeira, musico, historiador; papeis definidos segundo suas hist6rias de 

vida, no qual os pais e a natureza lhes ensinaram tudo o que sabem. Nem mesmo nos 

letreiros finais nos creditos do filme ha uma identifica<;:ao das pessoas que participaram 

e que representaram cada urn dos personagens. 

* 

0 filme e como uma ode ao MAR. Logo na abertura do filme, as imagens 

indefinidas do mar correm na tela como se dan<;:assem ao som da trilha musical, nos 

conduzindo a urn estado espiritual imagetico. As imagens ganham defini<;:ao e 

sobrevoamos, do MAR para a TERRA, arquipelagos e encostas, que confundem os 

limites do Jitoral dos estados de Sao Paulo e Parana. A Jetra da musica indica a hist6ria 

que sera contada. 

13 Os textos entre aspas neste capitulo silo cita~5es do filme. 
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A imagem aerea no filme e ponto de visibilidade e de m1ragem. Thales de 

Andrade estudando as filmagens da pororoca -Encontro das Aguas no rio Amazonas

realizadas pelo programa de Amaral Netto, o Reporter, analisa-as: 

"a visiio panordmica e abrangente pretendendo abarcar a totalidade 

dos fen6menos naturais e urn recurso import ante ... sin6nimo de beleza 

e atratividade aqueles que ajlufam a paisagem natural" (ANDRADE, 

1998)
14 

Mirella declara urn encantamento pela natureza e uma obsessao pelo mar, com 

o qual tern uma liga~ao muito forte desde a infancia, assim como projetos futuros de 

morar no litoral. As fases do filme estao distinguidas por pausas na narra~ao, em que 

imagens da lua e do mar, ilustram as passagens tematicas. 

Apesar da riqueza dos depoimentos e das concep~oes acerca da vida destas 

pessoas, nem sempre a qualidade da fala correspondia a exigida para ser usada na 

edi~ao do filme, o que restringia o numero de pessoas que poderiam dar depoimentos ao 

filme. Para aproveitar algumas das falas, consideradas de grande valia pelos autores, 

recorreram a locu~ao de uma artista curitibana, que conseguira aproximar sua voz do 

sotaque e do timbre das personagens da regiao. 

Esta voz em "off' que se reconhece pelo timbre e que reaparece varias vezes 

narrando, consideramos a personagem principal da hist6ria. Ela nao aparece em moldes 

convencionais: discurso direto, em plano americano, interpolando o espectador, 

indicando e presenciando os acontecimentos. Sua for~a esta na fala, nas palavras, que 

nao chegam a caracterizar urn personagem her6ico, que possibilite a identifica~ao do 

espectador, o que segundo AUMONT et alii (1994)
15 

se da quando na composi~ao 

visual ha urn jogo de olhares, sugeridos pelos enquadramentos (em as escalas de plano 

americano ou medio) e pelas figuras de montagem (campo e contra-campo). 

Ha uma rotina de atividades realizadas por cada urn dos moradores da regiao 

conhecida pelo grupo. No caso de ausencia os pescadores se unem para procurar os 

14 ANDRADE, T.H.N. (1998) Eco/6gicas manhiis de Stibado: o espetacu/o da natureza na televisiio 

brasileira, p.112. 
15 AUMONT, J.; BERGALA, A.; MARIE, M. & VERNET, M. (1994) A esthica do jilme, p.274. 
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amigos. Alem deste indicativa de solidariedade, ha referencia a outras praticas que sao 

feitas em mutirao e algumas imagens ilustram estes trabalhos coletivos. No filme nao ha 

referencia a qualquer conflito dentro da comunidade. 

"o pescador tem uma uniao... que um ajuda o outro... e quando e a 
tarde ... se falta um pescador ... se reune pra volta buscar ... que ja sente 
afalta do pescador". 

A mtisica composta com exclusividade amarra todo o filme, dando 

continuidade e articulando algumas seqi.iencias. Ha a cita<;:ao de duas can<;:6es familiares 

da musica instrumental brasileira- de autorias de Ze Gomes 16 
-, que estao colocadas em 

cenas de pescaria, dando urn tom aventureiro as cenas. Em urn trecho do filme a musica 

se torna tensa: por ocasiao da matan<;:a dos peixes e da declarayao do pescador de que e 

"gostoso matar peixe" - talvez demonstrando a dor que Mirella declara sentir ao ver a 

cena, que nao estava incluida no roteiro e que foi filmada por considerarem urn registro 

importante. 0 som ambiente nao e urn dos parametros de documenta<;:ao neste filme, a 

sua construyao e totalmente idilica, com canto de passaros, o correr suave das aguas, a 

forya dos ventos nas arvores e no mar; ha uma ausencia completa de ruidos, assim como 

os do barco que conduzia a equipe cinematogriifica durante as filmagens. 

Observa-se uma divisao de responsabilidades por genera: apenas os homens 

saem para as pescas em alto-mar e as mulheres cuidam dos afazeres domesticos. A 

realizayao das atividades em geral indica uma grande cumplicidade familiar: se a 

pescaria nao esta boa, as mulheres saem para complementar a "refeiyao" indo a ca<;:a de 

"sururu" 17
; quando os homens retornam da pescaria, a familia comparece para ajudar na 

separa<;:ao e preparo dos peixes. Talvez por ser uma mulher uma das diretoras do filme, 

a presenya e a sabedoria feminina estao muito presentes nesta obra: algumas mulheres 

dao longos depoimentos no filme e relatam reflex6es sabre a vida, bastante profundas. 

No filme ha urn fechamento dos horizontes culturais e naturais sabre a 

paisagem local: nao se aborda interventores externos, como os que compram os peixes, 

16 Gravadas no CD "Palavras querem" 
17 Uma especie de caranguejo do mangue, assim como explicam em depoimento no filme. 
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por exemplo. Ha uma indica~ao da degrada~ao ambiental (a falta de peixes, decorrente 

da explora<;:ao da industria pesqueira) e cultural (on de ja nao se sabe se ensina ou nao 

aos filhos a profissao local, a pescaria, onde nem todos prestigiam a musica local e nem 

sempre confiam no poder curativo das ervas, ja que a magia e o poder terapeutico destas 

plantas, deve-se em grande parte a fe que se tinha nos elementos da natureza), mas niio 

ha referencia a estas situa~oes como desestabilizadoras. Mirella niio ve estes fatores 

como negativos, e sim, como processo natural do desenvolvimento humano, em que 

ninguem esta indiferente as mudan-;:as tecnol6gicas: 

"a grande charada ecol6gica de nosso tempo e descobrir maneiras de 

como ter conforto, que na verdade o ser humano quer e gosta, sem 

acabar com o planet a, que e o que est a acontecendo agora. A gente tern 

uma tendencia nostalgica de achar que a gente voltando, as coisas 

melhorariam. listo e impassive!, e uma visiio romdntica, mas niio e 
real" (depoimento MIRELLA 19/0711999). 

0 fechamento do filme e tambem favorecido pela regiiio escolhida: por ocasiiio 

das filmagens poucas vias de comunica-;:ao extemas estavam abertas, de forma que as 

caracterfsticas "naturais" da regiao niio estavam tao alteradas. Tambem impressiona a 

paisagem serrana, fechando o cenario com encostas montanhosas, ilhas e o mar, que 

para ser transposto e preciso conhecer suas sutilezas ou ter urn barco a motor. 

Todo este con junto de elementos favorecem o encerramento da narrativa dentro 

da realidade local e do imaginario de seus moradores, o que tambem e caracteristico do 

ciclo de vida deles, que se fecha ali, onde "a maioria nasce aqui e morre aqui mesmo ... 

pes cando". 

0 meio ambiente e urn espa-;:o utilitario: dele se extrai a alimenta-;:ao, o 

transporte, o instrumento musical e as ervas terapeuticas, Mirella acredita que foi de 

grande valia a realiza-;:ao do filme para as pessoas da comunidade local, pois os colocou 

numa situa-;:ao de terem que refletir e pensar sobre suas vidas. Quando solicitados a 

falarem sobre suas rotinas e seus costumes, precisavam formular e organizar suas ideias. 

Aqui vale uma referencia as reflexoes de Robert Starn no Seminario sobre 

"Multiculturalismo Comparado" realizado na UNICAMP em mar<;o de 1999, para 
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quem, no embate destas culturas, uma letrada e outra oral, ha uma valiosa troca de 

experiencias. 

Que pese para quem esta analisando uma obra, o significado de algumas 

imagens que encontramos no decorrer do fi!me, elas nem sempre tiveram uma 

referencia metaf6rica para o autor. Isso e exemplificado pela escolha da cena final do 

filme, urn cemiterio, que aparece logo ap6s a fala de uma mulher colocada em voz 

"off', que diz que "ninguem quer aprender o que eu sei", imagem que segundo Mirella 

foi colocada sem nenhuma intenc;ao narrativa: quando descobriram que tinham urn 

cemiterio de frente para o mar, nao podiam deixar de registrar e de incluir no filme. 

Analisamos esta imagem como representando o fim da vida coincidindo com o fim de 

uma cultura, esta diferenc;a exemplifica a multiplicidade de interpretac;oes possfveis, que 

uma linguagem poetica oferece. 

TERRA DO MAR nao e urn levantamento antropol6gico, sociol6gico, ou o que 

seja, mas instiga a reflexao sobre a vida. 0 filme retrata o popular, mas este nao e 

tradicionalista ou detentor de verdades, esta aberto, nao julga os que nao estao 

conservando os valores locais, e se nao ha quem continue suas tradic;oes, s6 lhes resta 

devolver seus conhecimentos a quem lhes concedeu: 0 MAR, e lamentar com uma 

canc;ao portuguesa
18

, talvez como uma referencia as nossas origens: 

Chara par minhas aguas Chamam par minhas mares 

Chamam par mim As epacas maritimas aa Ionge ... 

18 Da trilha musical do filme 
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7. Contando estiirias, recuperando mitos- o documentario poetico 

A obra poetic a possibilita a participaqiio do 

espectador no processo de descoberta da vida 

Tarkovski 

A verda de nunc a pode ser contada 

de forma a ser entendida e nfio acreditada 

Willian Blake 

0 video e uma condensac;;ao e/ou extensao espas;o-temporal, uma forma de 

narrac;;ao que se define e se delimita atraves dos pontos de vista da camera, 

enquadramentos, sons utilizados, diretos ou nao, o que pode ser incrementado, ainda, 

com uma trilha sonora original. A narrativa em sons e imagens fecha-se, assim, em uma 

totalidade continua e significativa que e, ao mesmo tempo, a sua magia e o seu 

ilusionismo, pois abre uma janela que nos trans porta para o universo imaginario. 

Uma das determinas;oes a qual nos detivemos na concep<;:ao do video que nos 

propomos a realizar nesta pesquisa, foi manter a magia do mundo, o misterio que 

entrevemos na natureza disforme e sublime da paisagem da Mata Atlantica e nas 

narrativas epicas do Sr. Juvenal, o que consideramos possivel atraves do documentario 

poetico. Nao almejamos com este video sistematizar qualquer conhecimento sobre 

Pedrinhas, desejamos antes, salientar a importancia da memoria historica local, de forma 

a fortalecer a comunidade para que reconhec;;a os recursos disponiveis e seus valores 

(muitas atividades atualmente, mais do que inadequadas, sao desprezadas por nao terem 

mais referencia cultural). 

Documentirio poetico e uma expressao que vimos pela primeira vez nas 

sinopses dos selecionados para as mostras competitivas do I Festival Internacional de 

Cinema e Video Ambiental. Esta formulas;ao e atribuida aos filmes em que nao hi urn 

discurso linear, uma sequencia logica de argumentos ou fatos relacionados, e uma forma 

que nao se prop6e como registro dos acontecimentos, nao se preocupa em contextualiza

los justifica-los ou se fazer compreender, o principal objetivo e a fluidez da obra em sua 

dimensao estetica. 

0 video documentirio, por nos concebido, pretende-se poetico, pnme1ro 

porque de outra forma nao seria nunca suficiente enquanto descric;;ao e analise da regiao, 
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de qualquer tipo que fosse, sociologica ou etnica, nem para o realizador, nem para a 

comunidade, nem para o projeto ao qual estava vinculada esta pesquisa; segundo pelo 

encantamento por esta forma narrativa, na qual muito pode ser formulado atraves de 

suas figuras metaforicas e sua liberdade de composi~ao. 

Baseando-nos em estudos realizados por Etienne Samain, identificamos esta 

narrativa poetica como sendo mftica. Segundo este autor, a narrativa mftica, oferece 

novos pontos de vista: 

o narrador do mito, o reinterpreta em jun9ao de realidades 

novas" (SAMAIN, 1991/. 

0 realizador retoma o passado atraves da memoria do protagonista, e estrutura

o a partir de suas concep<;:6es sobre meio ambiente, interpretando-o e reelaborando-o, de 

forma a tomar exemplar uma historia de vida. A memoria do protagonista revela-se 

mftica ao narrar uma realidade de outra ordem
2

, quando os homens eram mais livres e 

mantinham uma rela<;:ao com o meio ambiente mais empfrica, quando nao dependiam 

tanto da referencia e de produtos externos ao meio em que viviam. Tambem a postura 

do autor/realizador torna-se mftica quando este faz uso de uma narrativa para reativar 

valores, recriando a atualidade, o que segundo Etienne Samain
3

, e a fun<;:ao de 

discursos e mitos. 

1 SAMAIN, E. (1991) MORONETA KAMAYURA- Mitos e aspectos da rea/ida de social (Alto Xingu), Rio 

de Janeiro. Ed. Lidados, p. 80. 
2 Expressao utilizada por Etienne Samain (ibid), para descrever o tenno Moroneta que entre outras 

caracteristicas "refletem para a comunidade presente modelos e arquetipos passados", p. 3. 
3 Os termos em italico, sao do autor referido, Ibid, p.77. 
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7.1. A rela~ao como outro- protagonista/espectador 

Estabelecer os las;os de amizade e os elos de confians;a, para que se possa 

chegar em uma subjetividade ou para identificar a singularidade de uma determinada 

situa<;:ao, e a etapa mais demorada na realiza<;:ao de urn video
4

• Julgamos esta questao 

fundamental em uma pesquisa na qual se busca esta aproxima<;:ao para se retratar urn 

individuo, ou urn grupo social, pois em uma rela<;:ao assim estabelecida, o foco 

identificado, e a ser retratado, emerge da mais sincera relas;ao. 

0 enfoque por n6s empreendido na realiza<;:ao deste video se classifica, segundo 

Nichols, como o de "camera de interven<;:ao", no qual o realizador se coloca no mesmo 

plano de "contingencia hist6rica que os sujeitos" (NICHOLS, 1997)
5

, demonstrando 

uma co-responsabilidade pelo que esta ocorrendo em frente a ciimera
6 

0 processo de conquista do Sr. Juvenal foi diffcil, ja idoso e muito cismado 

devido a preconceitos raciais ja referidos
7

, nao compreendia nosso interesse por sua 

hist6ria de vida. Mesmo depois de ter concordado que fizessemos as grava<;:oes, 

estavamos sempre atentos aos limites por ele colocados, respeitando o ritmo, os 

questionamentos e as considera<;:oes do protagonista. Mesmo quando nossos pontos de 

vista nao coincidiam, abordamos o dele no limite de nossa compreensao (assim como 

sobre nossas considera<;:oes sobre o homem ter ido a lua). 

4 Abordada no item 2.2. 
5 NICHOLS, B. (1997) La representaci6n de/a realidad- cuestiones y concept as sabre el documental, 

p.125. 
6 0 exemplo do autor e bastante dramatico, pois os casas exemplificados sao os de uma morte, uma 

tortura, ou ainda, o de urn doente terminaL 
7 Abordado no item 2.4. 
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Na produ.;:ao de urn vfdeo documentario criam-se expectativas que, em geral, 

sao as de que o realizador fara urn recorte da situa.;:ao referente e elaborara urn discurso 

sobre a mesma. Segundo Bill Nilchols: 

"o documentario, assim como outros discursos sabre a realidade, 

conserva uma responsabilidade residual de descrever e interpretar o 

mundo da experiencia coletiva" (NICHOLS, 1997/. 

Muitos autores contemporaneos tern questionado a possibilidade de se retratar a 

concep<;iio estetica do outro, assim como discorremos no capitulo cinco. Monique 

Deheinzelin, em suas considera<;5es sobre esta pesquisa
9

, sugeriu-nos que assumfssemos 

a autoria do vfdeo, pois "nao e possivel expressar o olhar do outro" assim como 

pretendfamos. Com esta nova perspectiva, retomamos nosso projeto confiantes em 

nossas concep<;oes de mundo, as quais motivam nossa existencia e nossa pesquisa. 0 

que nos inclina a "guardarmos" uma curiosidade pelo outro e uma convic<;ao de que para 

promovermos a vida social ha que se olhar para ele, nao como objeto de estudo, nem 

para aprisiona-lo em qualquer categoria, e tampouco para induzir-lhe qualquer ideal, 

mas para compartilhar urn ponto de vista, que nao e unico, nem tampouco definitivo. 

7.2. Interpretando as filmagens 

Eu aqui com meu colega 

Numa viagem que fizemo 

Nos fumo fotografado 

Na hora que n6s cheguemos 

Paraficar mais bonito 

Amigo segure o remo 

Letra fandango popuia/0 

Na caminhada, com o olhar atento as luzes, sombras e imagens, registramos 

em fotografia diversas situar;:oes, testemunhos e composir;:oes, ja rejletindo sabre 

eventuais temas e possibilidades para o video a ser realizado. Assim nos expressamos 

8 Ibid, p.40. 
9 Em nossa banca de qualificayao. 
10 MEIRA, R.B. (1997) 0 CICLO DAS FEST AS- Uma Leitura cenica da dan9a do Fandango e dasfestas 

populares de Cananeia, litoral do estado de Sao Paulo. Tese de mestrado IA!UNICAMP, p.23. 
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no texto da qualificac;:ao e assim se passou por ocasiao das filmagens feitas: a luz da 

mata em dia ensolarado, as imagens do barco cruzando o mar pequeno, a agua do mar e 

do riacho correndo a areia refletindo o sol e o ceu com o foco mudando de uma 

dimensao para outra, A beleza da paisagem local que muitas vezes passa desapercebida 

para a populac;:ao (assim como nos declararam algumas pessoas sobre isto questionadas) 

e fator de admirac;:ao e contemplac;:ao aos nossos olhos. 

Fizemos as filmagens sem urn operador de camera profissional nos 

acompanhando, de modo que alem de conduzir as entrevistas, tfnhamos que nos ater a 

diversos detalhes de enquadramento e luz11 Para as filmagens, os atores eram sempre 

arranjados e os cenarios verificados, avaliando a luz local, retirando-se objetos ou que 

interferiam na qualidade da imagem, ou que pudessem distrair a atenc;:iio do espectador, 

ou para manter urn clima romantico (assim como pretendfamos, e assim como vemos o 

modo de vida destas pessoas que ainda mantem costumes que embelezam a rotina de 

cada uma del as, como cozinhar em fogao a lenha o pescado tirado "fresquinho" do Mar 

Pequeno). 

Na ultima visita, gravamos o Sr. Juvenal no costao, onde estava em visita a sua 

filha, o que foi uma oportunidade 6tima de estarmos com este senhor no ambiente em 

que viveu toda a sua vida, o que estimulou bastante a sua memoria: visitamos alguns 

lugares aos quais ele apontava e fazia referencia, enquanto contava suas hist6rias. Os 

ultimos depoimentos estao muito melhores, tanto pela preciosidade das hist6rias 

narradas e conhecimentos compartilhados, quanto pela sua atuac;:ao, que tern se mostrado 

cada vez mais familiar com a presenc;:a da camera, narrando heroicamente suas 

aventuras. Estimulado pela autora!entrevistadora, relembrava acontecimentos, fatos 

fantasticos, tecnicas e habilidades que dominara, reformulava suas experiencias, 

resgatando o aprendizado e o prazer de cada uma delas. Alem das hist6rias de pesca, de 

trabalho, de comida, de danc;:as e de saci, durante os passeios entre a casa e o porto do 

costao mostrava lugares onde moravam os parentes, os caminhos que percorriam 

naquela epoca, a casa de farinha e seus utensflios (ainda existentes). Apontava plantas 

11 As imagens feitas sao bastante subjetivas, o que pode ser verificado nas filmagens brutas em que o 

realizador d3 depoimentos pessoais, tece comentirios, ri ou lamenta ocorridos. 
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medicinais, e especialmente o local onde existia o salao de baile, onde, depois dos 

mutir5es, amanhecia o dia festejando junto aos amigos. Alem de usar as maos para 

representar a situa<;:ao e narrar suas hist6rias, algumas vezes tomava algum objeto para 

demonstrar como realizava determinada atividade, assim como para confeccionar a 

esteira de piri e para fazer o corte da madeira. 

Enfatizamos as express5es e gestos do protagonista e outros personagens 

fazendo "closes"
12 

de suas faces, destacando seus olhares e principalmente a beleza e 

simpatia de cada urn deles. Nos ativemos tambem aos cuidados com o contra-luz, a 

dificuldade com a cor de pele do Sr. Juvenal, negra, que e bastante contrastante com 

qualquer fundo, principalmente com seu chapeu de cor creme tao apreciado por ele. 

Nos deleitamos ainda, com a beleza da fuma<;:a do seu cachimbo, na luz da manha, da 

tarde e do lampiao. 

Nas grava<;:5es, registramos as diversas riquezas da regiao, as naturais: matas 

da floresta AtHl.ntica, matas de restinga e o manguezal; as hist6ricas: as rufnas de urn 

antigo casarao, que data da epoca em que as redes ferroviarias cortavam os sert5es e 

matas ate as grandes fazendas, e sobre o qual contam que houve muitas persegui<;:5es e 

tortura de escravos; as arqueol6gicas, os sambaquis
13 

que guardam a memoria dos 

povos que originalmente habitaram a regiao, e que se tomaram areas de grande 

fertilidade para as ro<;:as de mandioca e para a explora<;:ao do calcario, com o qual se 

preparava cal; as culturais, que sao inesgotaveis, e das quais destacamos a grava<;:ao que 

fizemos do Sr. Sebastiao, morador de Pedrinhas, que toea rabeca e que nos saldou com 

as musicas de romaria e reiada, entre outras. 

Fizemos varias filmagens da viagem de barco de ida e de volta ao costao, 

trazendo pelo "ZOOM"
14 

o close do movimento das aguas que deslumbram a camera 

com a beleza plastica das imagens. Os portos, as matas, o mangue, a paisagem de fundo 

do Mar Pequeno com suas montanhas em plena flora, a chegada ao sftio Iririu 
15 

0 

canal de acesso a este que, de tao sinuoso, impossibilita ao barco o deslocar em alta 

12 Enquadramento da camera muito prOximo ao personagem. 
13 A.reas de deposis;ao natural de conchas e/ou utensflios utilizados por antigas civilizay6es. 
14 Recurso 6tico da filmadora de aproximayao e distanciamento da imagem em foco. 
15 Nome atual do sftio que pertencia a familia do Sr. Juvenal e onde mora sua filha Laura. 
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velocidade, e sendo Iugar propfcio a reprodu~ao de mosquitos, estes apareciam aos 

milhares zoando a cabe~a da gente, incomodando qualquer passageiro, mesmo os mais 

acostumados; eram tantos que ate aparecem nas filmagens. 

Na concep~ao do video inclufmos algumas imagens que qualificamos como 

narrativas, como as de agua, mar e areia. Enquadramos 
16 

estas imagens, emolduramos e 

inclufmos no roteiro com o objetivo de proporcionar momentos reflexivos ao 

espectador e de chamar a aten~ao sobre elas como elementos importantes, que podem 

ser alvos de nosso olhar e aten~ao, principalmente pela beleza de muitas delas. 

Procurarnos contextualizar estas irnagens abrindo o "ZOOM" da filrnadora ou fazendo 

movimentos com o corpo e a camera que permitissem vislumbrar a paisagem e a 

situa~ao retratada. 

Fizemos algumas grava~5es especiais dos sons locais: rnata, mar, agua do 

riacho, lenha queirnando, chuva na praia e onibus passando no bairro (que por sinal e 

bastante sonoro). Pretendemos adiciona-las a trilha sonora ou com as respectivas 

imagens, as quais, ern alguns casos, ficaram com a qualidade do som ambiente 

prejudicada devido a rufdos, assim como pelo latido dos cachorros de Laura17 -King e 

Panc;:o-. Podern ainda, serem utilizadas em outras passagens, como narrativas 

significando: a diversidade, no caso do som da mata, a tranqiiilidade, da agua corrente 

ou, a instabilidade, da lenha queimando. 

7.3. Encontrando os fios que tecem esta trama 

As imagens e a montagem propostas para o vfdeo
18 

nao sao descritivas, 

elucidativas ou ilustrativas, pretendem-se, outrossim, irnagens poeticas, que reproduzam 

a beleza, o clirna etereo e o prazer de estar em Pedrinhas com sua gente. As filmagens 

que fizemos indicam o carater aventureiro e romantico que desejarnos imprimir em 

nossa narrativa poetica. Algumas das imagens se referem as possibilidades de 

16 Enquadramentos que muitas vezes niio podem ser feitos pelo ser humano, devido as caracteristicas 

fisicas de nossa visao, assim estudado por AUMONT, J. (1993) A imagem. 
17 Filha do Sr. Juvenal que mora no costae. 
18 Ern anexo a pauta de grava~ao. 
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visibilidade do morador mais jovem: urn olhar curioso, que esta em busca do deleite, 

assim como quando a camera percorre a paisagem, ansioso por descobrir sua plenitude, 

atendo-se, algumas vezes, a detalhes de sua variedade e beleza; outras correspondem ao 

olhar do Sr. Juvenal: sereno, silencioso, contemplando a mata, a familiae amigos. 

0 desafio era integrar nossas percep.;oes sobre a comunidade local, dando uma 

continuidade estetica, produzindo urn texto poetico que nao "descolasse" da realidade. 

A fase mais diffcil dentro do processo de concep.;ao de urn video e encontrar o "fio da 

meada" a partir do qual podemos compor a narrativa, dificuldade ainda maior quando o 

trabalho e desenvolvido em uma comunidade tao rica de personalidades, de val ores e de 

beleza. 

Durante o perfodo em que estivemos convivendo com a comunidade e 

refletindo sobre nosso video, todos eram observados como possfveis protagonistas e 

personagens portadores de hist6rias a serem retratadas. Por fim, optamos pelo enfoque 

em uma hist6ria de vida, narrando a trajet6ria de uma pessoa que viveu intensamente, 

destrinchando os recursos disponfveis, transforrnando-os em meios de subsistencia: vida 

marcada pelo prazer de fazer, de criar, de estar com o outro, livre dos horarios 

marcados
19

, papel para o qual designamos o Sr. Juvenal
20

. 

0 "fio da meada", assim iniciado, revela-se desde as perguntas que 

forrnulavamos ao Sr. Juvenal sobre seu passado, com o objetivo de mostrar como os 

moradores, daquela epoca, possufam meios de retirarem do ambiente onde viviam suas 

forrnas de subsistencia e onde mantinham rela<;6es sociais promovendo festas e 

mutir5es para usufrufrem o que lhes pareciam prazeroso: tocar, cantar e dan<;ar; pelas 

filmagens feitas da paisagem do Mar Pequeno, da comunidade de Pedrinhas e da vida 

dos seus moradores, principalmente dos antigos, todas circunscritas no video. 

19 Que tanto nos aprisionam nos centros urbanos. 
20 A sua escolha para protagonista do video, deve-se tambem, a uma determinas:ao pessoal em resgatar a 

dignidade de sua negritude. Nenhum preconceito e justific<ivel, nem por considera<;Oes hist6ricas, nem 

tampouco cientfficas. Qualquer tipo de preconceito prejudica o relacionamento entre os pertencentes a urn 

grupo social. E muito diffcil superar a indiferen9a, o julgamento e o desprezo sofrido, seja pela sua ra9a, 

genera, idade ou condi~ao econ6mica e, assumir as suas caracterfsticas pr6prias, sejam as ffsicas, sejarn as 

culturais: auto-estirna que considerarnos fundamental para que cada urn possa avaliar qual a melhor forma 

de estar no mundo. 
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Pretendfamos mostrar a variedade de possibilidades e belezas, que dentro deste 

horizonte montanhoso e muito rico, tanto do ponto de vista natural, quanto do s6cio

cultural. 

A montagem nao obedece necessariamente a qualquer ordem, seja espacial, 

seja temporal, nem tampouco a uma sequencia de sons e imagens ou a cronologia de 

qualquer uma das hist6rias narradas, principalmente destas que estao apenas no 

imaginario do protagonista e outros personagens. Tambem as reminiscencias que se 

pode insinuar sao aleat6rias. Procuramos, no entanto, estabelecer uma continuidade 

narrativa, mantendo o mesmo tipo de luz, em algumas seqiiencias de imagens, ou o 

mesmo tema, juntando os depoimentos sobre os bailes, da epoca da mocidade de nossos 

personagens, ou ainda sonora, quando abaixamos e retiramos o volume do som direto 

ou da trilha musical, para deixar o silencio "falar". 0 silencio e uma das formas 

correntes de se estimular o espectador a pensar sobre o discorrido, e tambem, para que 

aquele vislumbre a situa-;:ao referente em outra dimensao que nao a que esta acostumado 

a perceber em circunstancias normals, atraves do som ambiente. 0 som direto 

contempla o som cotidiano, conhecido, contextualiza a situa-;:ao indicando-nos que 

estamos em circunstancias familiares (CHION, 1992)
21

• 

0 audiovisual, para alem das imagens e sons que comp5em sua narrativa, 

sugere outras vis5es e sensa-;:5es, que serao incrementadas com a imagina-;:ao do 

espectador, o que se da principalmente quando a narrativa e magica, assim como a 

trazida pelos depoimentos do Sr. Juvenal. 

21 CHI ON, M (1992) Le son au cimima. Cahiers du Cinema, Collection. Essais. Paris. 
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7.4. Outras decorrencias deste trabalho 

7 .4.1. Sobre o video 

"A grande atrat;fio de uma obra 

nfio e a quantidade de coisas que nos permite ver, 

mas a intensidade, autoridade e sabedoria 

com que sfio tratadas" 

Susan Sontag 

Percebemos que mesmo nas comunidades mms isoladas ha uma maior 

familiaridade com o audiovisual, que reproduz as formas correntes de comunica<;:ao, do 

que com a escrita que exige a alfabetiza<;:ao e uma pratica efetiva de seu uso, para que 

se de como media<;:ao com o real. Sendo o vfdeo urn "espelho" do ponto de vista do 

realizador sobre a comunidade, ele se prestani a reelabora<;:ao de conceitos e 

concep<;:6es da mesma sobre seu meio social e ambiental, assim como caracterizou Bill 

Nichols: 

"cada enquadramento representa o que vi! o realizador, como responde 

e o que transmite destas respostas ao espectador ... cada 

enquadramento reforr;a o valor do visual como evidente e fonte de 

conhecimento "22 

Com as filmagens e a exibi<;:ao de filmes
23 

feitas na comunidade, criaram-se 

muitas expectativas em rela<;:ao a nosso trabalho, as quais pretendemos discutir por 

ocasiao da exibi<;:ao do vfdeo, quando pretendemos compartilhar nossas motiva<;:6es e 

metaforas utilizadas na sua linguagem. 

7 .4.2. Outros protagouistas 

Da convivencia no bairro de Pedrinhas, ha que se destacar as amizades que 

fizemos, para alem das que mantivemos com o Sr. Juvenal e sua famflia. Nesta 

22 Ibid, p.J29. 
23 Abordada no item 2.5. desta disserta<;ao 
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comunidade poderiamos nos aventurar a realizar outros videos: sabre o arduo trabalho 

da maioria das mulheres da comunidade que, alem de donas-de-casa e maes, trabalham 

na coleta de samambaia e fofiio, e tomam conta da casa de veranistas; ou poderiamos 

retratar os pescadores que alem de habilidosos, sentem muito prazer com esta profissao, 

no que incluiriamos o Sr. Artur, o mais antigo pescador da regiao, grande contador de 

hist6rias, que clama pela testemunha de uma fotografia do "melro" de 70Kg que tirou 

do Mar Pequeno
24

; ainda ha a trajet6ria da Sra. Josefina, que era parteira, e que se 

articulada com a hist6ria de filha, neta e bisneta que trabalham na area de saude, 

poderiamos conceber uma narrativa interessante; e a hist6ria de alguns artesaos como o 

Sr. Lino e a Sra. Joana, Sr. Brasilino e Sra. Benedita. Dentre tantos roteiros possiveis, 

poderiamos pensar em urn que explorasse os diversos caminhos, com paisagens 

belfssimas da llha Comprida, que chegam ao bairro e mostrando pontos que dao vista 

para o mesmo. 

7.4.3. Videos para o projeto Floresta e Mar 

Propomos a dois outros colegas, participantes do projeto "Floresta e Mar" 

pesquisadores em outros tipos de areas de prote.;ao ambiental do Vale do Ribeira: 

Pedro Castelo Branco do PET AR - Parque Estadual Turistico do Alto Ribeira e Allan 

Rodrigo A. Monteiro da Esta.;ao Ecol6gica da Jureia-Itatins, a realiza.;ao de videos 

retratando uma personalidade de cada uma das diferentes unidades. Sugerimos o 

enfoque em alguem que se destaque ou pela sua lideran<;a polftica, ou pelas atividades 

que realiza, seja no trabalho, no artesanato ou em seus modos de vida, pessoas que 

de vern ter uma certa facilidade para se expressar
25

. 

Cada urn dos colegas tern lao;:os de trabalho e de amizade nas areas onde 

atuam, para as quais apontaram uma pessoa que poderia ser retratada em urn video. 

Para a APA de Iguape, Ilha Comprida e Cananeia, escolhemos o Sr. Juvenal, ja 

24 E que ainda nao tivemos oportunidade de conferir, pais o Sr. Jaime, morador do bairro com quem 

estaria a referida foto, esteve muito doente nos Ultimos tempos. 
25 E fundamental uma boa dicyao para que as gravay6es em vfdeo fiquem boas, especialmente quando se 

trata do protagonista. 
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retratado exaustivamente nesta disserta~ao; para o PET AR, o Sr. Arabelo que mora em 

Ribeirao de Iporanga, tocador de rabeca e contador de hist6rias; para a Jun~ia o Sr. 

Onesio, patrono de uma grande familia em que os filhos, genros, noras, agregados e 

amigos se dividem em diversas habilidades e fun~oes: artesoes em madeira (a caixeta, 

madeira da qual inclusive fazem o manejo e corte da floresta) que em sua maioria 

constituiram a AJJ - Associa~ao de Jovens da Jureia e confeccionam diversos 

utilitarios e enfeites que sao vendidos em uma loja na Barra do Ribeira, sao ainda 

tocadores de viola, rabeca e percussao, dan~arinos do fandango, e em sua maioria 

devotos de Sao Gabriel, para o qual mantem urn templo na cachoeira do Guilherrne, 

localizada dentro da Esta~ao Ecol6gica. 

0 roteiro e a linguagem a serem utilizadas nos videos terao caracteristicas 

comuns, para que assim possamos dar uma continuidade estetica ao conjunto da 

produ~ao: pelas filmagens da paisagem local onde vivem, destacando os detalhes que 

apreciamos e pela trilha musical que pretendemos conjugar pelo som de rabecas que 

sao tradicionais em toda a regiao. Pretendemos articular a percep~ao de meio destes 

moradores, suas expectativas e anseios em rela~ao a ele, elaborando tambem as 

proposi~oes dos pesquisadores com intuito de indicar alternativas compativeis com a 

area de conserva~ao. 

Nao pretendemos fazer nenhuma referencia as diferentes caracteristicas de 

cada urn dos tipos de unidade de conserva~ao, pois acreditamos que a questao 

fundamental, assim como avaliado pelo projeto "Floresta e Mar", ao qual estamos 

vinculados, e a questao s6cio-polftica, conforrne enfatizamos no capitulo dois. Apesar 

da emergencia que verificamos em ponderar e discutir estas restric;:oes, e as 

conseqiiencias decorrentes para a vida destas pessoas, nao acreditamos que uma 

abordagem direta destas questoes contribuira para a superac;:ao destes dilemas. 

Enfocaremos a humanidade de cada protagonista e suas concep~oes, fazendo fluir sua 

subjetividade atraves de depoimentos sobre sua vida. Talvez assim, possamos 

sensibilizar os que sao responsaveis por legislar, regulamentar e policiar estas areas, e 

para os que desconhecem ou desconfiam das motiva~oes de muitos dos moradores 

destas areas, de forma que percebam outras perspectivas da inter-rela~ao destes homens 
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com o mew ambiente. 0 enfoque em uma hist6ria de vida pessoal valoriza uma 

subjetividade ate entao oculta, exemplifica o que se passa com os milhares de 

moradores que vi vern nestas areas: milhares de homens sabios e dignos que merecem, e 

devem, ser ouvidos e envolvidos na definic;ao de leis e regras que determinem o 

funcionamento do meio -espac;o/tempo- em que vi vern. 

93 



8. Conclusiio 

Na pesquisa da linguagem audiovisual, experimentada em videos para projetos 

voltados para comunidades localizadas em areas de conserva~;ao ambiental, e salutar o 

envolvimento com a comunidade para que se possa, ao se aproximar do cotidiano e do 

imaginario destes individuos, captar e identificar metaforas e simbolos que possam 

integrar o discurso que sera elaborado nos videos. Pode-se assim, aprox1mar as 

singularidades: a do realizador do video e a da comunidade, cada uma em sua 

especificidade. 

Com a nossa narrativa, oferecemos uma leitura, uma interpreta~;ao, uma outra 

forma do morador de Pedrinhas, e de nossos outros interlocutores, perceberem o seu 

cotidiano, destacado e rearranjado em fun~;ao dos enquadramentos, filmagens e 

montagem. Atraves dos audiovisuais pode-se dar voz aos individuos das comunidades 

expressando seus desejos e expectativas, ao mesmo tempo em que assim se promove o 

registro das realidades sociais e ambientais onde vivem e constroem suas perspectivas 

de futuro. 

Com a grava~;ao de som e imagem pode-se memorizar, relatar e circunscrever 

as problematicas e perspectivas de solu~;oes destas comunidades. Tem-se entao, a posse 

de urn material de analise que abre urn amplo espa~;o de ressonilncia das problematicas 

colocadas, com a sua divulga~;ao as comunidades, ampliando o campo dos dialogos 

reflexivos, favorecendo outras formas de intervenc;:ao. 0 objetivo nao e o resgate 

cultural, mas o refletir sobre a possibilidade de fluidez de uma subjetividade, no caso, a 

do Sr. Juvenal, atraves de outra subjetividade, a da realizadora do video; nao e a 

resistencia nem a permanencia de val ores, mas a oportunidade de cada urn poder ser o 

que desejar. 

Nao inauguramos com esta disserta~;ao uma nova formula para se fazer 

documentarios abordando a questao ambiental, procuramos, no entanto, enfatizar a 

importilncia da postura do realizador, na rela~;ao que este estabeleceni com a 

comunidade em foco, e a abordagem da mesma na narrativa que sera construida. 
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Nao podemos prescindir dos recursos lingiiisticos audiovisuais estabelecidos 

em nossa sociedade, podemos no entanto, fazer urn uso criativo deles tomando-se o 

cuidado de manter a possibilidade de "diaJogo" com o espectador. Muitas inova<;:5es 

avan<;:am e se tornam conven<;:5es, desejamos que este percurso se de no sentido de que 

cada vez mais as novas descobertas favore<;:am uma sociedade melhor e com 

oportunidade igual para todos. 

0 maior objetivo da pesquisa de uma linguagem audiovisual onde tenha voz as 

reivindica<;:5es dessa popula<;:ao e sua integra<;:ao no processo de planejamento 

socioambiental das areas onde moram. 0 registro destas manifesta<;:5es e tradi<;:5es 

culturais nao e suficiente para que estas atividades possam ser verificadas em sua 

preciosidade, e preciso que cada urn avalie suas necessidades e as do grupo social a que 

pertence, as condi<;:5es disponfveis, e assim, possa livremente optar pelo modo de vida 

que mais lhe apete<;:a. 
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11. Anexos 

11.1. Rela~ao de videotecas qne possuem titulos sobre a tem:itica ambiental 

Esta rela\'iiO e fruto de uma pesquisa feita no intuito de levantar os tftulos 

retratando a questao ambiental, para estabelecer urn recorte para realizar minha pesquisa. 

Sempre que havia uma classifica\'ao do acervo, procurava os titulos referentes a 

Ecologia, Meio-Ambiente, Ambiente, lndigena, Amazonia, especialmente quando 

identificava algum cineasta como diretor; ah~m de alguns nomes: Jean Manzon, Leon 

Hirszman, Silvino Santos; e ainda, produ~oes com datas mais antigas, que indicariam 

uma aten~ao/preocupa~ao com o tema. 

Procurei as Institui~oes que se responsabilizam pela guarda e distribui~ao de 

filmes, bern como de material bibliognifico e textual sobre cinema e video, conforme 

indicado por alguns professores e cole gas. 

RIO DE JANEIRO- 28, 29 e 30 de abril de 1999. 

CINEMATECA- MAM 

Recebida por Hemani Heffner, que deu uma aula de Video e de Ecologia no 

Brasil, fazendo referencia a filmes e incidentes ecol6gicos, na sequencia que 

descrevemos a seguir: 

Silvino Santos- 1913 -Amazonas; 

Irmaos Botelho- 1927 - "Ilha do caju"; 

Luiz Thomaz Reis - indigena; 

Bomba at6mica; 

Revolw;:ao Verde- resolver problemas da fome- Mecaniza~ao da Agricultura; 

Primeira grande enchente- 1966; 

Anos 60- Cinema Novo- migra~ao; 

Exodo Rural -favela -desequilfbrio ambiental; 
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Anos 70- Ingerencia do estado- Filmes educativos produzidos por: Pastoral da Terra, 

Verbo Filmes, ffiASE e CECIP; 

Eco 71 -Blade Runner; 

Leon Hiszman- 1973- "Ecologia"; 

Anos 80- Globo Ecologia; 

Govemo Collor- Jose Lutzemberg- Ministro do Meio Ambiente; 

77-83- Eduardo Coutinho- S.P. Blimp; 

Koyan e Cousteau- estetiza a questao, influencia prodw;:ao nacional; 

Desastre Goiiinia; 

Festival Intemacional Cinema Ambiental- Joao Batista Andrade; 

Cinemateca- MAM F: 021-210.2188 R.204-211-289- Av. Infante Dom Henrique, 85-

Pq. Brigadeiro Eduardo Gomes- Aterro. 

VIDEOTECA FlO CRUZ 

Fui recebida pela Sra. Rosinalva, e em seguida pelo Sr. Sergio Brito, responsive! 

pelo setor, que mostrou o catalogo com a rela\'1iO do acervo disponfvel. Ha uma grande 

quantidade de tftulos abordando a questao ambiental, ja que o consideram como 

fundamental para o tema base da Funda\'ao: SAUD E. Tenho o catalogo desta Institui\'1iO, 

na qual ja era cadastrada pela FEAGRI, que empresta a maioria dos tftulos, faz c6pia de 

alguns, e tern todos disponfveis para assistencia em sua sede. 

Av. Brasil, 4036 sala 514-16- Manguinhos F: 280.9441-590.9122 r.209-212 

Video Ciencia -Produtora independente, tern 10 anos. Conversei com Sra. Aline que 

ficou de enviar catalogo com as produ\'oes feitas para a Rede Globo: 346 programas, que 

sao comercializados. F: 439.7712 

Filmoteca Globociencia -, cop1am o acervo disponfvel em disquetes, os quais ja 

tfnhamos disponfvel pela FEAGRI. CEDOC - Globo - Sr. Matos, que me atendeu, 
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informou que este Centro e de consulta exclusivamente intema, e nao dispi'ie de acervo 

para emprestimo. 

R. Marques de S.Vicente, 30 sala 105 Gavea CEP 22451-040 F: 529.7323 

VIDEOTECA BIBLIOTECA PUC 

A instituiqao dispoe de acervo especifico e urn catalogo informativo, sobre a 

questao ambiental, elaborado pelo departamento de Psicologia. Tern ainda urn setor 

especializado em produ<;ao audiovisual retratando a questao para fins didaticos, sob a 

responsabilidade da Sra. Mirian Langenbach. A responsavel pela Biblioteca nos vendeu 

o Banco de Dados. 

De urn primeiro contato com a rela.;:ao, destacamos: 

. Vida no pantano - 1956; Alto Artico - l 959; Campos do espaqo - 1969; A face da 

terra 1975- Nat. Film Board of Canada; 

. Ecologia de resultados; Cubatao- Globo; 

. Terra queimada de sangue- Reforma Agraria- 1985 - NUTES; 

. Produtoras!Realizadoras: SPHAN- Fund.Nac. Pr6-Mem6ria; CDI; Imagens da Terra; 

ISER. 

R. Marques de S. Vicente, 225 Gavea F: 529.9279-529.9248 Sras. Franca e Sandra e

mail:bsccs@dbd.puc-rio.br 

No NEPAM/UNICAMP, conheci o livro: "A rede ecol6gica - urn guia de 

educacao ambiental", com varios artigos sobre a questao, organizado pela Sra. M. 

Lagenbach, e que faz referencia a uma equipe de Programas de Vfdeos Ecol6gicos, sob 

responsabilidade de Claudia Luna e Joao Alberto Ferreira. 

GREENPEACE 

Nao ha mais escrit6rio desta ONG no Rio de Janeiro. Havia uma exposi<;ao de 

fotos desta institui.;:ao no Shoping Norte da cidade, onde distribufam folders 

documentando algumas atividades realizadas pela instituiqao, e propondo filia<;ao aos 

interessados. 
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FUNARTE 

A institui<;ao disp6e de amplo acervo em filmes e videos, sendo que neste 

momento s6 os videos podem ser consultados, pois estao com problemas no 

equipamento de exibi<;ao. Ha uma parte do acervo que e comercializada, e que dispomos 

em grande parte no Instituto de Artes da UNICAMP. 0 pessoal do atendimento foi 

muito atencioso, e tirou uma rela<;ao no computador dos tftulos em videos que se 

referiam a questao ecol6gica. A consulta ao acervo e feita mediante bora agendada, e 

acreditam que logo poderao atender os interessados em assistir os filmes. Forneceram 

urn catalogo, que nao esta atualizado, com a rela<;ao de videos e filmes. 

Centro de produ~iio da UERJ 

0 Centro, alem de documentar as atividades da Universidade, realiza videos 

abordando diversos temas, tern alguns programas em canal de TV, comercializa as 

produ<;6es da universidade e outras, e ainda uma videoteca que disp6e de urn amplo 

acervo, disponfvel para emprestimo para alunos e institui<;6es, e que ainda podem ser 

vistos em aparelhos de TV disponfveis para os usuarios. Fotocopiei a rela<;ao de acervos 

sobre Ecologia. A coordenadora- Sra. Yanda, passou a ficha de inscri<;ao para usu:irios 

da Videoteca, que permite acesso ao acervo. Tentei contatar Sr.Luiz Medeiros -

produtor da UERJ de Programas da TV Universitaria - em sua produtora particular 

Intervfdeo 295.6543, mas infelizmente nao consegui encontra-lo. 

Alguns destaques do acervo: 

. Faunae Flora do Mar- 1977; Desmatamento 12'- 1984- Globo; 

. Agua Vida- 7'; Agro-Ecologia- 28'; Eco-Atlas- 8'- 1983- UERJ; 

. Alto Artico - 1959; 

. Desenvolvimento Sustentavel- 7'; 

. Jari- 1979- Bodansky; 

CTE/UERJ - R.Sao Francisco,524 sala 10043 bl F 10oand. F:021-587.7410 FAX: 

587.7152 e-mail: cte@uerj.br. 

105 



Outros Contatos 

Encontro com urn produtor de alguns tftulos tratando a questao ambiental Sr. 

Edilson Martins [021-265.0676-9974.6248], que ja produziu alguns filmes para Globo 

Reporter. 

Contato com jomalista Sr. Joao Costa, que trabalha com Educa<;ao Ambiental em 

favelas. Indicou que procurassemos pelo deputado estadual pelo PT Sr. Carlos Mink, e o 

vereador pelo PV- Sr. Alfredo Sirkis, para obter informa<;oes sobre o assunto. 

R. Almirante Alexandrino, 3780 B2-402, Santa Teresa-RJ, CEP 20241-262, F: 

285.0627. 

Museu de Belas Artes 

. Felix Emile Taunay "Vista de urn mato virgem que se esta reduzindo a carvao"cerca 

de1843; "Vista da mae d'agua" cerca de 1841; Montmorency/Fran<;a 1795-R.J. 1881; 

. Jose Ferraz de Almeida Jr "0 Derrubador Brasileiro" 1879 - Itu 1850 Piracicaba 1899; 

. Pedro Weingautner "A Derrubada"- Porto Alegre 1853-1929; 

. Henrique Bemadelli "Os Bandeirantes"- Chile 1857-R.J. 1936; 

FUNDA<;:AO BANCO DO BRASIL 

A institui<;ao dispoe de amplo acervo cinematografico, do qual conseguimos uma 

rela<;ao dos documentarios. 0 acesso s6 e possfve1 para pesquisadores autorizados pela 

diretoria do setor. 

MIS- me informaram que nao ha acervo disponfvel. 

Contatos a serem feitos: 
Video-Ciencia da Funda~ao Roberto Marinho Av. Paulo de Frontin, 568 - Rio 

Comprido 273.2490-273.3377 R.l4 e 15. Telecurso 2000 502.3233- Roberto. 

FASE 286.1441-539.2598-262.2565 FAX 286.1209-286.1931. 

Iris-Canal Imaginario- 266.4451 - Flavio. 
IBASE - R. Visconde de Ouro Preto, 5, 7. Andar, parte B, Botafogo - 553.0676, 

5560095, 5533696 (troca OS 4 ultimos por 5618 e 2783). 

CINEDUC Av. Gra<;a Aranha, 416 sala 724 F: 242.6683. 
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SAO PAULO -18 de maio de 1999 

GREENPEACE 

Nao consegui falar com o Sr. Renato Guimaraes, o responsavel pelo setor de 

Comunica9ao. R. dos Pinheiros, 240 cj.l2, F: 881.6167/3068.8562/9900.7796. 

Cinemateca Brasileira 

S6 realizam consultas ao acervo, com os titulos e autores especificados. A 

rela9ao do acervo nao esta sistematizada. F: 539.0844/5084.2177. 

Lasar Segall 

Esta biblioteca disp6e de publica96es que sistematizam os artigos de jomais e 

revistas disponiveis no acervo, sendo que somente em uma delas havia uma chamada 

para a questao "ecologia", e outras para a questao "indfgena", procurei ainda por 

autores. Tern ainda disponivel para consulta artigos de jomais e revistas, os quais 

precisam ser manuseados urn a urn, para que se fa9a os levantamentos desejados. Alguns 

artigos podem ser fotocopiados, e outros somente consultados na Biblioteca. 

Locadora 2001 - Encontrei alguns tftulos interessantes: 

. "Yndio do Brasil"- 1995; "A araucaria: memoria da extin9ao" de Sylvio Back; 

[CIC Video- R. Fradique Coutinho, 352 Pinheiros CEP 05416 F:011-282.3699] 

. "Urn cineasta na selva" sobre Silvino Santos; 

. "Ultimo estuario: Porque Ecologia"- Renato Pita- 1988 (Secr.M.Amb.) - 1° video 

ecol6gico premiado [SBJ Produ96es R. Campevas, 313 cj 12 Perdizes 05016 F:Ol1-

872.0632]; 
. Serie Jacques Cousteau; [Pegasus Video Ltda.]; 

. Serie Carl Sagan [Videolar Amazonia S/A Cannes Produ96es SIC Ltda. 

Tern ainda disponivel o acervo d a FUNARTE: 

. Heinz Fothmann; 

. "Uma can9ao brasileira" - Jean Manzon - Globo Video; 

. "Terceiro milenio"- Jorge Bodansky; 

. "Alma do Brasil"- Lfbero Luxardo- [decine@funarte.gov.br]; 

. "Amazonia- paraiso em peri go" [Manchete R. do Russel, 804 R.J. 021-285.0033]; 

. Video Arte no Brasil R. Gumercindo Saraiva, 54 Jd.Europa F: 011.2806077/881.6741 

[Televendas 0800112001; 816.8122/816.8121; www.2001.video.com.br]. 
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11.2. ACERVO MIS-Museu da Imagem e do Som/SP 

0 acervo de fotos, slides e fitas K-7 sobre o Vale do Ribeira data de 1972174. As 

fotos sao belfssimas, retratando especialmente o rural (o cha, a banana, arroz, extra<;iio 

de palmito); o artesao (madeira, ceramica, fibra, rede, mascaras de camaval); a pescaria; 

os musicos (violeiros, cavaquinhos, sanfoneiro, pandeirista); alguma paisagem 

(inunda<;iio rios, Eldorado Paulista); vida social (bar, circo ); escola (brincadeiras, 

quadrilha, cantigas de roda); arquitetura (algumas fachadas, rufnas, fotos notumas das 

cidades, interiores de casas (Francisco Cuoco, Tarcisio Meira ainda galas na parede, 

bolinhos na mesa), casas de taipa, de taquara, famflias reunidas, fogo de lenha, fogao de 

lenha); que chamam de "Tipos Humanos"; muitas crian<;as (olhares, sorrisos, timidez, 

poses); velhos; as Festas: N.Sra.dos navegantes em Cananeia (procissao, feira 

(pipoqueiro, vendedor de amendoim "quente", de quebra queixo, barraca de bebidas, de 

jogos), Banda; Sala dos milagres Iguape (varios detalhes);Museus (Iguape e Miracatu -

pe<;as, documentos, utensflios); fandango Cananeia ( crian<;as, tocadores, pes dan<;antes, 

musicos e instrumentos). 

0 acervo consta de 21 pastas com uma media de 64 fotos cada uma; As fotos (as 

ja vistas) sao de Cajati, Miracatu, Itapeuna, Ivaporunduva, Jurupuva, Registro, Cananeia, 

Eldorado Paulista, Pariquera-A<;u e Jaire. De Ilha Comprida s6 encontrei slides. 

As fitas K-7 sao uma media de 30 de I hora cada, com depoimentos de 

participantes em festas (alguns parecem bebados), de moradores falando de organiza<;ao 

local, de pesca, de musico cantando e falando de seus instrumentos, das afina~6es, da 

confec~ao, depoimento do responsavel pelo Museu de Iguape. 

Entrevistas animadas, durante as grava<;6es, de fundo tern o cotidiano do Iugar, 

da casa, e da percep<;ao dos entrevistadores (em urn cartao descritivo do acervo, tern o 

nome de urn entrevistador: Walter Luiz Rogerio). 

Responsavel : Eduardo Murguia 

Acesso mediante offcio timbrado FFAX: 11-30629197 

MIS- Av. Europa, !58- Jardins/Sao Paulo 
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11.3. Pauta de grava~ao 

Pedrinhas * Juvenal 

Imaaem Som 

Mata Silencio 

Som mata 

Saindo da mata para o rio Somremo 

Atravessando o rio - paisagem Mar Pequeno 

Antiga vila de Pedrinhas 

Arua 

Casa Juvenal (Juvenal sentado varanda) mata em 

frente a casa 

Fusiio mata 

Depoimento Juvenal- saci, trabalho, lguape 

Juvenal caminhando na rua 

Cumprimentando alguem 

Da casa do Juvenal o 6nibus passando MUsic a 

Imagem de dentro do Onibus do Juvenal na varanda 

6nibus secruindo ate a praia 

Fusao areia, mar 

Juvenal pericro do mar 

Fusiio oratOrio 

Juvenal falando da morte 

Mata Silencio 

Som mata 

Dep()imento mutiriio-festa 

Encontro Juvenal, Josefina e Artur Conversas 

Pescaria, Iguape 

Festa, musica, danca 

MUsica tensa 

Pedrinhas: ruas que diio no rio 

Mangue 

SilSncio 

0 barco a motor 

Crian9ada brincando - netos Juvenal (pulando no 

rio) 

Creditos 

Roteiro 

camera 
Edi9ii0 

Trilha sonora 

Apoio FAPESP 
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