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RESUMO 

Este trabalho propoe-se a tratar de aspectos da hist6ria social da industria 

cinematogratica da Boca do Lixo, no quadro geral do Cinema Brasileiro, nos 

1970, tendo como ambiente politico o regime militar com a repressao e a 

censura, por urn lado, e os incentives economicos e a legislac;ao protecionista 

por outro. 

Atraves de entrevistas procura-se tecer uma trama que relate o processo de 

desenvolvimento de urn processo social, que contem o economico e o estetico, 

de urn ciclo de produc;ao cinematografica que se propos a enfrentar o produto 

estrangeiro com o "similar nacional", ocupando parcela significativa do 

mercado exibidor - controlado pela distribuic;ao internacional. 

Urn ciclo que teve caracterfsticas pr6prias - que interessa observar - em seus 

aspectos essenciais, principalmente atraves de seus personagens - sujeitos 

que relatam seu Iugar na hist6ria do Cinema Brasileiro. A partir da 

rememorac;ao dos depoentes foram sendo estabelecidos recortes num 

inventario existencial, foi se dando urn resgate, em que vozes singulares vao 

revelando, atraves de percursos de vida, uma rede de aspectos sociais, 

economicos e culturais do desenvolvimento de uma "comunidade". A do 

cinema da Boca do Lixo. 

0 trabalho se compoe de tres partes maiores: o primeiro volume que faz uma 

reflexao sobre a produc;ao cinematografica da Boca do Lixo, o segundo e urn 

caderno de entrevistas, e o terceiro, a filmografia. 
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APRESENTA(:AO 

Este trabalho procura abordar o que chamo aqui de ciclo da Boca do Lixo, um 

processo de produr;;ao cinematografica que teve Iugar num certo perfodo de 

tempo (anos 1970) e num espac;o determinado (a Boca do Lixo) e que, a 

despeito de suas precariedades e contradi<;oes, conseguiu efetivar uma alianc;a 

entre os seus tres vertices - produc;ao, exibic;ao e distribuic;ao - e produzir um 

cinema popular com excelente resposta de publico. Um processo inserido no 

contexto mais amplo de expansao da produ<;ao cinematografica (e da industria 

cultural de uma maneira geral) paulista e brasileira, marcado pela organizac;ao 

da elite do audiovisual brasileiro em torno da Embrafilme - empresa estatal de 

fomento a produc;ao -, de certa forma com o mesmo prop6sito, perfodo em 

que as questoes do nacional e do popular apresentavam-se como o epicentro 

das motivac;oes ideol6gicas. 

Uma conjugac;ao de fatores pode ser apontada como tendo levado a formac;ao 

desse p61o produtor paulista - uma "comunidade" -, que desenvolveu formas 

economicas, artisticas e de relacionamento com caracteristicas pr6prias. A 

principal delas, a meu ver, e a sua forma<;ao a partir da afluencia de um 

contingente egresso das classes populares que ali se profissionalizou. Na Boca, 

tanto aqueles que assumiram posi<;oes de relevo na hierarquia do processo 

economico, quanto as equipes de produ<;ao - diretores, roteiristas, fot6grafos 

- sao provenientes desses estratos da sociedade. 

Penso nao ser necessaria aprofundar a defini<;ao sociol6gica de classes 

populares, por acreditar que e possivel, neste caso, basear-se no senso 

comum. A expressao e utilizada aqui para referir-se aos individuos com niveis 

de renda, instruc;ao e consumo abaixo dos atribuidos a classe media, 

misturando estratos da pequena-burguesia, da classe open3ria ou do chamado 

proletariado. Deve-se ter em mente, de qualquer modo, que esta e uma 

definic;ao referida ao ambiente socioeconomico dos anos 1970. A definic;ao 
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baseia-se tambem na propria autodefini<;:ao dos entrevistados, que, ao 

referirem as suas origens, se autonomearam - com rarissimas exce<;:5es -

como pertencentes as classes populares, como sendo "do povo". 

0 cinema da Boca do Uxo desenvolveu uma vida propria, uma "identidade", 

ainda que atravessada pelas mesmas quest5es que mobilizavam os outros 

setores da produ<;:ao cinematografica - criatividade, censura, rela<;:5es com o 

mercado, modo de produ<;:ao etc. -, com os quais manteve rela<;:5es 

conflitantes e contraditorias. Voltada explicitamente para o mercado, 

produzindo entretenimento, a Boca marcou sua posi<;:ao pragmatica, "mesmo 

que com armas toscas", na expansao da industria cultural nos anos 1970. 

A Boca do Lixo sempre me fascinou exatamente por ser um Iugar, um 

"endere<;:o" que aglutinava pessoas que queriam fazer cinema. Diferente do 

formato empresarial de um estudio, com jeito de fabrica e comandado por 

patr5es, a Boca parecia um gueto de liberdade (se e possivel mais essa 

contradi<;:ao, entre tantas, que ele oferece). 

Ao iniciar este trabalho sobre o cinema da Boca, procurei levantar o que havia 

de pesquisa, estudos ou reflex5es sobre o assunto. Encontrei muito pouco 

(sobre pomochanchada ainda existe algum material), e o que encontrei, em 

geral, tratava o tema com ironia e distanciamento, com uma tendemcia a 

desqualificar os filmes, as pessoas e o processo. Este espfrito amea<;:ava 

impregnar minha atitude. 

A materia-prima desta pesquisa sao as entrevistas que realizei entre dezembro 

de 2000 e janeiro de 2002, com 15 pessoas - entre produtores, diretores, 

roteiristas, atrizes - que trabalharam na Boca do Lixo e viveram o processo de 

desenvolvimento daquela industria. A escolha dos depoentes foi fruto de 

contatos e indica<;:5es. Nem todos os solicitados se dispuseram a conceder 

entrevistas. De todo modo, as principais personagens sao mencionadas. A 

rememora<;:ao dessa experiencia pelos entrevistados fez aparecer um caldo 
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cultural humanizado, revelando uma hist6ria social que a cada instante 

aumentava o meu interesse em (re)cont<Ha. A ironia transformou-se em um 

olhar generoso, que permite investigar com afeic;ao o "objeto". 

Com base em pesquisa bibliografica, levantamento da filmografia, analise dos 

filmes e, principalmente, nas entrevistas, pretendi tecer a trama da hist6ria do 

desenvolvimento do ciclo da Boca do Lixo, compreender o papel que ele 

desempenhou na vida cultural brasileira, localizar seus produtos no interior da 

industria cultural que comec;ava ganhar complexidade nos anos 1970. 

Procurei organizar o texto como um documentario, definic;ao que talvez melhor 

defina este trabalho, tanto em sua analogia com o cinematogrcifico, quanta em 

seu sentido metodol6gico. Meu objetivo aqui nao foi apresentar uma verdade, 

a comprovac;ao de uma tese, mas reunir "documentos" - materiais diversos -, 

encadeando-os em uma narrativa que fosse, na medida do possfvel, isenta, 

poetica, verdadeira. 0 leiter encontrara aqui, no contexte de uma reflexao 

mais ampla, pequenas reflexoes pontuando os varies t6picos, levantando 

questoes, buscando respostas, fazendo diagn6sticos, entrelac;adas as falas dos 

depoentes ou a reflexoes de outros analistas. Penso ter reunido, desta forma, 

um material que assenta um terrene firme, algo seminal, ao mesmo tempo 

que aponta em diversas direc;oes, abrindo caminhos para outras abordagens 

do fenomeno da Boca do Lixo. 

0 primeiro capitulo da tese detem-se nos antecedentes da Boca do Lixo. 

Aborda, inicialmente, as iniciativas anteriores de criac;ao de uma industria 

cinematografica paulista, como os grandes estudios da Vera Cruz, Maristela 

etc. Em seguida, trac;a um quadro da intervenc;ao do Estado na reestruturac;ao 

institucional do cinema brasileiro no final dos anos 1960, com a criac;ao da 

Embrafilme, e na implementac;ao de uma polftica protecionista da reserva de 

mercado. Por fim, relata a formac;ao de um nucleo hoje identificado como 

cinema marginal, a partir da migrac;ao de alguns alunos da escola de cinema 

Sao Luiz para a Rua do Triunfo e que, de certa forma, lanc;a as sementes da 
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formula dos filmes com apelo popular: erotismo, tftulos chamativos, baixo 

custo. 0 "pessoal do cinema" aflui rapidamente para o novo ponto de ebuli~ao, 

onde ja fincavam raizes os novos produtores com uma visao de cinema dentro 

necessidades do mercado. A produ~ao de filmes com o desejo e a vontade de 

estabelecer contato com as classes populares. 

No segundo capitulo busco tra~ar os caminhos percorridos pela produ~o da 

Boca do Lixo entre 1970 a 1975, sob a vigencia da lei de obrigatoriedade de 

exibi~ao dos filmes brasileiros, periodo em que se consolida uma "politica de 

produtores" - agentes do processo economico de um polo de produ~ao 

incipiente e precario, mas de grande atividade, impulsionado pela entrada 

decisiva do exibidor/distribuidor no investimento dos filmes. Estrutura-se, 

entao, uma cadeia produtiva de tipo industrial, que seria aprimorada ao Iongo 

dos anos 1970. Para ela aflui toda especie de profissionais feitos pela vida, 

formados pela tecnica, em busca de um Iugar ao sol que parecia brilhar para o 

cinema nacional. Surgem os primeiros "herois" da Boca do Lixo, reconhecidos 

por seu sucesso pessoal e financeiro, e tambem os seus "trabalhadores 

culturais", que procuravam dotar o meio de algum substrata intelectual ou 

artfstico. Assumindo a sua diversidade e suas carencias, a Boca do Lixo 

deslancha a toque de caixa e a todo vapor, produzindo o similar nacional - dos 

filmes de genero -, enfrentado o produto estrangeiro, ocupando significative 

espa~o no mercado exibidor, em conson2mcia com a polftica governamental de 

substitui~ao de importa~oes. 

0 terceiro capitulo acompanha o desenvolvimento da produ~o da Boca do 

Lixo entre 1975-1982, perfodo marcado pela consolida~ao de reputa~oes e a 

entrada em cena de novos personagens - uma "segunda gera~ao" de 

produtores, diretores, atrizes etc., gerados pelo proprio ambiente da rua do 

Triunfo - e pela conseqOente complexifica~o das rela~oes empresariais. Uma 

hierarquia de produtores e filmes vai se firmando, ao mesmo tempo em que 

surgem os novos-ricos da Boca. Os filmes procuram maior apuro tecnico, o 

14 



similar nacional ganha fei<;oes pr6prias e a exibi<;ao torna-se mais receptiva e 

participante, por conta de seus interesses economicos evidentes. 

Neste capitulo, sao apresentados recortes dos percursos de diretores que 

fizeram a hist6ria da Boca. Urn leque que inclui desde o experimentalismo 

consciente de Carlos Reichenbach, passando pelos melodramas de Alfredo 

Sternheim, ao cinema de a<;ao de David Cardoso. Entram nessa galeria Jean 

Garret, que perseguia urn "padrao Boca de qualidade", o cinema naive de Tony 

Vieira, imerso no universe cultural popular, e o cinema pragmatico de Ody 

Fraga, o ide61ogo de olhar critico com opinioes esteticas e politicas articuladas. 

Como suporte desse cinema figura urn star system feminino ja definido, com 

as estrelas cintilando nas telas e nas bilheterias, em cujas filas alinham-se 

segmentos das classes populares - os grandes consumidores dos produtos da 

Boca do Uxo. Incomodando o Cinema Brasileiro com seus modos nada 

educados e seus filmes de gosto discutivel, a Boca com certeza estava na rua 

do Triunfo. 

0 quarto capitulo aborda a agonia do ciclo da Boca do Uxo, no contexte de 

decadencia do Cinema Brasileiro como urn todo - com o crescente desprestigio 

da Embrafilme - e do proprio regime que o sustentava. A potente entrada dos 

filmes estrangeiros de sexo explicito, num memento de esgotamento do 

modelo da pornochanchada, a desorganiza<;ao do circuito exibidor, com a 

saida do distribuidor/exibidor da prodw;;ao, e a desobediencia das leis 

protecionistas aceleram a rapida decadencia do cinema paulista de mercado, 

abalando os frageis alicerces da Boca, ao provocar divisoes internas, em que 

alguns aderem a produ<;ao porno como forma de sobrevivencia. A produ<;ao 

nacional nao consegue competir com o modelo economico e estetico dos filmes 

hard core americanos e vai desaparecendo, levando junto as salas de cinema 

populares estigmatizados pela pornografia. 

0 quinto capitulo trata da pornochanchada - urn abrigo de generos -, que 

ficou indelevelmente ligada a produ<;ao da Boca do Uxo. Compoe-se de tres 
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partes. A primeira procura configurar a pornochanchada em seus aspectos 

estruturais: a acultura~ao da comedia italiana, a explora~ao da formula 

erotismo + baixo custo + titulo apelativo, o emprego da parodia etc. Trata-se 

de delinear as conven~oes e a ideologia do genera, visto como integrando o 

conjunto de formas e a dinamica cultural de uma epoca. Por um lade, temos a 

vincula~ao do genera ao regime autoritario, e a extensao da nomea~ao para 

designar mediocridade, como alegrias do subdesenvolvimento; por outro, uma 

visao dos filmes como reflexo da onda de permissividade na esfera do 

comportamento, com a tematiza~o da sexualidade apropriada (consumida e 

produzida) pelas classes populares. A segunda parte do capitulo busca 

especular sobre a rela~ao da pornochanchada com o publico, em seus aspectos 

rituais. A rela~ao dialetica entre a oferta e a demanda provendo o contexte 

cultural no qual o genera se produz. A rejei~ao das elites ao cinema brasileiro 

(generalizado como pornochanchada) como sintoma de rejei~ao da realidade. 

A pornochanchada como pedagogia erotica, trazendo a "revoiUI;ao sexual" 

para o universe popular, produzindo o maier fenomeno de bilheteria da 

historia do Cinema Brasileiro. A terceira parte abre espa~o para o principal 

foco de aten~ao dos filmes, a verdadeira materia-prima dos "negocios" da 

Boca do Lixo: as atrizes. Apresenta um recorte sobre a vida e a carreira de 

algumas atrizes que brilharam no precario mas eficiente star system produzido 

pelo cinema da Boca do Lixo. Musas, rainhas, deusas, simbolos sexuais que 

faziam as bilheterias funcionar e que tambem andaram enfeitando as revistas 

masculinas, acendendo a imagina~ao dos consumidores. A mulher como objeto 

sexual para o olhar fetichista masculine. 

0 sexto e ultimo capitulo procura configurar o modo de produ~o do cinema da 

Boca, utilizando-se do conceito de "praticas de produ~ao". Sao analisadas as 

formas de composi~o do capital que permite o desenvolvimento da economia 

da Boca do Lixo e as praticas de produ~ao acionadas pelos produtores, que 

surgem como agentes de um processo economico , responsaveis pela arma~ao 

de elos interligados, que conjuga em harmonia a distribui~o, a exibi~o e a 

produ~ao, envolvendo ainda a capta~o de recursos de investidores, 
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merchandising, apoio de prefeituras e mais facilidades que tornaram possfvel o 

desenvolvimento de uma "industria" cinematografica na Boca do Lixo. Procura 

tambem rever as causas de seu colapso, determinando o fim do ciclo da Boca 

do Lixo. 

Alem deste texto, a pesquisa inclui dois anexos: um caderno de Entrevistas, 

reunindo a Integra de 15 entrevistas realizadas com pessoas de algum modo 

relacionadas ao universe da Boca do Lixo nos anos 1970 e 1980, material que 

serviu de base documental para esta pesquisa; e uma Filmografia do ciclo da 

Boca do Lixo (1969-1982), contendo as fichas tecnicas e sinopses de todos os 

filmes realizados no perfodo, organizados sob a forma de um banco de dados, 

o que permite ao leiter uma variedade de possibilidades de consulta. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

Cinema, Estado e Mercado 

Por diversos motives, os anos 70 foram especialmente densos e tenses para a 

sociedade brasileira. Havia, entao, urn ambiente de muita energia em todos os 

setores, marcado pela a~o polftica radical (tanto para a esquerda quanta para a 

direita), pela transformac;;ao nas formas de comportamento social (tambem 

radicalizadas) e pelos desdobramentos da inquieta~o criativa no campo da 

prodU<;ao cultural experimentada pelo pais nos anos 1960. Os movimentos vindos 

das metr6poles internacionais - os ecos de maio de 68 na Fran<;a, a rebeldia 

pacifista da juventude americana contra a Guerra do Vietna, a contracultura do 

movimento hippie e anti-establishment, as drogas lisergicas, a "revoluc;;ao" sexual 

e a liberac;;ao feminina, entre outros - encontram o Brasil cindido pela resistencia 

(luta armada e luta cultural) ao regime militar, que exercia forte repressao em 

todas as esferas, inclusive com a censura aos meios de comunica~o de massa e a 
prodU<;ao artfstica, e promovia a intervenc;;ao estatal nos processes produtivos da 

arte e da cultura. Todas as relac;;oes sociais sao de certa forma "politizadas". Neste 

ambiente, a produ~o cultural teve de aprender a viver, com a cabe<;a no diva, 

transitando entre a cultura de massa e a militancia de resistencia. 

Ao Iongo da decada, a potencia transformadora das propostas esteticas (e polfticas) 

do CPC da UNE, do Cinema Novo e do Cinema Marginal, dos teatros de Arena e 

Oficina e do Tropicalismo, movimentos de forte impacto artistico e cultural surgidos 

nos anos 60, foi se diluindo sob a vigencia do AI-5 e da violencia do regime militar. 

Neste contexte, a implementa~o de urn projeto "modernizador" pelo Estado 

autorit<kio provocara alterac;;oes profundas no campo cultural como urn todo e no 

cinema em especial. Tendo em vista as transformac;;5es incisivas nas formas de 

produc;;ao da arte (e dos meios de comunica~o) e nos comportamentos cotidianos, 

o cinema brasileiro e levado, neste momenta de (in)definic;;oes, a acertar as contas 
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com o passado e ajustar-se as demandas do presente - as pressoes vindas do 

mercado e de um Estado ditatorial. 

Empenhados na legitimac;ao economica e cultural da atividade, e em enfrentar o 

predomfnio da produ<;fflo estrangeira, os realizadores - juntando pragmatismo e 

ideologia - procuraram trazer para sua esfera de influemcia o controle do curso do 

processo de "moderniza<;fflo" do setor, aprofundando a intervenc;ao no mercado, o 

que supunha transformar as fn3geis estruturas produtivas existentes em s61idas 

instituic;oes. A alianc;a entao estabelecida entre uma parcela do setor 

cinematografico identificada com o Cinema Novo e setores governamentais -

principalmente do Planejamento e da Educa<;fflo e Cultura - visando a 

implementac;ao de um processo industrial modernizante, voltado as relac;oes com o 

mercado (cinematografico), de certo modo mostrou-se vital para a sobrevivencia 

economica do cinema brasileiro naquele momento, ao "abrir um canal solido para a 

manutenc;ao de conversac;Oes e a possibilidade de concretizac;ao de um horizonte 

hist6rico para o cinema brasileiro"1
. 

Ate meados dos anos 60, a atuac;ao governamental no campo cinematografico 

limitara-se a um papel legislador e a responder a algumas demandas do setor, 

como a criac;ao de mecanismos para sua protec;ao, com enfase na questao da 

obrigatoriedade de exibi<;fflo de filmes nadonais. 0 cinema como setor industrial 

(cultural) procura se inserir concretamente na economia do pais ao Iongo dos anos 

70, com a implementac;ao de uma polftica institucional ditada por agencias 

governamentais voltadas para o mercado, no ambiente das praticas administrativas 

centralizadoras do regime. 0 meio cinematografico participa ativamente desse 

processo, interagindo estrategicamente com o Estado. 

Breve cronologia das relar;aes entre cinema e Estado 

A criac;ao do Instituto Nacional de Cinema (INC), uma autarquia federal, pelo 

Decreto-Lei n. 43, de 18 de novembro de 1966, "consolida um programa que 
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concentra no Estado a possibilidade de desenvolvimento industrial do cinema, visto 

ser urn 6rgao legislador, de fomento e incentive, fiscalizador, responsavel pelo 

mercado externo e pelas atividades culturais". Com o INC - ao qual sao 

incorporados o Institute Nacional do Cinema Educative (INCE), do Ministerio da 

Educa~o, e o Grupo Executive da Industria Cinematografica (Geicine), do 

Ministerio da Industria e Comercio - sao criados instrumentos de interven~ao no 

mercado que viriam a se aperfei~oar com o tempo, como a obrigatoriedade de 

registro de produtores, exibidores e distribuidores (permitindo dimensionar e 

controlar a atividade), a obrigatoriedade de copiagem de filme estrangeiro em 

laborat6rio nacional (visando ao fortalecimento da infra-estrutura do cinema) e a 

competencia para legislar sobre a obrigatoriedade de exibi~ao de filmes nacionais. 

Em 1967, o Institute (Resolu~ao n. 3) estabeleceu 56 dias de obrigatoriedade de 

exibi~ao para o filme brasileiro, os quais foram distribuldos, atraves da Resolu~ao 

n. 8/67, em 14 dias por trimestre. Ja em 1969 a cota do quarto trimestre seria 

aumentada em sete dias, passando-se para urn total de 63 dias anuais, e em 1971 

aumenta-se a "cota de tela" para 84 dias/ano. 

Ao INC cabia nao s6 trabalhar pela amplia~o e garantia da reserva de mercado 

para o cinema nacional, consolidando a aplica~ao da lei, mas tambem incentivar a 

produ~ao por meio de premia~oes: o premio "adicional de bilheteria", distribuldo a 

todos os filmes nacionais exibidos em cumprimento da lei de exibi~ao compuls6ria 

(os valores variavam de 5% a 20% da renda lfquida faturada pelo filme durante os 

dois primeiros anos de sua carreira comercial), e o "premia de qualidade", no valor 

de 300 salaries mlnimos da epoca (cerca de 20 mil d61ares), atribufdo anualmente 

a 12 filmes selecionados por uma comissao (de notaveis). 

Urn dos pontos principais do decreta de cria~o do INC era a destina~o dos 

recursos obtidos pelos depositos compuls6rios das empresas distribuidoras 

estrangeiras ao financiamento de filmes de longa-metragem. Efetivamente, entre 

1966 e 1969 se estabelece o primeiro programa de fomento a produ~o 
cinematografica com empresas e realizadores nacionais. As formas, as regras 

comerciais e a organiza~ao burocratica dessas opera~oes de certo modo formaram 
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o embriao das politicas que seriam seguidas mais tarde pela Embrafilme, empresa 

que sucedera o INC. 

Com a promulga<;ao do Decreto-Lei n. 862, de 12 de setembro de 1969, pela Junta 

Militar que entao governava o pais, formaliza-se a Empresa Brasileira de Filmes 

S/A. - Embrafilme, empresa de economia mista vinculada ao INC. 0 novo 6rgao 

tinha como objetivos: a distribui<;ao e promo<;ao de filmes brasileiros no exterior; 

a realiza~o de mostras e a organiza<;ao da participa<;ao de filmes nacionais em 

festivais internacionais; a difusao do cinema brasileiro em seus aspectos culturais, 

artisticos e cientificos, podendo ainda exercer atividades comerciais ou industriais 

relacionadas com o objeto principal de sua atividade. Seu primeiro diretor-geral foi 

Durval Gomes Garcia, ex-presidente do INC. 

Em 1970 a Embrafilme passou a se encarregar tambem do financiamento de filmes, 

que antes estava a cargo do INC, o que promoveu o fortalecimento das suas 

atividades e do seu poderio financeiro. A realiza<;ao no Rio de Janeiro, em 

novembro de 1972, do I Congresso da Industria Cinematografica Brasileira (CICB), 

patrocinado pelo INC, teve influencia direta na orienta<;ao entao assumida pela 

empresa. 0 Congresso funcionou como uma plataforma politica para o grupo de 

cineastas e produtores que mais tarde assumiria a dire<;ao da Embrafilme. Nele foi 

discutido e aprovado o documento Projeto Brasileiro de Cinema (PBC), endossado 

pelos principais representantes dos produtores e realizadores de Sao Paulo e Rio, 

como Alfredo Palacios, Walter Hugo Khouri, Luis Carlos Barreto, Roberto Farias, 

entre outros. 

Em fevereiro de 1973 e nomeada pelo ministro Jarbas Passarinho uma comissao 

integrada pelo presidente do INC e pelo diretor-geral da Embrafilme, alem de altos 

funcionarios do MEC, para promover a reformula~o administrativa dos 6rgaos 

estatais do cinema brasileiro, a cria<;ao do Conselho Nacional de Cinema (Concine) 

e a fusao do INC a Embrafilme. Em 27 de setembro a Embrafilme obtem 

autoriza<;ao para atuar na distribui<;ao em territ6rio brasileiro. A empresa passa 
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entao por uma reestrutura<;ao tecnica e administrativa, de modo a capacitar-se 

para as novas tarefas que lhe sao atribufdas. 

Coerente com a estrategia economica dominante no periodo, de implementat;ao de 

empresas estatais de fomento e produt;ao, em pouco tempo o 6rgao assumiu urn 

papel de maior importancia, estruturando-se, de fato, como empresa. Este perfil se 

consolida durante a gestao do diretor e produtor Roberto Farias (1974-1979), que 

assume a diret;ao-geral da empresa com o apoio da classe cinematografica, levando 

a cabo as propostas contidas no PBC, que previa uma reestruturacao do aparelho 

estatal cinematografico. 

Essa at;ao polftica se fortalece com a aprovat;ao da Lei n. 6281, de 9 de dezembro 

de 1975, que extingue o INC e transfere a Embrafilme a responsabilidade pela 

coordena<;ao das atividades no setor cinematografico, inclusive a distribuit;ao. Para 

tanto, a empresa obtem urn significative aumento de capital, passando a compor 

seu ort;amento com os seguintes recursos: dotat;5es da Uniao, contribui<;i!lo advinda 

de taxa sobre titulo de filme para exibit;ao, emprestimos, subvencoes, produtos de 

multas, vendas de ingresses e borderos padronizados, juros e taxas de 

financiamento, parte do imposto de renda devido pelas empresas estrangeiras. 

Como observou Carlos Augusto Cali!, que ocupou cargos de dire<;ao na Embrafilme 

desde 1979 e assumiu a direcao-geral da empresa de 1984 a 1986, "a segunda 

Embrafilme, aquela que absorveu o INC em 1975, foi criada para intervir 

diretamente no mercado. Resultado da coincidencia do projeto nacionalista dos 

cineastas de esquerda com a geopolitica dos militares de direita, estava protegida 

pela ideologia da identidade cultural, comum a ambos os grupos. Veio para 

substituir as pequenas distribuidoras privadas nacionais, incapazes de enfrentar o 

poderio economico das congeneres estrangeiras."2 

Em 1976, com a Lei 6.281, a Embrafilme consolida suas atribuit;5es, assumindo os 

seguintes objetivos gerais: (a) incentive ao desenvolvimento da industria 

cinematografica em seus aspectos tecnicos, artfsticos e culturais, atraves da 

concessao de financiamento, da comercializacao, distribuit;ao e divulgacao dos 
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filmes nos mercados interno e externo; (b) registro de fatos socioculturais, 

pesquisa documental, prospec<;ao, recupera<;ao e conserva<;ao de filmes, visando a 
preserva<;ao da memoria nacional; (c) produ~ao e difusao de filmes educativos, 

tecnicos e cientificos. Ao Concine foi reservado o campo da fiscaliza~ao, 

cadastramento e suporte burocratico a regulamenta<;ao protecionista que, com o 

incisivo amparo de a<;Oes punitivas aos infratores, dota o sistema de alguma 

credibilidade (e poderes) para enfrentar a ocupa~ao estrangeira. Para tanto, o 

Conselho buscaria conhecer e dominar os procedimentos da produ<;ao, distribui~ao 

e da rela~ao com o exibidor. 

Ate o final da decada, novas resolu~oes sedimentam a conquista de espa~o no 

mercado cinematografico para o filme brasileiro. A polftica protecionista prossegue 

com a Resolu~ao n. 10 do Concine, de 15 de mar~o de 1977, que aumenta para 

112 dias por ano a cota obrigat6ria para exibi<;ao do filme brasileiro de longa

metragem, e a Resolu<;ao n. 24, de 19 de janeiro de 1978, que estabelece normas 

sobre a exibi~ao de filmes de longa-metragem, determinando a obrigatoriedade de 

o filme "virar a semana" (exibi<;ao na semana subseqOente) caso seu faturamento 

fosse igual ou superior a media semanal de faturamento da sala em que estava 

sendo exibido. Cabe lembrar, ainda, a promulga<;ao da Lei n. 6.533, de 24 de maio 

de 1978, regulamentando as profissoes de artista e de tecnico em espet<kulos de 

diversao. Essa nao era uma lei especifica para o cinema, mas representava uma 

efetiva conquista trabalhista para o setor. Dentre as medidas tomadas para 

preservar o mercado de trabalho para artistas e tecnicos brasileiros destacam-se a 

obrigatoriedade de copiagem de filmes estrangeiros na bitola 16 mm. em 

laborat6rios brasileiros (Resolu~ao n. 36 do Concine, de 5 de dezembro de 1978) e 

a dublagem obrigat6ria em territ6rio nacional de filmes destinados a exibi~ao em 

televisao (Resolu~ao n. 55 do Concine, de 29 de agosto de 1980). 

A partir de 1982 tornam-se visfveis os sinais de enfraquecimento dos poderes da 

Embrafilme e do Concine. Algumas leis "nao pegam", outras sao revogadas. De 

modo geral, a fiscaliza~ao nao se verifica com o mesmo vigor, as leis nao sao 

cumpridas ou tern sua validade discutida em mandados de seguran<;a. A contra-
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ofensiva das distribuidoras estrangeiras leva o setor cinematografico a se 

desorganizar. 

A Boca do Lixo entra na hist6ria 

As politicas de protec;ao e fomento implementadas pela Embrafilme e o Concine 

revelaram-se eficazes. 0 setor cinematografico como urn todo viveria, ao Iongo dos 

anos 70, urn animado processo de acumulac;ao de capital financeiro, artistico e 

cultural. Em termos de mercado, o perfodo 1972-1982 pode ser considerado uma 

"epoca de ouro" para o cinema brasileiro. 

Esse crescimento do publico de filme brasileiro nao foi urn fenomeno isolado. A 

reorganizac;ao das forc;as produtivas no decorrer da decada provocou modificac;oes 

na dinamica economica da produc;2io de bens culturais no pais, promovendo uma 

ampla expansao do consume em todos os setores. Desempenhos expressivos sao 

registrados na industria fonografica, que ao final dos anos 70 se torna o sexto 

mercado do mundo, bern como no campo editorial, com a expansao e a 

diversificac;ao da produc;ao (e consume) de livros e revistas. Nesse periodo, 

registra-se tambem a implementac;ao das redes nacionais de televisao, a decisiva 

implantac;ao da cor e urn vertiginoso aumento do numero de aparelhos existentes 

no pals. 0 cinema brasileiro vai acompanhar este processo, dobrando sua presenc;a 

no mercado e expandindo sua produc;§o3
• 

Ao lado dos filmes com a participac;ao da Embrafilme, observa-se, ao Iongo do 

periodo, a efetiva presem;;a no mercado de urn certo tipo de filmes com urn leque 

tematico convergindo para a explorac;§o do er6tico e marcados pela busca do 

"gosto popular", que rapidamente se estruturou como uma forma de produc;ao. 

Eram filmes produzidos exclusivamente com dinheiro privado, em Sao Paulo, num 

Iugar que se convencionou chamar de Boca do Lixo, urn espac;o urbane definido no 

bairro de Santa Cecflia/Luz, zona de meretricio pr6xima as estac;5es ferroviaria e 

rodoviaria - o que facilitava o transporte das latas de filmes para o interior desde as 
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primeiras decadas do seculo -, onde estavam instalados os escrit6rios de 

distribuidores, exibidores nacionais e estrangeiros e, depois, dos produtores 

nacionais. 

Estimulados pela lei de obrigatoriedade, os produtores, artistas e tecnicos da Boca 

do Lixo faziam cinema para o mercado exibidor. Malgrado eles, seus produtos 

foram identificados pela mfdia (e assim passaram para a Hist6ria) com o r6tulo de 

"pornochanchada", uma denominac;;iio que acabou colando e estabelecendo um 

(re)corte depreciative, intolerante e preconceituoso para referir tanto um foco 

apelativo de explorac;;iio da nudez e do "erotismo", quanto um produto mal 

realizado, um cinema mediocre. Era uma produc;;iio que ocorria a margem da 

maioria dos enfoques culturais (academicos, de vanguarda, da mfdia etc.), dos 

quais foi objeto de crfticas - uma especie de bode expiat6rio do cinema nacional. 

Para seus crfticos (as elites financeira, polftica e intelectual, por assim dizer) e 

detratores (a imprensa, setores do cinema "culto", Iigas de decencia), a produ<;ao 

da Boca do Lixo trabalhava em sentido contrario, denegrindo uma possfvel imagem 

positiva que se procurava construir do Cinema Brasileiro. Uma aparente 

contradi<;ao, ja que o sucesso de publico de seus filmes, sobretudo junto as classes 

populares, era seu melhor avalista. 

Amparada em seu exito comercial, a Boca do Lixo desenvolveu uma vida propria, 

uma "identidade", ainda que atravessada pelas mesmas questoes que mobilizavam 

os outros segmentos da produc;;iio cinematografica - criatividade, censura, rela<;oes 

com o mercado, modo de produ<;ao etc. -, com os quais manteve rela<;oes 

conflitantes e contradit6rias. Voltada explicitamente para "atender uma demanda", 

e assim premida pelo bom desempenho nas bilheterias (o mesmo nome para 

aceita<;ao popular), produziu entretenimento e arte, marcando sua posi<;ao 

pragmatica, "mesmo que com armas toscas", na expansao da industria cultural nos 

anos 1970. 

26 



Verdadeiro saco de pancadas, filha enjeitada do cinema nacional, batizada pela 

polfcia, a Boca do Lixo, como uma sabia feiticeira, encantava muitos, desesperando 

outros. Rezando para Deus e vendendo a alma ao Diabo, a rua do Triunfo sonhou 

sera nossa Hollywood. 

Burguesia e Cinema: 0 caso sao Paulo 

A atividade cinematografica em Sao Paulo do final dos anos 1940 ate o final dos 

anos 1950 e marcada pela implanta~o de grandes estudios, que surgem do 

espfrito empreendedor da burguesia industrial paulista, principalmente do 

emergente capital da migra~o italiana (num processo legitimador de sua nova 

posi:;;ao economica e social), alimentado pela ideologia desenvolvimentista da 

epoca. Ao lado de outras iniciativas no campo cultural registradas nesse perfodo, 

como a cria~o do Museu de Arte de Sao Paulo, do Teatro Brasileiro de Comedia e 

da Bienal Internacional de Sao Paulo, o cinema tambem foi alvo de investimentos, 

com a funda:;;ao, em 1949, da Companhia Cinematografica Vera Cruz, para produzir 

filmes em bases industriais, com tecnologia e tecnicos de nivel internacional, 

comandada pelo cineasta Alberto Cavalcanti e capitaneada pelo industrial Franco 

Zampari. A empresa foi instalada em Sao Bernardo do Campo, que ja se anunciava 

como polo industrial do estado. Auto-suficiente, desvinculada dos movimentos 

anteriores do cinema brasileiro, a Vera Cruz teve uma vida de opulencia e 

turbulencia, ate fechar suas portas em 1954, tendo realizado alguns documentaries 

de curta-metragem e 18 filmes sem conseguir se encontrar com o publico4
• 

0 surgimento da Vera Cruz, jogando luzes sabre urn setor economico inexplorado, 

com retorno social (e mundane), estimulou a cria~o de outras grandes empresas, 

como a Companhia Cinematografica Maristela, a Kinofilmes (efemera substituta da 

Maristela) e a Multifilmes, e a emergencia de varies produtores independentes. 

A Maristela foi inaugurada em 1950, contando com cerca de 150 contratados, entre 

artistas e tecnicos, e urn forte aparato de produ~o instalado em grandes estudios 
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no bairro de Jac;;ana, em Sao Paulo. 0 capital principal foi bancado pela famflia 

Audra - industriais, proprietaries de terras e de uma companhia de transporte -, 

que acreditou no potencial comercial do cinema. 0 produtor geral era o italiano 

Mario Civelli, que propunha fazer filmes de menor custo e de realizac;ao mais rapida 

- o que nem sempre foi possfvel. A Maristela produziu cinco filmes que, a despeito 

de intensa atividade social e de divulgac;ao, nao obtiveram rentabilidade suficiente 

para criar horizontes promissores para a empresa. 

Em meados de 1951 a familia Audra vendeu o empreendimento a Kinofilmes, uma 

nova companhia produtora comandada pelo cineasta Alberto Cavalcanti, egresso da 

Vera Cruz, apoiado por um grupo de capitalistas. Pon§m, os problemas persistiram, 

a empresa nao conseguiu fazer face aos compromissos financeiros e, em fins de 

1954, devolveu aos Audra os estudios e os equipamentos. 

Em 1955 a Maristela ressurge sob o comando de Mario (Marinho) Audra, que lhe 

imprime maior dinamismo ao investir em produc;Oes e co-produc;oes nacionais e 

estrangeiras, participando com seu patrimonio e teknicos contratados. Em 1956, 

tendo realizado sete filmes, a companhia associa-se a Columbia Pictures, mantendo 

a parceria ate 1958, quando encerra suas atividades como produtora. Interessante 

observar a participac;ao da Columbia Pictures, como distribuidora ou s6cia, no 

enterro de dois ambiciosos empreendimentos nacionais- a Vera Cruze a Maristela. 

A produtora Multifilmes foi a ultima grande iniciativa da elite industrial e financeira 

paulista no setor cinematogrclfico. Fonmada em 1952 como uma sociedade 

anonima, sua diretoria era um verdadeiro paine! de brasoes familiares ligados ao 

capital: dois membros da familia Assunc;ao, quatro da Jafet, um da familia Racy e 

outro da Lutfalla, tendo na presidencia Anthony Assunc;ao. 0 produtor geral era, 

novamente, o controvertido Mario Civelli. 

A empresa instalou-se no municipio de Mairipora, vizinho a Sao Paulo, onde foram 

construfdos quatro grandes estudios, um laborat6rio de som e ate uma fabrica de 

refletores. Contando com 200 contratados, dentre eles varies tecnicos egresses da 
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Vera Cruz, a Multifilmes venceu dificuldades, implementou alguns lances delirantes 

- como trazer ator, produtor e diretor americanos para realizar 0 americano, urn 

investimento premature em filmagens a cor -, conseguindo sobreviver ate 1955, 

quando paralisa suas atividades. 

E importante observar que, no mundo oddental, a decada de 50 foi urn perfodo de 

valorizac;ao do cinema como instituic;ao cultural. 0 cinema legitima-se como 

expressao artfstica, encontrando Iugar entre as artes ("a setima") e tornando-se 

objeto de reflexao no campo da cultura, nos meios intelectuais, como demonstra o 

surgimento de cineclubes, festivais e publicac;5es especializadas. Para o cinema 

brasileiro, especialmente, este foi urn perfodo de intensa e construtiva atividade 

ideol6gica e legislativa, com a realizac;ao de congresses, a forma<;ao de comiss5es e 

grupos de trabalho, o surgimento de uma produ<;ao crftica e de associac;Oes de 

classe. 

Os (Sons) Antecedentes da Boca do Lixo: 

0 pagador de promessas e 0 bandido da luz vermelha bebem no Soberano 

Uma referfmcia 

Embora nao seja urn cineasta identificado com a etica, os procedimentos e as 

praticas da Boca do Lixo, WALTER HUGO KHOURI (Sao Paulo, 1929) projetou sua 

personalidade artfstica sobre aquele cinema, tornando-se, para muitos, uma 

especie de referencia de qualidade em todos os nlveis: pelos temas, pelos filmes, 

elenco, equipe, pelo conhecimento cinematografico. E pelo sucesso. 

Contemporimeo da implanta<;ao dos grandes estudios, Khouri abandonou a 

Faculdade e Filosofia da USP para se dedicar ao cinema, iniciando sua pratica como 

assistente de Lima Barreto na preparac;ao da produ<;ao de 0 cangaceiro (1953), nos 

estudios da Vera Cruz. Realiza seu primeiro filme entre 1952 e 1954, 0 gigante de 

pedra, com recursos pr6prios, sem o amparo de urn grande estudio nem de uma 
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estrutura de distribuit;ao. Khouri carrega a influencia do corte classico dos filmes da 

Vera Cruz, porem com mais leveza. Seu segundo filme, Estranho encontro, foi 

lant;ado em 1958 no prestigiado Cine Ipiranga, na capital paulista, com "refletores 

iluminado a fachada do cinema, cinegrafistas filmando as estrelas de televisao, 

banda de musica etc.n Trabalhando com uma estrutura de produt;Zio melhor, 

Khouri delineia neste filme o estilo que marcara sua obra: o mundo da burguesia, 

poucos personagens, densidade psicol6gica, explorando a solidao e o vazio 

existencial. "No caso desta fita, o estilo excessivamente carregado, beirando o 

maneirismo vazio (overdose de rebuscamento sem substancia), da ao filme certa 

'aura' especialmente atraente aos olhos de hoje. Paulo Emflio Salles Gomes [ ... ] 

chega ao cerne da questao com relat;ao ao filme de Khouri: Estranho encontro nos 

da, as vezes, a impressao curiosa de urn estilo a procura de urn autor.''5 

Em seguida, Khouri dirige Fronteiras do inferno (1958) e Na garganta do diabo 

(1960), vencedor do premia de melhor roteiro do Festival de Mar del Plata neste 

ano. Em A ilha, lant;ado em 1963, trata dos conflitos, exacerbados pela ambit;ao e 

pela carencia, de urn grupo de gra-finos isolados repentinamente numa ilha 

deserta. E urn roteiro exemplar do universe ficcional do autor: urn ambiente 

fechado, onde o drama e explorado com urn numero restrito de personagens, em 

que uma situat;ao extraordinaria tensiona as personalidades, fazendo emergir os 

conflitos pessoais. 

Em 1964 Khouri realiza Noite vazia, filme que o consagra definitivamente como 

autor, exibido no Festival de Cannes em 1965. Neste filme Khouri parece ter 

encontrado urn estilo, colocando-se como "urn diretor proximo da narrativa 

moderna do cinema europeu da epoca", tanto nos temas dos filmes quanta no 

tratamento da linguagem (em que se observa a positiva influencia do diretor 

Italiano Michelangelo Antonioni). Urn ritmo Iento acompanha o desenvolvimento de 

personagens imersos nos dilemas do vazio existencial, na solidao da realidade 

urbana da metr6pole. Urn modo de realizar que desenvolveria nos filmes seguintes: 

0 corpo ardente (1965), o epis6dio de As cariocas (1966) e As amorosas (1967). 
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Em As amorosas, Khouri - que para seus crfticos, especialmente os ligados ao 

Cinema Novo, fazia urn cinema alienado - vai refletir a efervescencia ideol6gica do 

final da dtkada de 1960. Neste filme surge o personagem Marcelo - uma especie 

de alter ego do diretor, que o acompanhara em todos os seus filmes seguintes -

como urn estudante universitario ironico e niilista, dividido entre os apelos da 

realidade social e as mulheres. 

0 palikio dos anjos, uma co-produ<;;ao francesa de 1970, e uma hist6ria de 

prostitui<;ao de luxo, em que os personagens feminines se projetam com mais 

consist€mcia, adensando o importante papel que sempre tiveram nos filmes de 

Khouri. Nos anos 1970 Khouri aproxima-se de produtores da Boca do Lixo. E, de 

certo modo, come<;a a diluir seu estilo. 

A afluencia 

0 pessoal de cinema de Sao Paulo sempre gravitou em torno de pontos de 

encontro. No inicio da decada de 60, reuniam-se (principalmente os tecnicos) no 

Hon6rio Martins, tradicional locador e provedor de equipamentos, na rua Rego 

Freitas, durante o dia. Nos fins de tarde e a noite, com uma clientela mais ampla e 

candentes discussoes, as reunioes eram levadas num bar chamado Touriste, perto 

da Biblioteca Municipal. 0 bar entrou em reforma e a turma passou para outro bar, 

o Costa do Sol, na rua Sete de Abril, perto dos Diaries Associados, da Sociedade 

dos Amigos da Cinemateca (que originaria a Cinemateca Brasileira) e da Galeria 

Metr6pole, urn dos pontos badalados da intelectualidade e da boemia paulistana 

dos anos 60 e 70. Mais tarde, a Boca do Lixo, por for<;a das produtoras ali 

instaladas, pela circula<;i!io permanente de "coisas de cinema", come<;ou a exercer 

seu magnetismo, atraindo essa popula<;i!io. A partir de 1966, com a cria<;ao do INC 

eo cumprimento efetivo da lei de reserva de mercado, o movimento de produ<;;ao 

de filmes aumenta e a Boca do Lixo se consolida como base territorial para os 

neg6cios da arte e do comercio cinematograficos. Abarcando o social e o 

profissional, por ela passa a drcular gente de dnema de toda especie. 
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Por volta de 1967, 1968, o Soberano, um bar localizado a rua do Triunfo, 145, a 

principal arteria da Boca do Lixo, comeca a receber estudantes, cinefilos 

(cineclubistas), jornalistas, profissionais e candidates a profissionais interessados 

em discutir e realizar cinema. Faziam parte desse grupo Jairo Ferreira (que durante 

anos exerceu a critica na imprensa, principalmente no jornal Sao Paulo Shimbun), 

Antonio Lima (entao no Jamal da Tarde), Carlos Oscar Reichenbach Filho, Joao 

Callegaro, Carlos Ebert, Jose Agripino, Joao Silverio Trevisan, entre outros. Era um 

pessoal jovem disposto a "fazer cinema" numa perspectiva de convivencia com o 

mercado e, como bons enteados rebeldes, de "ruptura com a linguagem europeia e 

elitista do Cinema Novo". 

Pelo Soberano, mistura de restaurante-escrit6rio-agencia de empregos e afins, ja 

circulava OZUALDO CANDEIAS (Cajubi, SP, 1922), um diretor considerado 

"marginal entre os marginais". Filho de agricultores, Candeias trabalhou no campo, 

depois foi militar, motorista de caminhao e chofer de taxi, entre varias ocupac;oes. 

No infcio da decada de so, ja morando na cidade de Sao Paulo, comprou uma 

camera 16 mm. com a qual filmava a familia, parentes e amigos. Iniciou a sua 

profissionalizac;ao em cinema oferecendo seus servic;os para o registro de 

casamentos, aniversartos e batizados. Realizou tambem documentaries e 

reportagens cinematograficas, experimentando as varias func;oes de um equipe: 

fot6grafo, editor, roteirista. Buscando ampliar seus conhecimentos, cursou o 

Semina rio de Cinema do MASP e da Fundac;ao Alvares Penteado. 

Depois de dirigir alguns curta-metragens, Candeias realiza em 1967 A margem, 

seu primeiro longa-metragem de ficc;§o, sobre os deserdados socials da cidade de 

Sao Paulo. Feito com parcos recursos, equipe tecnica reduzida e um elenco 

formado por iniciantes - um trac;o que seria caracteristico de seus filmes -, A 

margem trazia uma estetica despojada porem "faminta", trabalhando com 

criatividade as carencias materials, a servic;o de uma narrativa ousada e ao mesmo 

tempo simples. Por este trabalho Candeias recebeu do INC a "Coruja de Ouro" de 

melhor diretor do ano. 
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Em 1969 Ozualdo Candeias dirigiu Meu nome e Tonho. A ideia do produtor era 

trabalhar na linha do spaghetti western (bangue-bangue italiano), entao no auge da 

popularidade, mas Candeias acabou realizando um filme que dialogava com a 

cultura do interior de Sao Paulo. Com lanc;amento numa festa no cenario/buffet do 

Soberano, o filme fez boa carreira comercial. 

Meu nome e Tonho foi produzido por AUGUSTO CERVANTES (Manuel Augusto 

Sobrado Pereira, Chantada, Espanha, 1928-1988). Radicado em Sao Paulo, 

Cervantes trabalhou no setor imobiliario, aproximando-se do cinema no final dos 

anos 50, inicialmente como ator, adotando o nome de Augusto Pereira. Logo passa 

a produtor, associando-se a Jose Mojica Marins na Apolo Cinematografica, pela qual 

produziram o bangue-bangue caboclo, em cinemascope, Sina de aventureiro (1957) 

eo melodrama Meu destino em suas maos (1961), ambos sob a dire<;ao de Mojica. 

A parceria entre o produtor e o diretor vai se repetir em A meia-noite /evarei tua 

alma (1964), o primeiro filme do personagem Ze do Caixao, criac;§o de Mojica, de 

expressive sucesso popular. Pouco depois, Augusto Cervantes funda a Iberia 

Cinematografica, que produz os filmes de terror Esta noite encamarei no teu 

cadaver (1966) e 0 estranho mundo de Ze do Caixao (1967), sucessos de 

bilheteria dirigidos par Jose Mojica Marins. Instalado na Boca do Lixo desde o final 

da decada de 60, Cervantes torna-se um produtor atuante e respeitado neste 

ambiente cinematografico. Meu nome e Tonho, de Ozualdo Candeias, na linha de 

sucesso popular dos faroestes italianos, foi a primeira produc;ao da MASPE Filmes, 

pela qual Cervantes produziria mais 16 filmes6
• 

Antes da entrada em cena desses novos personagens, ja se havia produzido 

bastante naquele quadrilatero do bainro de Santa Cedlia/Luz. Ali estava instalada 

a Cinedistri, produtora e distribuidora de Oswaldo Massaini, que comec;ou lanc;ando 

comedias ligeiras com Dercy Gonc;alves, Ankito e Arrelia, nos anos 50. A partir 

do sucesso de crftica de Absolutamente certo (Anselmo Duarte, 1957), Oswaldo 

Massaini (e sua produtora) adquire crescente prestfgio, consagrando-se com a 

realizac;ao, novamente com Anselmo Duarte, de 0 pagador de promessas, filme 
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vencedor da "Palma de Ouro" no Festival de Cannes em 1962. Os anos 60 foram 

uma decada brilhante para a Cinedistri. Os novos projetos da empresa e as 

opini5es de Oswaldo Massaini - "urn Selznic dos tr6picos", ah;;ado a posit;;ao de 

lideran~a de classe - adquirem espa~o garantido nos jornais. 

Na Boca tambem ja estavam instalados Alfredo Palacios e Antonio Polo Galante, 

que se associam em 1968 para formar a produtora e distribuidora Servicine -

Servi~os Gerais de Cinema, empresa que vai pautar urn modele de produ~o para a 

Boca do Lixo. Embora de origens totalmente diferentes, ambos foram formados no 

ambiente industrial dos estudios paulistanos nos anos 50 Maristela 

Cinematografica, Kinofilmes, Multifilmes - e nas empresas nascidas para o mercado 

institucional e publicitario e eram dotados de agu~ada visao comercial, importante 

capital nas negocia~5es com os outros dois vertices do mercado cinematografico: a 

distribui~ao e a exibi~o. 

ALFREDO PALACIOS (Sao Paulo, SP, 1922-1997) era urn homem de cinema, 

atuante em varias fun~5es do processo cinematografico por mais de 40 anos. 

Formado em Direito, iniciou-se no ramo como crltico em radios e jornais, quando 

ainda era estudante universitario. Depois de trabalhar com publicidade e 

importa~o de filmes em empresas cinematograficas estrangeiras, ingressou, em 

1950, na Cinematografica Maristela, como rela~5es publicas da companhia, alem de 

escrever a publicidade que era distribulda a imprensa. Logo Palacios passou a 

administrador geral dos estudios da Maristela, permanecendo no cargo quando 

estes passaram a Kinofilmes (do final de 1952 a meados de 1954) e tambem 

depois que a companhia e restabelecida. Ainda na Maristela, fez incurs5es como 

(co-)roteirista e arriscou a dire~o em Getulio, gloria e drama de um povo (1956), 

Casei-me com um xavante (1957) e Vou te conta (1957). Mas sua atividade 

principal foi mesmo a produ~o de filmes- como investidor, diretor de produ~o ou 

produtor executive -, tendo a seu credito: Simao, o caolho e Mulher de verdade, 

ambos de Alberto Cavalcanti; Carnaval em Ia maior (Adhemar Gonzaga); Maos 

sangrentas (Carlos Hugo Christensen); Quem matou Anabela? (Didier Hamza), pelo 

qual recebeu o "Premio Governador do Estado" de melhor produtor; A doutora e 
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muito viva (Ferenc Fekete); Arara vermelha (Tom Payne). De 1962 a 1968 

produziu 0 vigilante rodoviario, o primeiro seriado nacional da televisao brasileira, 

com 38 epis6dios, dirigidos por Ary Fernandes. Em mais de uma oportunidade foi 

eleito presidente do Sindicato dos Produtores da Industria Cinematografica do 

Estado de Sao Paulo7
• 

Orfao de pai e mae, ANTONIO POLO GALANTE (Itambi, SP, 6/11/1934) foi criado no 

Juizado de Menores desde os dois anos de idade. Aos 19 anos, ap6s fazer o servi\;O 

militar, emprega-se na Cinematografica Maristela, contratado por Alfredo Palacios. 

Galante assim relata o epis6dio: 

Foi um acaso. Eu estava jogando futebol - modestia a parte, eu jogava bern -

e tinha um eletricista, o carioca, que me disse: "Ce quer trabalhar em 

cinemar. Eu disse: "Puxa, que bacana trabalhar em dnema". E fui para os 

estudios da Maristela. E Ia me botaram como faxineiro. Tudo bern, eu achava 

aquilo bonito, nunca tinha visto aque/as coisas. Tinham acabado o filme Maos 

sangrentas e estava comec;ando o Leonora dos sete mares. 0 Palacios me deu 

o chao para lavar, refletores para limpar. No filme seguinte, Quem matou 

Anabela?, eu fui o decimo oitavo eletridsta. Ate que cheguei a chefe8
• 

Em 1957 Galante foi trabalhar na Jota Filmes com Jacques Deheinzelin, como 

eletricista. La come\;ou a aprender a ser assistente de camera, estreando na fun\;ao 

no filme A ilha, de Walter Hugo Khoury. Ja conhecedor das "coisas de cinema", 

trabalhou na Documental, com Galileu Garcia, e depois na Lynx Filmes, na 

produ\;aO de filmes comerdais. Paralelamente, desenvolveu alguns trabalhos como 

fot6grafo para a Escola de Comunica~o e Artes (ECA) da USP. 

A grande virada na vida de Galante aconteceu com a produ~o de Vidas nuas, filme 

que, de certo modo, contem os ingredientes basicos que, em graus diversos, vao 

compor o perfil de produ~o - ou de certas praticas - dos filmes da Boca do Lixo: 

visao de mercado, espontaneismo, erotismo, baixo custo, entre outros. Conforme 

relata o proprio Galante, Vidas nuas foi uma grande jogada de oportunidade: 
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Por volta de 1966 me apareceu um filme chamado Erotica do Ody Fraga, que 

nao estava terrninado, faltavam 30 minutos. Essa foi a minha primeira 

produ<;ao, que eu comprei, eu com o Sylvia Reinoldi. E deu resultado o filme. 

Gostei. 0 Silvio entrou como mantador, dirigiu o resto e tinha 20%. Eu fiquei 

com os 80%. Naquela epoca o filme custou, se nao me engano, 500 mil 

cruzeiros, quer dizer, 500 cruzeiros. Nos mudamos o titulo de Erotica para 

Vidas nuas. E fez sucesso. Ficou quatro semanas em cartaz no dne Republica, 

um cinema enorme, uma caveira de burro para o cinema nacional. Mas eu 

arrisquei e deu sorte. Em quatro semanas deu 14 milhoes, 14 mil. Era uma 

senhora renda9
• 

Socio de Galante no empreendimento, Sylvia Renoldi, relata as peripecias do 

projeto. 

Sylvia Renoldi - 0 Galante comprou urn monte de material usado de estudio de 

filmagem, de uma produtora que fazia urn Jornal da Tela. Ele gostava de 

negociar estes trecos. Essa produtora tinha urn longa-metragem interrompido, 

comec;;ado a produzir em 1962. Pegamos o copiao, demos uma olhada. Eu 

disse: "Oiha, tern que filmar uns 30% desse filme." Ai nos compramos e eu 

comecei a mexer no filme, colocando mais ou menos na ordem. Eu e o 

Galante safamos nos fins-de-semana filmando por ai. Inclusive o gala brigou 

comigo, se recusando a fazer o resto o filme. Af eu achei urn cara na rua -

parece incrfvel - igualzinho a ele. Eu disse a esse cara: "Oiha, voce vai perder 

umas horas com a gente e tal." Ai fizemos ele entrar e sair de boates, 

andando na rua etc. Terminamos. Mas o filme ficou uma merda tao grande! 

Born, o filme estava pronto mas nao mostramos pra ninguem. Eu fiz urn puta 

trailer, que exibimos para o cara da [rede de cinemas] Sui-Paulista. Ele disse: 

"Porra, que puta filme! Eu quero assistir." Nos ficamos enrolando, enrolando, 

ate levarmos a copia para a Censura. Exibimos em Sao Paulo e depois 

vendemos para urn exibidor do Rio. 
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Paulistano do Jac;ana, SYLVIO RENOLDI (1942) morava numa chckara ao lado dos 

estudios da Maristela. Ainda garoto comec;;:ou a freqOentar os estudios, cujo pessoal 

era quase todo formado por italianos. Convidado a trabalhar em 1957, "em vez de 

ficar enchendo o saco ai pelo estudio", e encarregado de fazer os r6tulos, a 

limpeza, e de acompanhar o trabalho na sala de montagem, logo aprendendo os 

procedimentos da montagem e edic;;:€io de filmes. 

Sylvio Renoldi - Eu nao tenho nenhuma cultura aprendida na escola. Tudo o que 

aprendi, aprendi na batalha. Trabalhei de projecionista, assistente de som, 

eletricista, microfonista ... Fiz de tudo. Nao pensava em dirigir. Eu gostei e 

gosto de montagem. 

Na Maristela, Renoldi trabalhou como assistente de montagem de cara de fogo 

(1957), de Galileu Garcia, e de 0 grande momenta (1965), de Roberto Santos. 

Com o fechamento da Companhia, vai trabalhar com Glauco Mirko Laurelli na AIC, 

como tecnico de sonorizac;;:ao em series dubladas para a TV - Rin Tin Tin, Lanceiros 

de Bengala etc. -, fazendo sincronizac;;:ao, acabamento, os aneis e gravac;;:oes. Em 

seguida vai para a Lince Filmes, depois Lynx Filmes - importante produtora de 

filmes comerciais, institucionais e documentaries -, logo tornando-se o principal 

montador da empresa, com trabalhos destacados. 

Com a montagem de Viramundo (1965-68), de Geraldo Sarno, epis6dio do filme 

Brasil verdade, Renoldi alcanc;a certa notoriedade. AI vieram A hora e a vez de 

Augusto Matraga (1965), filme com o qual ganhou o premio de melhor montador 

no Festival de Brasilia, o terceiro epis6dio de As cariocas (1966) e 0 homem nu 

(1967), todos de Roberto Santos. Com Maurice Capovilla trabalhou em Bebel, a 

garota-propaganda (1967) e 0 profeta da fome (1969). Em 1968 consagrou-se 

pela montagem de 0 bandido da luz vermelha, de Rogerio Sganzerla, com o qual 

ganhou o "premio Governador do Estado" de melhor montagem e o premio INC de 

1968. 
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A aventura de Galante e Renoldi com Vidas nuas ilustra de maneira exemplar como 

era possfvel, naqueles dias, realizar empreendimentos no campo cinematografico. 

Dois tecnicos - um eletricista (Galante) e um montador (Renoldi) - compram o 

material de um filme inacabado, filmam cenas noturnas da cidade de Sao Paulo, 

inserem quatro numeros de striptease e lan<;am o produto com enorme sucesso de 

publico. E o caso de um filme inventar um produtor, uma loucura que era possfvel 

na epoca. 

Depois de Vidas nuas, Galante investe em Trilogia do terror (1968), filme de tres 

epis6dios com tres diretores, no qual "entrei de s6do e me enterrei ate a cabe(,;a. 

Era o Candeias, louco; meu amigo Person, ma/ucao; e o Mojica, bebado. Fiz um 

filme ate serio demais, me estrepei, perdi tudo, vim para a estaca zero"10
• 

A Servicine de Galante e Palacios, constituida em 1968, tornou-se uma das mais 

s61idas empresas da Boca do Lixo, principalmente pelos vfnculos estabelecidos com 

fortes grupos exibidores, visando ao cumprimento da lei de obrigatoriedade de 

exibil;ao de filmes brasileiros. A empresa trabalhava com a estrategia da venda 

antecipada (ou adiantamento de bilheteria) ao exibidor, o que permitia a 

continuidade das produ<;5es, em geral de baixo custo e (talvez por isso) com bons 

resultados financeiros. Com algumas varia<;5es, este modo de operar tornou-se um 

modelo seguido por outras pequenas produtoras da Boca do Uxo (por vezes 

associadas a Servicine). 

A empresa tambem operava como distribuidora no territ6rio paulista, basicamente 

de seus pr6prios filmes - apenas ocasionalmente distribuia filmes de outras 

produtoras. Em seus primeiros anos, na virada dos anos 70, periodo considerado o 

mais efervescente e her6ico da Boca, investiu em projetos de possiveis talentos, 

abrindo espa<;os para realizadores estreantes, novos fot6grafos, montadores, 

roteiristas, elenco etc. Desse perfodo sao os filmes 0 cangaceiro sanguinaria 

(Osvaldo de Oliveira, 1969); Ipanema toda nua (Ubero Miguel, 1970); 0 

porn6grafo (Joao Callegaro, 1970); Paixao na praia (Alfredo Sternheim, 1970); 0 

homem que descobriu o nu invisfvel (Aidir Mendes de Souza, 1973); A selva 
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(Marcio Souza, 1973). Entre os realizadores que foram co-produzidos por Galante 

e Palacios figuram nomes que se tornariam relevantes na hist6ria do cinema 

brasileiro, como Rogerio Sganzerla (A mulher de todos, 1969), Sylvio Back (A 

guerra dos pe/ados, 1970) e Walter Hugo Khouri (Ultimo extase, 1973). 

Dentre os profissionais atraidos para a Boca do Lixo figura OSVALDO DE OLIVEIRA 

(Sao Paulo, 1931-1990), que se tornou "homem de confianc;a" dos produtores 

Galante e Palacios, seus companheiros dos estudios da Maristela, onde Osvaldo, 

apelidado Carcac;a, comec;ou em 1951, trabalhando como maquinista. Ali fez seu 

aprendizado como assistente de camera de Rodolfo Icsey. Como fim da produtora, 

trabalhou como assistente dos diretores de fotografia Tony Rabatoni e Ricardo 

Aranovich. Sua primeira dire<;ao de fotografa foi em 0 vigilante rodoviario, serie 

para a TV tam bern produzida por pessoal formado nos estudios de Jac;ana: o 

produtor Alfredo Palckios, o diretor Ary Fernandes e o ator carlos Miranda. 

Curiosamente, Heram;;a sangrenta (Glauco Mirko Laurelli e Jeffrey Mitchell, 1965), 

seu primeiro trabalho para cinema, foi realizado em cores, numa epoca em que 

predominava o preto e branco. Desde entao, trabalhou como fot6grafo com 

diretores diversos, como Luis Sergio Person, Sylvie Back, carlos Manga, Anselmo 

Duarte. 

No infcio da Servicine, Osvaldo "Carcac;a" de Oliveira fotografou e dirigiu filmes na 

linha do cangac;o - 0 cangaceiro sanguinario {1969) e 0 cangaceiro sem Deus 

(1969) - e sertanejos - Sertao em festa (1970), No rancho fundo (1971), Luar do 

sertao (1971)- de grande sucesso popular. Logo ele se torna uma das figuras mais 

populares, urn verdadeiro cidadao da Boca do Lixo, trabalhando nas mais variadas 

produc;oes11
• 

A Boca do Lixo como territ6rio cinematografico, em seus varies sentidos possfveis, 

aparece como personagem e loca<;ao em dois filmes. A sua existencia e de seu 

cinema foi poeticamente anunciada em 1968 pelo filme 0 bandido da luz vermelha, 

de Rogerio Sganzerla, que marca uma transi<;ao ou urn rompimento com os 

procedimentos eticos e esteticos propostos pelo Cinema Novo. 0 bandido tornou-se 
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uma interface para o Cinema Novo, para o Cinema Brasileiro e para a propria Boca 

do Lixo. 

Produzido quase ao mesmo tempo, As libertinas (1969), filme de tres epis6dios 

dirigidos por Antonio Lima, Carlos Reichenbach e Joao Callegaro, foi o primeiro 

trabalho em longa-metragem realizado por aquele grupo "de jovens intelectuais" 

que se reunia no Soberano, mediante formas cooperativas de prodUI;;ao. Os dois 

filmes visavam claramente a um dialogo com o mercado exibidor - e com seus 

filmes B -, em atitude de provocat;ao estetica e politica, procurando explorar temas 

"agressivos" com a violencia, a avacalha\"tio, a ironia e o deboche - elementos 

tfpicos do Cinema Marginal -, mas tambem com humor, mulheres bonitas e 

erotismo- ingredientes de apelo popular que fundariam a pornochanchada. 

As libertinas buscou atrair o publico com uma divulga<;ao apoiada em frases 

promocionais apelativas, parecendo criar um estilo. Os anuncios publicados na 

imprensa escancaram: "Um filme SEXO de Joao Callegaro (sexo-diretor), Carlos 

Reichenbach (sexo-diretor) e Antonio Lima (sexo-diretor) [ ... ] Tres sexo-hist6rias: 

1°. sobre sexo; 2°. sobre sexo, 3°. sobre sexo [ ... ] Todos gostam da beleza! Todos 

apreciam a ousadia! Todos vao gostar de ... As libertinas." 

Nesse infcio do "cinema de inven<;ao"12
, filmes como 0 bandido da luz vermelha, As 

libertinas, 0 porn6grafo tiveram um publico surpreendente. As Jibertinas ficou 40 

semanas em cartaz em cinemas do centro de Sao Paulo. 

A proposta agressiva de inser<;ao no mercado de As libertinas sera tentada em 

outros filmes de forte apelo er6tico realizados no infcio dos anos 70, com 

financiamento (de baixo custo) levantado junto a pequenos produtores da Boca do 

Lixo. Eram filmes que procuravam dialogar com o mercado exibidor, sob as tensoes 

do regime. E possivel perceber neste tipo de estrategia um deslocamento dos 

protocolos da etica cinemanovista no que se refere ao relacionamento com o 

publico. Os dilemas dessa rela\"tio vivenciados pelo Cinema Novo sao vistos agora 

pela 6tica "marginal-cafajeste" - um modo de expressao provocante e 
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confrontador -, sobretudo no enfrentamento do "lixo cinematografico americana" (o 

que inclufa os spaghetti westerns, os kung fu, as comectias italianas, os policiais, os 

filmes de ac;;ao etc.). No folheto promocional de 0 pom6grafo (1970), intitulado 

Manifesto do cinema cafajeste, seu diretor, Joao Callegaro, define alguns pontes da 

estrategia: trata-se de abandonar as "elocubrac;;oes intelectuais responsaveis por 

filmes ininteligfveis e atingir uma comunicac;;ao ativa com o grande publico, 

aproveitando os 50 anos de mau cinema norte-americana devidamente absorvido 

pelo espectador". 

Para Carlos Reichenbach, o Manifesto do dnema cafajeste refletia a ideia de se 

fazer um cinema autoral, popular e, por que nao, comercial. 

Carlos Reichenbach - Esta e a proposta. E tern muito a ver com o memento que o 

pais estava vivendo naquele memento. Tern tudo a ver com o Tropicalismo e o 

teatro do Ze Celso. A musica, o teatro, os filmes vinham de uma censura, uma 

repressao muito grande, e neste memento trocam, a meu ver, a subversao 

da musica de protesto, do Cinema Novo, do Teatro Opiniao, pela 

transgressao. Assumir a proposic;;ao do Helie Oiticica: seja bandido, seja her6i. 

Assumir a Boca do Lixo, nonmalmente. No Tropicalismo, assumir o cafonismo, 

a barbarie ... Quem assume a Boca foi a minha gera<;ao. Era um Iugar neutro e 

libertario. 

Daquele grupo "marginal", CARLOS REICHENBACH e um dos poucos que 

permaneceu mantendo relac;;oes com a rua do Triunfo, vindo a realizar um percurso 

singular. Criado em Sao Paulo, Carlos Oscar Reichenbach Filho (Porto Alegre, 

1945) cursou a Escola Superior de Cinema Sao Lufs (1966-1967), buscando 

embasar uma cultura cinematografica com as leituras apaixonadas do Cahiers du 

Cinema e a participa<;ao nas sess5es da Sociedade Amigos da Cinemateca. 

Carlos Reichenbach - Eu tenho a sensac;;ao de que, de certa forma, em Sao Paulo, o 

Cinema Marginal, de invenc;;ao, p6s-Novo, ou mesmo Boca do Lixo, nasceu nos 

arredores da escola de cinema da Faculdade Sao Lufs, uma experiencia do 
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Padre Lopes. A Sao Luis comec;a a juntar pessoas - na Avenida Paulista - por 

causa do Luis Sergio Person, Paulo Emilio Salles Gomes, Roberto Santos. A 

inteligencia cinematografica de Sao Paulo estava Ia. Alguns cineastas que 

estavam comec;ando sua carreira freqOentavam a Sao Luis. 

A Boca ja existia. Houve um contato entre a Sao Luis e a Boca. 0 pessoal 

trouxe para a Escola o Mojica Marins, o Candeias, e aquelas pessoas que 

freqOentavam a Sao Luis mas nao freqOentavam a rua do Triunfo comec;aram 

a ter contato, a ter admirac;ao por esses cineastas "feitos pela vida, feitos pela 

tecnica". Eu fui levado a Boca do Lixo por Luis Sergio Person, quando ele 

resolveu fazer um filme com os alunos. 

Os filmes desse periodo acabaram plantando sementes em terrenos diversos. Por 

um lado, o enlac;amento de uma certa cultura cinematografica com a ironia e o 

deboche lapidados por atitudes da contracultura - cuja sintese esta no mote politico 

do Bandido da luz vermelha: "quando nao da para fazer nada, a gente avacalha e 

se esculhamba" - sedimentou uma vertente que produziu um cinema rotulado de 

marginal (ou "de inven<;ao"), que tambem germinou, com cores locais, no Rio de 

Janeiro, em Minas Gerais e na Bahia. Em Sao Paulo, ap6s uma interessante mas 

relativamente pequena produ<;ao, essa vertente se dissolveu e seus integrantes 

acabaram tomando rumos diversos. 0 advento do filme em cores ajudou a matar o 

cinema marginal - em preto e branco -, pois ao exibidor (em nome do publico) 

interessava os filmes coloridos. 

Por outro lado, as novas formas de produ<;ao engendradas pelos "marginais" (e 

pelos produtores emergentes) vao tambem adubar o terreno para a realizac;ao de 

filmes com a oferta instigante de conteudo er6tico, numa linha nitidamente 

comercial, com um movedi<;o backgrouod ideol6gico, filmes feitos por profissionais 

"formados pela vida", ancorados numa cultura cinematografica de filmes B, e com 

potencial para ocupar espac;os, atendendo a demanda criada pela reserva de 

mercado para a produ<;ao cinematografica brasileira (garantida por lei e feita 

cumprir pelo govemo militar). 
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A explorat;;ao do erotismo no cinema evidentemente nao era uma inven(;ao 

brasileira. Desde meados da decada de 1960 o cinema er6tico estava na pauta do 

publico tanto na Europa quanto nos EUA, com boa resposta de bilheteria, refletindo 

urn momenta de intensas transfonma(;oes comportamentais no campo da 

sexualidade. Aqui nao poderia ser diferente, e a produ\:So nacional, que sempre 

dialogou tanto com o produto estrangeiro quanto com a realidade brasileira, 

respondera como (in)fiel tradutora das ondas internacionais ao nosso "jeito". 

Certamente, urn fator decisivo para a materializa\:So de urn "p61o produtor" na Boca 

do Lixo foi a implementa(;ao pelo INC, a partir de 1967, de polfticas protecionistas e 

de fomento a produt;;ao, distribuit;;ao e exibi(;ao de filmes nacionais. A reserva de 

mercado no circuito comercial representava "uma garantia minima de sobrevivencia 

ao cinema brasileiro" e, mais do que isso, provocou o surgimento de urn mercado 

"solicitando" filmes. Com a ampliat;;ao da reserva de mercado para a exibi(;ao e 

outros sinais de estruturat;;ao do amparo a produ(;ao cinematografica brasileira 

emanados do poder, consolida-se uma expectativa por filmes nacionais. Por outro 

lado, deve-se ter em conta o regime de exce\:So em que vivia entao o pafs, sob o 

Ato Institucional n. 5 (a partir de dezembro de 1968), o que fazia da censura co

produtora da industria cultural. 

Se As libertinas ja apontava o movimento da produt;;ao paulista em dire(;ao ao 

cinema er6tico, a rua do Triunfo entra em alerta (ja tendo assistido a Os paqueras, 

produ(;ao carioca de Roberto Farias dirigida por Reginaldo Farias) com Audada, a 

furia dos desejos (1970), filme em tres epis6dios de Carlos Reichenbach e Antonio 

Lima, uma especie de start do processo, fundamentando a formula "produ(;ao de 

baixo custo + erotismo + titulo apelativo". 

Na Boca do Lixo, esse modelo logo come(;ou a tomar forma e a dar lucro. Enquanto 

as praticas do cinema marginal paulista esmaeciam, germinava urn cinema 

(er6tico) popular brasileiro que logo seria enquadrado em urn genero abrangente 

rotulado por seus opositores de pornochanchada, nomeat;;ao depreciativa utilizada 
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inicialmente pela imprensa, pelos formadores de opiniao e, depois, pela sociedade 

em geral. 

A partir do desejo (e da vontade) de estabelecer contato com o publico - as classes 

populares -, come~ a fermentar na Boca do Lixo uma massa crftica que buscara 

enfrentar, a seu modo, as tens5es dos campos da criac;;2io e do entretenimento, da 

arte e da linha de produc;;2io. No inicio da decada de 70, ja e possfvel perceber a 

estruturac;ao de urn consistente potencial produtivo marcado por uma relac;;2io 

objetiva/pragmatica com o umercado" e a afinac;;ao de certos instrumentos na 

orquestrac;ao de urn projeto informal/conjuntural de adesao ao "gosto popular". 

Para a Boca do Lixo aflufa toda especie de "pessoal". 0 cinema e uma paixao 

comungada, com seus pecados, suas confiss5es e seu perdao. Essa comunhao fez a 

hist6ria de uma cumplicidade, de urn jogo sem regras chamado aventura. Assim, Ia 

acabaram aportando uprofissionais" em busca de trabalho e reconhecimento. 

Todos, de certo modo, come~vam. 

E o case de cLAUDIO PORTIOLI (Presidente Prudente, SP, 1935), urn dos principais 

fot6grafos da Boca. Antes de se dedicar a fotografia, Portioli foi eletricista no filme 

0 cabeleira (Milton Amaral, 1962)13 e exerceu outras func;5es tecnicas, 

principalmente a de maquinista, ganhando notoriedade por sua contribuic;ao criativa 

ao classico de Roberto Santos, A hora e a vez de Augusto Matraga (1965), ao 

improvisar uma grua de madeira utilizada em varies mementos da filmagem. Em 

1971 radica-se na Boca do Lixo e faz o seu primeiro trabalho como diretor de 

fotografia em Cio, uma verdadeira hist6ria de amor, dirigido por Fauzi Mansur, 

parceria que se manteria por varies filmes. Em seguida, fotografa o primeiro filme 

(os anteriores eram de epis6dios) inteiramente dirigido por carlos Reichenbach, a 

comedia juvenil A corrida em busca do amor (1971), e o drama A casa das 

tentar;oes (1973), do critico e cineasta bissexto Rubem Biafora. 

Claudio Portioli - No comec;o s6 tinha o Massaini e o pessoal das distribuidoras 

(estrangeiras). 0 primeiro, acho que foi o Galante, que montou escrit6rio. 0 

pessoal foi indo para Ia. Af, o que acontece? Todo mundo foi para Ia. AI virou 
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aquele monstro. Ai virou uma Hollywood, porque se fazia filme Ia. A Boca era 

gostoso, porque voce estava num bar e as vezes em meia hera a gente 

resolvia fazer urn filme: 

- 0 que voce tern? 

- Eu tenho a camera. 

- Eu tenho dez latas de negative. 

- E voce, o que e que tern? 

- Ah, eu tenho uma notinha aqui. 

- 0 Ody Fraga faz o roteiro. Fulano ve o que e que tern pronto. 

E saia o filme. Agora, se os filmes nao tinham muita qualidade, nao tinham 

muito isso ou aquila... Mas era urn cinema que dava urn impulse, dava 

emprego. Muita gente aprendeu a fazer cinema, muita gente aprendeu a 

iluminar, muita gente aprendeu a ser eletricista, assistente de camera. Muita 

gente aprendeu a ser um monte de coisa. 

Rua do Triunfo esquina com Vit6ria 

Desenvolvendo formas de produc;ao e produtos "independentes", desligada dos 

estratos intelectuais dominantes, a Boca do Lixo - ou rua do Triunfo esquina com 

Vit6ria - pode ser considerada como urn "Iugar" onde se praticou uma experiencia 

especffica de produc;ao num setor da industria cultural - o cinema. Uma experiencia 

diversa daquela desenvolvida pelas elites culturais (e do cinema) amparadas pelo 

investimento estatal. Um cinema voltado, basicamente, ao entretenimento das 

classes populares, e realizado por pessoal egresso dessas mesmas classes. Trata

se, certamente, de uma produc;ao desigual, em que se reconhece uma certa 

hierarquia de produtores, diretores, tecnicos, elenco etc., diferenc;as que perpassam 

todo o processo de produc;1iio-distribuic;1iio-exibic;1iio. 

Uma questao recorrente e controversa, desde sempre, e que "nem tude e Boca". 0 

que significa tentar diferenciar tipos de produc;ao, pretensoes autorais, hierarquizar, 

separar o joio do trigo. Alguns rejeitavam o r6tulo e preferiam algo urn tanto epico 
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como "cinema da rua do Triunfo", outros achavam que tudo nao passou de 

ajuntamento ca6tico, como um garimpo. Ser ou nao ser Boca do Lixo parece ter 

sido uma questao de procedimentos cinematograficos, e de rela(;i!io com o publico. 

Ou uma etica. 0 depoimento de Ozualdo Candeias a publica(;i!io 30 Anos de Cinema 

Paulista, em 1980, ensaia uma defini~o que parece ter sido corrente na epoca. 

Cinema da Boca nao existe. 0 que existe e um cinema paulista que se 

estruturou dentro de uma realidade e dentro de uma necessidade de mercado, 

que tem uma caracterfstica perfeitamente diferente da do Rio. [ ... ] A 

chamada Boca, a rua do Triunfo, nada tem a ver com o nfvel das produt;oes. A 

rua, esse local, esse quarteirao, tem uma funt;ao que pode ser profissional e 

social, e cada um faz a fita que quer. A fita do Massaini nao tem muito a ver 

com a fita, por exemplo, de um Custodio Gomes ou de um Wilson Rodrigues. 

E, no entanto, se diz que tudo e Boca. 0 Galante fazendo uma fita, se ele faz 

como Khouri e uma coisa, se ele vai fazer com um tal de Agenor e outra. [ ... ] 

Aqui ha uma produt;fio Jigada as necessidades de mercado e mais ou menos 

assim dentro de uma linha industrial, que nao depende do dinheiro do 

Govemo14
• 

Hoje, porem, com alguma distancia no tempo, acredito ser possfvel identificar no 

movimento geral do cinema brasileiro um "ciclo da Boca do Lixo", que procuro 

apresentar e analisar por meio de uma narrativa tecida como uma trama a partir 

das biografias, dos depoimentos e do material bibliografico de alguns de seus 

principais atores/agentes. Tendo em vista alcanc;ar uma melhor compreensao de 

aspectos fundamentais desse ciclo - a base economica (as condi~oes materiais), os 

filmes (uma ampla e desigual produ~o), as rela~oes estabelecidas com a sociedade 

-, este foi dividido, algo arbitrariamente, em tres periodos. 

Um primeiro tempo compreende os anos de 1970 a 1975, quando a rua do Triunfo 

torna-se um polo de atra~o para o pessoal que quer "fazer cinema", periodo em 

que predominam uma certa aventura artistica, uma produ(;i!io sustentada por uma 

economia de capital "selvagem", e rela~es de trabalho solidarias e primitivas. 
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Procurando enfrentar a ocupa~o estrangeira na exibi~o, atendendo a diversos 

segmentos do mercado, numa polftica "de substitui~o de importa~oes" (em 

conformidade com os I e II PNDs - Plano Nacional de Desenvolvimento -

implementados pelo regime militar), realizam-se filmes - "similares nacionais" - a 

toque de caixa e a todo vapor. 

Urn segundo tempo, por assim dizer, na hist6ria da Boca do Uxo foram os anos de 

1976 a 1982, perlodo em que a produ~o (o capital) tende a se concentrar e os 

produtos a se hierarquizar. Uma "segunda gera~o", surgida na propria rua do 

Triunfo, amplia a ocupa~o de espa~s no comercio cinematografico, produzindo 

filmes formalmente mais cuidados e consolidando, em seu ambito, reputa~oes 

artfsticas e financeiras. Como todo o Cinema Brasileiro, a Boca do Lixo e tambem 

marcada pela entrada em cena, de forma atuante, da Embrafilme - a empresa 

estatal parece ser uma especie de Outro cinematografico da Boca. 

A partir de 1983, com a crise que se abate sobre a economia brasileira de maneira 

geral eo setor cinematografico em especial, abre-se urn terceiro tempo na hist6ria 

da Boca, marcado pela dissolu~o de suas (frageis) estruturas, em decorrencia do 

esgotamento da 16gica que regulava sua produ~o e os generos produzidos, e pela 

tentativa, com base na mesma 16gica, de enfrentar o rude golpe da entrada 

indiscriminada no mercado brasileiro dos filmes de sexo explfcito estrangeiros. Urn 

tempo de agonia para a Boca do Lixo. 
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NOT AS 

1 Como observa Tunico Amancio (2000, p. 39): "0 'apadrinhamento' por parte de 

segmentos militares mais sensfveis a questao cultural foi fundamental para o estreitamento 

das rela~oes entre os setores da atividade cinematografica e o Estado. Tanto o coronel 

Jarbas Passsarinho quanto o coronel Ney Braga, que o sucedeu no Ministerio da Educa~ao e 

Cultura, lideravam grupos de pressao bastante influentes junto aos 6rgaos encarregados do 

planejamento dos recursos da Uniao. E ambos foram os autores de inumeras iniciativas na 

area cultural. 0 reconhecimento deste empenho por parte de alguns representantes da area 

cinematografica fez selar, simbolicamente, urn pacto firmado entre o cinema e o Estado, 

deixando entrever urn canal solido para a manuten.;;ao das conversa~oes e a possibilidade 

de concretiza~ao de urn horizonte hist6rico para o cinema brasileiro." 

2 In Ismail Xavier (1996, p. 66). 

3 A este respeito ver Jose Mario Ortiz Ramos (1987, p. 402). 

4 A esse respeito ver Maria Rita Galvao (1981). 

5 Cf. Ramos (1987a, p. 314). 

6 Dentre os filmes produzidos por Augusto Cervantes destacam-se: Sina de aventureiro 

(1957); Meu destino em suas maos (1961); A meia noite levarei sua alma (1964); Esta 

noite encamarei no teu cadaver (1966); 0 estranho mundo de Ze do Caixao (1967). Pelo 

produtor, atraves da MASPE Filmes: Meu nome e Tonho (1969); Dgajao volta para vingar 

(1971); A virgem e o machao (1973); Como consolar viuvas (1975); Exdta(;ao (1976); 

Nolte em chamas (1977); Mulher, mufher (1980); Pafilcio de Venus (1980); A temea do 

mar (1980); A fame do sexo (1981); 0 sexo nosso de cada dia (1981); Erotica: temea 

sensual (1983); Volupia de mulher (1984); Gozo aludnante (1984); Senta no meu que eu 

entro na tua (1984); Mulheres taradas par animais (1986); Lazer, exdta(;ao sexual (1986). 

7 Cf. Ramose Miranda, 2000. 

8 "A. P. Galante. 0 Rei do Cinema Erotica", entrevista concedida a Joao Silverio Trevisan em 

1982 e publicada na revista Rime Cultura. Cf Trevisan (1982, p. 72). 

9 Idem, p. 73. 

10 Idem, p. 73. 

11 Filmografia de Osvaldo de Oliveira: 0 vigilante rodoviario (foto.) - 2 epis6dios: '0 

contrato' e '0 fugitivo' {1962); 0 vigilante contra o crime (foto.) (1963); 0 vigilante e os 
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cinco valentes (foto.); 0 vigilante em missao secreta (foto.) - 4 epis6dios: 'Aventura de 

Tuca', '0 aventureiro', A experiemcia' e 'Terra de ninguem' (1964); Heranr;a sangrenta 

(foto.) (1965); 0 misterio do Taurus (foto.)- 4 epis6dios: 'Formula de gas', 'Cafe marcado'; 

'0 suspeito'; '0 garimpo' (1965-1968); 0 caso dos irmaos Naves (foto.) (1967); Viagem ao 

fim do mundo (foto.) (1967); Trilogia do terror (foto.), 2° epis6dio: "Procissao dos mortos" 

(1968); Panca de valente (foto.) (1968); 0 agente da lei {foto.) (1968); 0 cangaceiro 

sanguinaria (foto. e dire!;iio) (1969); Corisco, o diabo loiro (foto.) (1969); 0 cangaceiro sem 

Deus (foto. e dire!;iio) (1969); 0 pom6grafo (foto.) (1970); Sertao em festa (foto. e 

dire~ao) (1970); Guerra dos peiados (foto.) (1970); 0 homem do corpo fechado (foto.) 

{1970); No rancho fundo (foto. e dir~ao) (1971); Luar do sertao (foto. e dire~ao) (1971); 

Cassy Jones, o magnifico sedutor (foto.) (1972); Rogo a Deus e mando bala (foto. e 

dire~ao) (1972); Os garotos virgens de Ipanema (Purinhas do Guaruja) (foto. e dire~ao) 

(1973); A superfemea (foto.) (1973); Mestir;a, a escrava indomavel (foto.) (1973); 0 

marginal (foto.) (1974); Gente que transa (Os imorais) (foto.) (1974); A noiva da noite 

(Desejo de sete homens) (foto.) (1974); Cada um da o que tem - 3° epis6dio: 'Grande 

voca!;iio' (foto.) (1975); 0 casal (foto.) (1975); 0 roubo das caldnhas - 2° epis6dio (foto.): 

'I love bacalhau' (1975); 0 homem de papel (Volupia do desejo)(foto.) (1975); Kung Fu 

contra as bonecas (foto.) (1975); Ja nao se faz amor como antigamente - 3 epis6dios 

(foto.): 'Oh, duvida cruel'; '0 noivo'; 'Fior-de-lys' (1975); As meninas querem ... os coroas 

podem (foto. e dire!;iio) (1976); Etas sao do baralho (foto.) (1976); Intemato de meninas 

virgens (foto. e dire!;iio) (1977); 0 crime do Ze Bigoma (foto.) (1977); Pensionato das 

vigaristas (foto. e dire!;iio) (1977); 0 bem dotado, o homem de Itu (foto.) (1977); Fugitivas 

insaciaveis (foto. e dire!;iio) (1978); A filha de Emanue/le (foto. e dire~ao) (1978); 0 

car;ador de esmeraldas (dire!;iio) (1978); Os trombadinhas (foto.) (1978); Hist6rias que as 

nossas babas nao contavam (foto. e di~o) (1979); Borde/, noites proibidas (foto. e 

dire~ao) (1980); A prisao (foto. e dire~ao) (1981); Curral de mulheres (foto. e dire~ao) 

(1982); A femea da praia (foto.) (1983); Bacanais da ilha das ninfetas (foto. e dire~ao) 

(1984); Ilusao sangrenta (foto.) (1985-1987); Presenr;a de Marisa (foto.) (1986-1988). 

12 
Designa~ao proposta por Jairo Ferreira (1986). 

13 0 cabe/eira e um filme de canga~o em cores produzido por Nelson Teixeira Mendes, uma 

das ultimas produ~oes realizadas por empresas do interior paulista. Interessante observar 

que neste filme estiveram envolvidos profissionais que marcariam sua presen~a na Boca do 

Lixo: Pio Zamuner, Oswaldo de Oliveira, Ozualdo Candeias e John Doo, entre outros. 
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14 Trechos de depoimento de Ozualdo Candeias a publica~o 30 Anos de Cinema Paulista 

(Funda{;ao Cinemateca Brasileira, 1980, p. 86). 
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CAPITULO 2 

A TOQUE DE CAIXA E A TODO VAPOR: 1970-1975 

o impulso da Boca do Lixo em direc;;ao a produ<;ao de filmes com temas 

"er6ticos" teve forte influencia de duas comedias cariocas que alcanc;;aram 

grande exito no mercado, gerando uma forte onda na produ<;ao mainstream 

(por oposic;;ao a marginal): Os paqueras (1969), primeiro trabalho de direc;;ao 

de Reginaldo Faria, e Mem6rias de um gigolo (1970), dirigido pelo veterano 

Alberto Pieralise, com atuac;;ao e produ<;ao de Jece Valadao. Esses filmes, 

juntamente com Adulterio a brasileira (1969), filme em tres epis6dios realizado 

por Pedro Carlos Rovai em Sao Paulo, podem ser considerados os fundadores 

de um "genero"1
• Exemplares tipicos das primeiras comedias er6ticas, 

misturavam ingenuidade e malicia, "os dilemas do dar e do comer", segundo 

os chavoes contestadores (juventude/liberdade X conservadorismo/repressao) 

no campo do comportamento dos anos 60 e 70. Com um tratamento 

cinematografico convencional, os filmes traziam alguns cuidados na elabora<;ao 

do roteiro, na escolha do elenco, e eficiente trabalho de direc;;ao. 

Ao se analisar as fichas tecnicas das produc;;oes dos anos 1970-1975, observa

se a existencia de um conjunto de filmes "desse tipo" realizados -

principalmente no Rio de Janeiro - por produtores, diretores, elenco e equipe 

mais tarimbados, numa especie de recrutamento de certa competencia que 

permite a legitimac;;ao do genero er6tico - a rigor, comedias de costumes com 

doses atualizadas de malicia e, digamos, erotismo. Pelo seu sucesso comercial, 

esses filmes vao exercer forte influencia no mercado cinematografico, 

iluminando o caminho da produc;;ao da Boca do Lixo. 

Pode-se dizer que a comedia erotica tecnicamente bern produzida e bern 

distribuida comercialmente comec;;a a ser realizada na Boca do Lixo pela 

iniciativa de Anibal Massaini Neto, filho de Oswaldo Massaini, da tradicional 

Cinedistri, que adere ao movimento em direc;;ao aos temas picantes ao co-
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produzir com a Sincro Filmes, de Pedro Carlos Rovai, Lua de mel e amendoim 

(1970), filme em dois epis6dios com dire<;;ao de Rovai e Fernando de Barros. 

Pedro Carlos Rovai acabara de emplacar Adulterio a brasileira, um estouro de 

bilheteria que a Cinedistri distribuiu. 0 filme, com tres epis6dios, foi lan<;;ado no 

Cine Paulistano - esquina da avenida Paulista com a rua Brigadeiro Luis 

Antonio -, uma sala de freqOentadores exigentes, em que seria "uma loucura 

por um filme deste Ia", e depois foi para o Cine Iguatemy. 0 boca-a-boca 

promoveu o filme e preparou o "clima" para sua exibi<;;ao nas telas mais 

populares do Cine Olido e de outros cinemas do Centro de Sao Paulo. 

Anibal Massaini - Era uma coisa maluca. 0 Rovai ia para a cabine de proje<;;ao 

e mudava a ordem dos epis6dios a cada cinema: "Esse e mais popular, e 

melhor para encerrar o filme no Centro." 

0 lan<;;amento de Lua de mel e amendoim foi extravagante, incluindo out

doors, o que era pouco comum na epoca. Antecedendo a estreia do filme, 

foram distribuidas por<;;oes de amendoim japones numa embalagem com a foto 

do cartaz. Enfim, um trabalho de lan<;;amento. A chamada para o filme na 

midia referia "a malicia das comedias italianas, a classe das comedias 

americanas e ao humor bem brasileiro". Ou seja, mesmo com uma produ<;;ao 

de primeira linha, as referencias sao as do cinema estrangeiro, uma especie de 

aval de qualidade: os italianos entram com a malicia, os americanos, com a 

classe e n6s, com o humor. 

Criado nos escrit6rios do pai, ANIBAL MASSAINI NETO (Sao Paulo, 1945) 

acompanhava os movimentos da produ<;;ao cinematografica desde a 

adolescencia. Come<;;ou a trabalhar profissionalmente como gerente de 

produ<;;ao nos filmes de Carlos Coimbra - 0 santo milagroso (1966), 

Cangaceiros de Lampiao (1966), A madona de cedro (1968), entre outros. Em 

seguida, foi produtor executivo do filme Corisco, o diabo loiro (1969), tambem 

de Coimbra. Em 19721 em sociedade com Olivier Perroy, produziu A 
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inffdelidade ao alcance de todos, filme em dois epis6dios - "A transa", dirigido 

por Massaini, e "A tuba", dirigido por Perroy - com roteiro de Lauro Cesar 

Muniz (e com Clodovil, entao expoente da haute couture nacional, como 

figurinista). No ano seguinte, produziu, dirigiu e foi co-roteirista (com Adriano 

Stuart) de A superfemea, estrelado por Vera Fischer, uma satira ao mundo da 

publicidade que lhe valeria alguns premios pela produ~ao. 

Anibal Massaini - Era sempre uma coisa curiosa [como os filmes surgiam]. Eu 

estava em casa vendo o Jornal Nacional quando aparece uma entrevista 

do medico Euzimar Coutinho em que ele falava, naquela epoca, 1973, do 

anticoncepcional masculine. Eu pensei: "Po, que puta ideia!" E na 

ocasiao havia um sucesso, 0 supermacho [uma comedia italiana], como 

Lando Buzzanca. Pronto! Olha aqui a ideia! Vamos fazer uma satira a 
publicidade: como atingir o homem atraves da mulher. Eu tinha visto 

um filme do Person, o Cassy Jones, com 

aparentemente desconectado, os filmes do 

um tipo de humor 

[Richard] Lester, e 

construfmos uma hist6ria sem uma estrutura narrativa muito linear. A 

censura prejudicou muito A superfemea, que teve 23 cortes. 

Em 1974, amparado pelo exito de A superfemea, Massaini assume as fun~oes 

executivas na Cinedistri. Neste mesmo ano, produz As delfdas da vida, 

dirigido por Mauricio Rittner e protagonizado novamente por Vera Fischer, 

tambem na linha da comedia erotica, e investe em 0 exorcismo negro, com 

Jose Mojica Marins/Ze do Caixao, na onda de seqOelas deixadas pelo filme 

americano 0 exorcista. Em seguida, retoma o veio principal de contato com o 

publico em Cada um da o que tem (1975), filme em tres epis6dios. Massaini 

havia encontrado o filao. 

Anibal Massaini - A atividade era economicamente atraente. Era viavel. Entao, 

o que acontece? Voce tinha um mercado de 3.500 salas, na epoca, 

amplamente distribufdas pelo pais. Eram cinemas do centro de cidades, 

de periferia, do interior. E principalmente das regioes populares, onde o 
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cinema brasileiro tinha uma preferencia muito grande. E isso associado 

aos incentives - os premios adicionais de bilheteria do INC. AI e que 

entram os distribuidores e exibidores associados a produtores na 

prodU<;ao, que cresce por isso. [ ... ] E s6 pegar os numeros para 

constatar que chegamos a atingir quase 40% de publico anual, de salas. 

Os filmes brasileiros se sobrepunham aos filmes estrangeiros. 0 cinema 

brasileiro apresentava resultados. 

De fato, a resposta do publico comprovava a eficacia dos nossos filmes, e a 

Boca do Lixo revelou-se urn terrene fertil para produ<;oes que seguissem a 

formula realizar;ao rapida + baixo custo + erotismo, abarcando os diversos 

generos - comedia, drama, faroeste, policial, aventura, melodrama etc. 

Interagindo (para o bern e para o mal) com os campos tematicos e esteticos 

trabalhados no imaginario cinematografico popular pela produ<;ao estrangeira, 

o cinema da Boca do Lixo dispunha-se a disputar o mercado exibidor com o 

cinema americana como urn todo - inclusive filmes de a<;ao de segunda Jinha 

-, as comedias er6ticas e os spaghetti westerns italianos, os filmes de lutas 

marciais orientais importados de Hong Kong ... Eo que mais viesse. 

Cabe lembrar que, nesse perfodo, o sistema de exibi<;ao/mercado exibidor nao 

era tao fortemente dominado pela distribui<;ao americana - Columbia, Warner, 

Paramount, Fox, United Artists, RKO -, embora esta fosse hegemonica. Uma 

maior diversidade de filmes era oferecida aos consumidores (cuja demanda 

tam bern se diversificava) por distribuidoras que faziam circular filmes europeus 

(a francesa Franco-Brasileira, a inglesa Rank, e as independentes nacionais 

. Fama, Condor, Art, Paris Filmes, entre outras, que tambem distribulam os 

nossos filmes), japoneses (Tohei, Toho, principalmente no Estado de Sao 

Paulo) e mexicanos (PeiMex). Nos anos 70, multiplicam-se tambem as medias 

e pequenas distribuidoras vinculadas a circuitos exibidores (Haway, Ouro etc.), 

que comercializavam exclusivamente filmes brasileiros filmes brasileiros2 
• Essa 

abertura da distribui<;ao vai se intensificar no decorrer da decada, 

acompanhando o aumento da produ<;ao. 
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E neste processo que cresce a Servicine - Servi~os Gerais de Cinema de 

Alfredo Palacios e Antonio Polo Galante, empresa que procurou trabalhar com 

um leque diversificado de produtos, buscando atender OS varies segmentos de 

mercado com filmes de genero - de canga~o, sertanejos, comedias, 

melodramas - marcados pelo progressive apelo do erotismo (como se pode 

observar nos tftulos). Utilizando-se da estrategia de venda antecipada, uma 

especie de sociedade com exibidores e distribuidores, a Servicine produz, de 

1969 a 1975, uma variada gama de filmes, dos quais se destacam, entre 

outros3
: 0 cangaceiro sanguinaria (1969); 0 cangaceiro sem Deus (1969); As 

gatinhas (1970); Sertao em testa (1970); Ipanema toda nua (1970); No 

rancho fundo (1971); Paixao na praia (1971); Luar do sertao (1971); Rogo a 

Deus e mando bala (1972); As deusas (1972); Os garotos virgens de Ipanema 

(Purinhas do Guaruja) (1973); 0 ultimo extase (1973); As cangaceiras er6ticas 

(1974); Trote de sadicos (1974). 

E de se notar a estrategia inteligente de Galante e Palacios de desdobrar a sua 

produ~ao de modo a oferecer produtos diversificados a parcelas definidas de 

publico. E essa oferta de filmes de genero que possibilitara o publico 

(consumidor) perceber a existencia de uma industria cinematografica. A 

Servicine pensava o mercado como fornecedora de produtos. 

E importante destacar, nesta produ~ao inicial da Servicine, os filmes 

sertanejos, de grande aceita~o popular durante as decadas de 1960 e 1970. 

Eram fitas que tratavam de temas regionais, caipiras do Sudeste, com publico 

certo - espectadores que, procurando diversao, encontravam identidade - nas 

cidades do interior e na periferia das grandes cidades, filao que entra em 

decadencia com a "nossa" modernidade, mas que Mazzaropi4 cultivou ate os 

anos 1980 com enorme sucesso. 

No rancho fundo e Luar do sertao, ambos fotografados e dirigidos por Osvaldo 

de Oliveira, apresentavam uma estrutura basica de comicidade e romantismo 
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envolvida por canc;:oes, aproximando-se da forma de filme musical. "A 

simplicidade da vida do campo; as canc;:5es sertanejas em cenas inesqueciveis; 

Tonico e Tinoco, com as mais lindas canc;:oes, apresentando a beleza e a 

simplicidade da vida sertaneja; um filme que reune os maiores comicos do 

repert6rio popular como Simplicia, Saracura, Nha Barbina" - eram algumas 

das frases promocionais sugeridas pelos folhetos dirigidos a distribuic;:ao desses 

filmes. 

Carlos Reichenbach - Eles [Galante e Palacios] produziram alguns dos 

melhores filmes caipiras que o Brasil ja produziu. Sertao em festa foi um 

sucesso estrondoso, com Tiao Carrero e Pardinho, os melhores cantores 

de musica sertaneja que Sao Paulo ja viu. [ ... ] Aquilo e o supra-sumo. 

Eles sao o Tom Jobim do sertanejo. Eu filmei com eles, inclusive. 

Alem de se abrir a varios generos, a Servicine apostou em diretores 

estreantes. Foi o caso de ALFREDO STERNHEIM (Alfredo Davis Sternheim, Sao 

Paulo, 1942), que debutou na direc;:ao de cinema com Paixao na praia, uma 

produc;:ao de Galante e Palacios, mantendo uma atuac;:ao consistente como 

diretor no ambiente de produc;:ao da Boca. 

Apaixonado por cinema desde a juventude, ap6s uma experiencia cineclubista 5 

Sternheim foi levado a trabalhar como crftico de cinema no jornal 0 Estado de 

Sao Paulo pelo crftico Rubem Biafora. Ao mesmo tempo, com 19 anos, inicia

se na pratica do cinema como continufsta (assistente de direc;:ao) de Walter 

Hugo Khouri em A ilha (1962) e, depois, em Noite vazia (1964). Em seguida, 

dirige os documentaries de curta-metragem Notumo (1967), Flavio de 

Carvalho (1968) e Issei-Nissei-Sansei (1970). 

Alfredo Sternheim - Eu fui pra Boca do Lixo porque meu projeto de vida era 

fazer cinema e era Ia que se fazia. Era Ia que estavam os produtores. 

Todo mundo aflufa para a Boca. [ ... ] E quando me propus a fazer um 

longa-metragem, em 1970, eu fui procurar o Galante, que tinha sido 
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eletricista de A ilha e estava come\;ando como produtor, junto com o 

Alfredo Palacios. Eu levei o roteiro de Paixao na praia. Na hora, o 

Palacios, principalmente, se entusiasmou, porque era uma fita barata 

com suspense. [ ... ] 

Na Boca nao havia grandes rivalidades. Todo mundo confraternizava nos 

bares da regiao. Claro, como em todo Iugar havia uma competi\;aO, 

saudavel, sem grandes embates. Cada urn queria conquistar o produtor 

com seu roteiro. 

Depois de Paixao na praia (1971), urn melodrama protagonizado por Norma 

Bengel!, Sternheim foi convidado pelo produtor Elias Cury Filho para realizar o 

segundo filme, 0 anjo loiro (1972), urn drama inspirado no classico 0 anjo azul 

(de Josef von Sternberg). Para o papel principal ele convidou a iniciante Vera 

Fischer, "enfrentando os preconceitos de que eta era s6 mais uma miss Brasil 

cheia de beleza, mas chatinha e sem talento". 0 anjo loiro foi urn sucesso 

extraordinario e "Vera provou o contrario, ja mostrando paixao pelo cinema, 

paixao pelo trabalho, contagiando toda a equipe". Em seguida, dirige Rossana 

Ghessa, tambem atriz com sex appeal, em Pureza proibida (1974), urn 

melodrama - a hist6ria de uma freira com urn amor reprimido, roteiro da atriz 

Monah Delacy- produzido pela propria Rossana. 

0 maior desafio para o diretor veio com Lucfola, o anjo pecador (1975), talvez 

a mais ambiciosa produgio da Servicine. Adapta\;ao do romance Luciola de 

Jose de Alencar, tambem protagonizado por Rossana Ghessa (com Helena 

Ramos como coadjuvante), o filme, co-produzido e distribuido pela 

Embrafilme, teve expressive resultado comercial. 

Alfredo Sternheim - Lucfola [ ... ]eo unico filme de epoca que eu fiz, urn drama 

de epoca. Foi uma fita muito dificil de fazer em 35 dias - o prazo que o 

Galante deu. A gente teve de alugar carruagens, havia cenas com 80 

figurantes, vestidos como no seculo XIX. A procura de ambientes foi 

dificil, pegamos loca\;5es complicadas - Teatro Municipal, Palacio dos 
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Campos Eliseos etc. Cada coisa era filmada num pedacinho. Eu amei 

fazer este filme. E Lucfola teve uma coisa legal, que aconteceu 

inesperadamente: o filme foi para o Festival de Teera. Foi bom, nao s6 

por viajar, como por me permitir ver a rea~ao de um publico 

completamente diferente do nosso a um filme meu. 

Embora mascarada, a questao autoral - uma questao da arte cinematografica 

daquele perfodo - sempre permeou a pauta da produ~o audiovisual brasileira, 

impregnando as formas institucionais do Cinema Brasileiro. Como ideologia, 

norteou as formas de investimento da Embrafilme: o (cinema) autoral 

aproxima-se do artfstico - seja Ia o que isso for - e, nesse sentido, deve ser 

priorizado pelo Estado, ao qual cabe financiar a arte. Efetivamente, podemos 

dizer que a Embrafilme, em muitas de suas praticas (de avalia~ao de projetos, 

por exemplo), de certo modo pos em marcha uma politica autoral, "que 

ressaltava a individualidade da obra de alguns cineastas que, 

independentemente das pressoes do sistema de produ~o, conseguiam 

garantir a unidade de sua produ~o. 0 objetivo do movimento era claro: [ ... ] 

distinguir arte de industria; destacar o papel decisive do autor individual sobre 

a equipe; declarar a independencia da inven~o em face das pressoes do 

produtor; decretar a autonomia da imagem em rela~o ao roteiro; encontrar, 

enfim, na linguagem cinematografica, os elementos de sua legitima~ao 

enquanto obra de arte"6
. Um exemplo gritante sao as fichas tecnicas dos filmes 

que constam dos anuarios publicados pela empresa, que nao trazem os nomes 

dos produtores, dos executives e/ou dos diretores de produ~ao dos filmes, 

valorizando exclusivamente a dire~ao - "um filme de" - e os creditos artfsticos. 

No contexte de produ~o do filme culto, a ideia de realizador era voltada para 

a experimenta~ao da linguagem cinematografica e a expressao pessoal. 0 

diretor/autor e seu filme nao tinham como referencia importante a rela~ao com 

o publico, ao menos em termos numericos e empresariais. A crftica favoravel, 

nacional e internacional, premios em festivals, a repercussao nos meios 

intelectuais eram objetivos nao declarados, mas que significavam "o sucesso". 
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Evidentemente, as pretensoes autorais tambem se projetavam sabre os 

realizadores da Boca do Lixo. Porem, fazer o "seu" filme passava por criterios 

bastante objetivos. A industria da Boca do Lixo nunca investiu diretamente 

numa politica autoral (de diretores), preocupando-se mais em adaptar-se 

como fornecedora de produtos para atender as demandas do publico/mercado. 

No contexte de produ~o do filme popular e de mercado (e, de certa forma, 

inculto), o desejo de "fazer o meu filme" implicava sensibilizar produtores a 

investir, na expectativa do lucro. A linguagem e a expressao pessoal eram 

voltadas para garantir um mfnimo de qualidade narrativa para o filme, para 

que este rendesse bastante dinheiro. 0 rendimento financeiro significava um 

aval do publico e que o "autor" teria, ao menos, a possibilidade de realizar 

outros filmes. 0 faturamento era o melhor crftico da Boca do Lixo e rendia 

tanto dinheiro quanta respeitabilidade do meio profissional. Um "autor" 

reconhecido era aquele que sabia fazer e ganhar dinheiro. 

Aos diretores da Boca do Lixo talvez restassem as tensoes decorrentes da 

"autoria" - ser responsabilizado pelo sucesso ou pelo fracasso de bilheteria de 

um projeto. Ali se tratava, se discutia, se fazia cinema o tempo todo, mas o 

eixo era o mercado e a competencia em enfrenta-lo, e nao a discussao de 

propostas ou a percep(;ao intelectual de um processo cultural, caracterfsticas 

de movimentos autorais. 0 cinema da Boca foi basicamente um movimento de 

produtores. 

A emergencia dos produtores 

Os produtores da Boca do Lixo eram figuras centrais de um processo 

econ6mico que envolvia a produ~o, a distribui(;ao e a exibi<;:ao de filmes. 

Captadores de recursos, administradores, investidores, negociadores, entre 

outras habilidades (com alguns adjetivos nao muito elogiosos), foram os 

responsaveis pela circula<;:ao do capital e do credito, pelo investimento em 

meios de produ~o - cameras, material de ilumina(;ao, maquinaria e ate 

estudios - e tambem par problemas trabalhistas. Esse papel do produtor, na 
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escala da Boca do Lixo, revestia de um verniz industrial o processo produtivo 

ali praticado. 

Entretanto, era usual a subordina<;ao do produtor aos interesses dos 

distribuidores e exibidores. Formava-se assim uma corrente em que o exibidor 

determinava (segundo 6bvios criterios de faturamento) a encomenda ou 

aceitava propostas ja orientadas; o produtor executava o projeto comprimindo 

a aplica<;ao dos recursos (o que envolvia a regula<;ao das condi<;oes de trabalho 

e dos salaries), e os artistas e tecnicos - o que inclui o diretor- o realizavam. 

De modo geral, como ocorre na produ<;ao cinematografica de qualquer latitude, 

os interesses dos produtores e dos artistas e tecnicos eram diferentes: uns 

querem fazer cinema, outros querem fazer comercio. Mas a qualidade dos 

filmes dependia muito mais de quem os realizava do que do objetivo do 

produtor- com exce<;oes, e clara. 

Essa convivencia entre produtor e distribuidor/exibidor seria aprimorada ao 

Iongo dos anos 1970, tornando algumas produtoras (e produtores

investidores) em uma especie de fornecedoras de filmes de encomenda. 

Antonio Polo Galante, o Midas da rua do Triunfo, esclarece alguns pontes do 

(seu) modo de produzir na Boca: 

Eu sou um produtor bem-sucedido, os meus filmes todos dao resultados, 

porque eu tenho um esquema diferente de produzir. Eu nunca produzo 

sozinho. Eu produzo o filme com meu dinheiro e vendo 50% ao exibidor 

pelo custo da producfto. Ai ele me paga a prodw:;ao e 50% e dele. Ja 
comer;;o outro filme com esse dinheiro e com o lanr:;amento garantido. 

[ ... ]Norma/mente, quem distribui meus filmes sao a Empresa Sui-Paulista 

ou a Paris Filmes. Ou qualquer distribuidora, desde que fa171 neg6cio 

comigo em 50%. Eu s6 produzo. Eu sou o camarada que da mais trabalho 

ao pessoal de cinema7
• 

Em entrevista concedida a Inima Simoes ele explicaria melhor o ponto: 
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Eu tenho um certo cn§dito porque eu entrego fi/me no prazo marcado, 

contrato profissionais responsiJVeis, pago a altura do que pedem e tenho 

filme pronto para o dia que ele precisa cumprir o decreta. Esse e o meu 

sucesso. 50% e Galante; quem paga a minha produr;;ao eo exibidor. 

0 cinema da Boca da Lixo era feito de elos interligados - produ~o, distribui~ao 

e exibi~ao -, uma cadeia produtiva de tipo industrial. Os depoimentos de 

Galante sintetizam bern esse sistema de produ~o: cn§dito (dinheiro alheio}, 

tempo de filmagem reduzido, compressao de custos, espfrito profissional e lei 

da obrigatoriedade. Embalados por urn selvagem processo de acumula~ao. 

Nem todos os produtores operavam do mesmo modo. Era frequente tambem o 

produtor come~ar investindo sozinho e depois se associar a urn exibidor (e/ou 

distribuidor) visando a finaliza~ao do filme e a garantia da exibi~ao. De certo 

modo, agindo desta maneira o produtor assegurava certa liberdade de a~o, o 

filme era mais "seu". Os compromissos vinham depois do trabalho artfstico 

realizado, podendo obter maiores vantagens - investimentos maiores, circuito 

exibidor de primeira linha etc. - se tivesse para oferecer urn produto com mais 

qualidade e com maior potencial de performance de bilheteria. 

Manoel Augusto Sobrado Pereira, o Cervantes da MASPE Filmes, por exemplo, 

levava a produ~ao ate o final das filmagens com seu proprio dinheiro, dando 

bastante importancia ao still - a fotografia de cena. Quando terminavam as 

filmagens, fazia urn album com as fotos de cena do filme, e com esse material 

ele negociava o acabamento e o lan~amento - c6pias, publicidade, circuito etc. 

- com os distribuidores. 

Para Alfredo Sternheim, diretor que trabalhou sob contrato com os mais 

atuantes produtores da Boca, quem melhor personificava a figura do produtor 

era Alfredo Palacios, que conciliava a imagem tradicional - do tipo que a gente 

conhece pelos livros, nos moldes hollywoodianos - com as exigencias da Boca 
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do Uxo. Rigoroso nos prazos, mas paternalista, Palacios muitas vezes trazia a 

ideia para o filme e encomendava o roteiro. Sternheim destaca tambem, como 

bastante representative do sistema, Elias Cury Filho, que, tendo ingressado no 

mercado cinematografico pela distribui\;ao, era reconhecido pelo tino 

comercial, por sua habilidade "espetacular" em trabalhar o lan\;amento dos 

filmes, criando um clima de expectativa com material de publicidade em 

jornais, orientando a confec~o dos cartazes, "fazendo" as salas exibidoras. 

No espectro de produtores da Boca do Lixo e possivel distinguir, nesta primeira 

fase (1970-1975), uma grada\;ao que vai de um polo mais elitizado, "de 

classe", como a Cinedistri de Osvaldo Massaini e Anibal Massaini, ate empresas 

e produtores como o experiente e ousado Manoel Augusto Cervantes, os 

sagazes investidores Alfredo Palacios e A. P. Galante, Elias Cury Filho (da 

Brasecran), Alfredo Cohen (da Brasil Internacional), Adone Fragano (Olympus 

Filmes), Cassiano Esteves (E. C. Distribuidora e Importadora e Marte Filmes) e 

varies outros menores. 

Alfredo Sternheim - Havia realmente uma hierarquia. Havia produtores classe 

A, como o Oswaldo Massaini, que se sentia um rei, com uma certa 

razao, porque era o unico produtor que tinha uma "Palma de Ouro" no 

escrit6rio. Na ante-sala do escrit6rio dele havia uma vitrine com a 

"Palma de Ouro". Quem e que podia ter isto? 

A partir de 1975, quando passa a atuar mais agressivamente no mercado 

como distribuidora, a Embrafilme buscaria incorporar em suas praticas alguns 

metodos da Boca do Uxo, como, por exemplo, "o avan\;o sobre a distribui\;ao", 

isto e, o adiantamento da receita ao produtor, que poderia utiliza-lo na feitura 

do filme. Esse metodo trabalhar com dinheiro adiantado pelo 

distribuidor/exibidor -, utilizado no setor privado, foi, como vimos, 

fundamental para o exito alcan\;ado pela Servicine. Paradoxalmente, depois de 

Lucfola, o anjo pecador, filme com que, pela primeira vez, contou com recursos 

e servi\;OS - avan\;O sobre a distribui\;ao - da estatal Embrafilme, a Servicine 
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se desfez. Separados, Palacios e Galante continuaram produzindo, o primeiro 

com a Kinoarte Filmes e o segundo com a Produc;oes Cinematograficas 

Galante. 

Feitos pela vida, formados pe/a tecnica 

Os produtores proveem a base economica, mas quem realiza os filmes sao os 

artistas e tecnicos. No infcio dos anos 1970 estava em curso o 

desenvolvimento de um mercado de trabalho para profissionais (e iniciantes) 

de forma<;ao e origens diversas, que encontraram no efervescente ambiente da 

rua do Triunfo um campo para se afirmarem. Em sua maioria, eram 

trabalhadores - diretores, roteiristas, fot6grafos etc. - que estavam sendo 

"feitos pela vida, formados pela tecnica" no caldo cultural da Boca do Lixo. 

Um dos profissionais atraidos para a Boca foi FAUZI MANSUR (Fauzi Abdalla 

Mansur, Sao Paulo, 1941). Tendo assistido aos curses da Comissao Estadual de 

Cinema e da Escola Superior de Cinema Sao Lufs, nos anos 60, Mansur iniciou

se profissionalmente na atividade fazendo assistencia de montagem de Glauco 

Mirko Laurelli em Riacho de sangue (Fernando de Barros, 1965) e Anjo 

assassino (Dionisio Azevedo, 1967). Assistente de direc;ao de Carlos Coimbra 

em Cangaceiros de Lampiao (1966) e Madona de cedro (1968), realiza em 

1969 seu primeiro filme, Deu a louca no cangar;o (em co-dire<;ao com Nelson 

Teixeira Mendes), dirigindo tambem a montagem final da fita, que considera 

"seu aprendizado na pratica de direc;ao". Ainda em 1969 dirige a comedia 

2000 anos de confusao e, no ano seguinte, A ilha dos paqueras, ambos com 

roteiro e atuac;ao de Dede Santana. A partir dai, buscando uma expressao 

pessoal, dedicou-se a temas dramaticos com clima er6tico, realizando, em 

1971, Cia, uma verdadeira hist6ria de amor. 

Cia, uma verdadeira hist6ria de amor e o primeiro filme de Claudio Portioli 

como diretor de fotografia. A parceria Fauzi e Portioli renderia uma serie de 
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filmes dos mais variados gemeros, dentre os quais os sucessos de publico, e 

com algum aceno da critica, Sinal vermelho - as femeas (1972), que lan<;;ou 

Vera Fischer como atriz, e Seduc;ao (1974), filme bem produzido, com 

pretensoes artfsticas, que visava atrair um publico "zona Sui", com Sandra 

Brea e Ney Latorraca no elenco. 

0 roteiro inicial de Cio, uma verdadeira hist6ria de amor era do novato Luiz 

Castillini, que trabalhava na area operacional - camera, proje9io, videotape -

da antiga TV Tupi. 

Luiz Castillini - Foi uma coisa engra<;;ada. Eu trabalhava na antiga TV Tupi, na 

area operacional, mas fazia algumas tentativas de escrever, ja que 

estava num meio em que a escrita - novela, teleteatro etc. - era 

importante. Numa ocasiao surge o Salatiel Coelho (que era sonoplasta) 

me dizendo: "Castillini, eu tenho uma ideia e tem um produtor querendo 

filmar, mas eu nao sei escrever. Voce escreve pra mim?" Eu nunca tinha 

lido um roteiro, mas resolvi encarar. Ele me deu uma fita gravada com 

as linhas gerais da hist6ria, mais algumas indica<;;oes da divisao do texto. 

E entao eu escrevi Uma verdadeira hist6ria de amor, que, com algumas 

modifica<;;oes no texto, resultou num bom filme do Fauzi Mansur, bem 

realizado, bem dirigido. 

Antes de ser contratado como tecnico da TV Tupi, onde permaneceu por dez 

anos, LUIZ CASTILLINI (Barretos, SP, 1944) trabalhou como projecionista de 

salas de cinema em Barretos, sua cidade natal, e depois em Santos e Sao 

Paulo. Depois de Cio, sua carreira como roteirista na Boca do Uxo come<;;ou a 

engrenar. Trabalhando por encomenda, escreveu os roteiros de alguns 

sucessos de publico de Tony Vieira (Sob o domfnio do sexo; Desejo proibido; 

Trafdas pelo desejo), Antonio B. Thome (0 poderoso garanhao) e Roberto 

Mauro (As mu/heres sempre querem mais; Desejo violento). E uma comedia 

(0 sexo mora ao !ado) em parceria com o principal roteirista da Boca, Ody 

Fraga - que dirigiu o filme. Para Fauzi Mansur, escreveu A noite dos imbecis, 
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que acabou virando A noite do desejo, um filme cuja exibi<;ao foi proibida pelo 

regime militar. 

Luiz Castillini - A noite do desejo conta a hist6ria de dois operiirios -

interpretados por Ney Latorraca e Roberto Bolant - que, alienados do 

sistema, trabalham o mes inteiro por uma noite de farra. A hist6ria 

come<;a com os dois recebendo o salario na fabrica onde trabalham e 

saindo pela noite paulistana, onde enfrentam coisas terrfveis. Os dois 

vao sofrendo e passando por coisas que eles nao tern a menor no<;ao, 

procurando diversao e encontrando um mundo surpreendente. Dentro 

de um regime militar ferradfssimo, complicadfssimo, ingenuamente eu 

fui escrevendo o que achei que podia escrever. 0 filme foi para Brasflia e 

a Censura proibiu. Era um filme essencialmente polftico, mas nao um 

filme graficamente politico. A polftica era implfcita. Nao chegou a ponto 

deter prisoes, mas tivemos de prestar depoimento, essa coisa. 

Como Castillini, outros trabalhadores da Boca do Lixo foram recrutados nas 

emissoras de televisao. Na perseguida TV Excelsior, que em seu auge chegou a 

alugar os estudios da Vera Cruz, e cujas atividades foram encerradas em 1969, 

e na decadente TV Tupi, que fechou suas portas em 19809
• Marcos Rey, 

conhecido escritor no campo da literatura de massa - com tftulos de sucesso 

junto ao publico juvenil - que tambem foi atrafdo pela "maldi<;ao da rua do 

Triunfo", onde trabalhou como roteirista profissional, faz uma descri<;ao que 

sintetiza, com certa amargura, a condi<;ao dos trabalhadores que aflufam ao 

mercado de trabalho da Boca do Lixo (figurado no bar Soberano, espa<;o 

fundamental para aquela "industria"): 

A tarde descansava indo ao Soberano, onde tomava cafe em copo, 

testava a grossura de minhas cenas e travava contato com o infinito e 

variado elenco da Boca: gente do falecido radio-teatro, descontratados da 

TV, artistas de um circo que empenhava a lona, velhas caras da Atlfmtida, 

promessas do teatro amador, extras cronicos e ate atores e atrizes de 
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valor comprovado. Com aquele material Fitzgerald jamais poderia 

escrever "0 ultimo tubarao", nem Mailer "0 parque das corr;as". Um 

escritor latino-americano precisa se resignar com seus cenckios. Em 

livros, teatro ou filmes s6 tem sua miseria para vender0
• 

Enfim, conforme anotou Rey, "muito forasteiro entrou no Soberano para 

comprar cigarros e acabou faturando um cache numa ponta. Bastava dobrar a 

esquina para ter physique du role". 

Esse retrato das formas de recrutamento evidencia a grande mobilidade 

(trafego) dos profissionais entre areas afins com o cinema - como o teatro, o 

circo, o radio, a televisao -, tfpica de uma industria incipiente e precaria. 

Evidencia, tambem, que as especializac;oes (a divisao de trabalho) da produc;ao 

cultural ainda nao estavam bem definidas11
• Contido nessa mobilidade esta o 

acaso, recorrentemente referido pelos entrevistados como o motivo para 

"entrar para o cinema". Esse movimento em direc;§o ao ambiente 

cinematografico tambem era motivado pela percepc;ao do setor como de um 

patamar artfstico mais relevante e moderno. 

Tony Vieira e David Cardoso sao dois exemplos de carreiras bem-sucedidas na 

Boca do Lixo. Embora com percursos de vida e de obra completamente 

diferentes, eles construfram carreiras de certo modo simetricas, tornando-se 

figuras lendarias nesse universo. Ambos comec;am como atores, desenvolvem 

personagens "machoes" - marcados por caracterfsticas arraigadas no 

imaginario popular - em filmes de aventura com "mulher pelada", e depois 

enveredam pela produc;§o e pela direc;§o. Sao "her6is Boca do Lixo" para o 

publico, pelos tipos que construfram nos filmes, e para a propria Boca, pelo 

que representavam como exemplos de exito pessoal e financeiro - valores 

fundamentais para o meio da rua do Triunfo. Her6is populares que se inserem 

no imaginario processado pelas telas grandes do pafs nos anos 1970. Cidadaos 

exemplares - pelo trabalho e esforc;o - para o metier cinematografico da Boca 
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do Lixo, pelo que representam com suas trajet6rias de sucesso e 

enriquecimento. 

Aos 12 anos, TONY VIEIRA, alias, Mauri Queiroz de Oliveira (1938-1990), 

deixou a casa dos pais para acompanhar um circa que passava por sua cidade 

natal, Dares do Indaia, Minas Gerais. Nele trabalhou como baleiro, 

apresentador e trapezista, conhecendo as manhas do picadeiro e das estradas 

do interior. A partir de 1960, ja em Belo Horizonte, foi locutor de parque de 

diversoes e animador de programas de telecatch na TV. Trabalhava na TV 

Itacolomi enquanto fazia o curso do Teatro Universitario. Em 1968 mudou-se 

para Sao Paulo e passou a atuar em novelas da TV Excelsior, onde representou 

o papel principal no seriado Psiu, Taxi, sob a direc;;ao de Jose Vedovato. No 

cinema, comec;;ou em pequenos papeis, como nos dramas A vida quis assim e 

Enquanto houver uma esperanr;;a, de Edward Freund. Em seguida, atuou como 

coadjuvante principalmente em filmes com temas sertanejos, como Panca de 

valente (Luis Sergio Person, 1968), Corisco, o diabo /oiro (Carlos Coimbra, 

1969), Uma pistola para Djeca (Ary Fernandes, 1969). Passou a protagonista 

nos faroestes Um pistoleiro chamado Cavi(ma (1971) e Quatro pistoleiros em 

furia (1972), ambos sob a direc;;ao de Edward Freund 12
• 

Tony Vieira e alc;;ado ao papel de gala de filme romantico em As mulheres 

amam por conveniencia (Roberto Mauro, 1972), filme que tem uma sinopse 

sugestiva: "A hist6ria de um idealista que esta fazendo um filme numa cidade 

do interior, onde conhece uma jovem de rara beleza. Ele se apaixona por ela, 

julgando ter encontrado a pureza que tanto procurava, mas descobre que a 

jovem foi amante de um bandido e tivera outros homens em sua vida. 0 

romance continua, mas ela o abandona, voltando para os brac;;os do marginal e 

mergulhando no submundo. Ele faz sucesso em sua canreira, tornando-se um 

diretor consagrado, mas vai procurar reconquista-la para a sociedade e para a 

vida." 
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De gala, Vieira passa a diretor com Gringo, o ultimo matador (0 matador 

er6tico) (1972), valendo-se de sua experiencia e de uma oportunidade, 

conforme relata Ozualdo Candeias: 

Ozualdo Candeias - Havia um filme que era para o Freund dirigir, mas o 

Comendador (Francisco de Assis Soares, produtor) brigou com ele. 

Entao o Comendador convidou o Tony, que aceitou. E deu certo. A fita 

deu muito dinheiro. 0 Tony encheu o Comendador de mulher - um 

monte delas- e fez cinema ate o fim da vida. 

Depois de Gringo, Tony Vieira interpretou, produziu e dirigiu cerca de 15 filmes 

de "faroeste brasileiro" e policiais. Misturando sexo e aventura em produ(;oes 

de baixo custo e forte apelo para as "classes populares", aclimatou para o 

cinema nacional uma versao do her6i solitario - a servi(;o da justi(;a e do bern 

-, do mocinho justiceiro, que nasce no western americana e que, nessa epoca, 

andava circulando com sucesso nos spaghetti western italianos e nos policiais 

classe B americanos. 

Nos seus filmes, sempre referenciados no cinema B estrangeiro, certos plots 

universals - vingan<;;a, resgate da honra, solidariedade humanitaria etc. -, 

resolvidos pela violencia, coragem e desprendimento, recebem um tratamento 

cinematografico primario, plenamente adaptado as condi(;oes de produ(;ao da 

Boca. Neste "imaginario de revista de quadrinhos", Tony fez par romantico 

com Claudete Joubert em grande parte dos filmes, completando com Heitor 

Gaiotti, em papeis comicos, um trio de aventureiros. Com esse esquema 

realizou Sob o domfnio do sexo (1973), Desejo proibido (1973) e A filha do 

padre (1975), dentre muitos outros13
. 

Tony Vieira e um caso exemplar de diretor "gestado, parido e solado"14 na 

Boca do Lixo. Em 1975, associado ao comerciante e industrial Comendador 

Francisco de Assis Soares, ja co-produtor de seus filmes, fundou a produtora 

MQ Filmes. MQ, alem das iniciais de seu nome, queria dizer marca e 
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qualidade. Os filmes eram realizados num esquema de produc;;ao bastante 

precckio, mas rentavel o suficiente para permitir a continuidade das atividades 

da empresa, atraindo investidores. 0 desempenho comercial de alguns 

trabalhos foi surpreendente ate mesmo para o produtor. 

Vou dar um exemplo. A pior fita, a mais ordinaria que eu ja pude fazer, 

foi Sob o dominio do sexo. Nesta fita eu tinha s6 25% e foi feita em duas 

semanas, com quatorze latas de negativo. Todo mundo na pior. Eu nao 

tinha dinheiro, estava come~ando, e foi tudo no sufoco [ ... ] e foi a fita 

que mais rendeu, que mais deu o que falar. Tem ate uma cena em que 

apare~o dizendo "corta" e eu peguei aquila e dublei "segue em frente". No 

fim foi o maior sucesso, deu muito dinheiro. Entao, voce ve, quando a 

gente pen sa que sa be das coisas ... Depois eu melhorei, me aperfei~ei, 

mas nao fiz o mesmo sucesso de Sob o dominic do sexo [ ... ] Quem pode 

explicar isso? Ninguem15
• 

Escritor de varios roteiros de filmes protagonizados, produzidos e dirigidos por 

Tony Vieira, entre eles o que parece ter sido uma "trilogia do desejo" - Sob o 

domfnio do desejo (1973), Desejo proibido (1973) e Traidas pe/o desejo 

(1976) -, Luiz Castillini revela que a parceria entre eles era realizada por meio 

de um gravador: Tony contava a hist6ria, registrando-a numa fita de audio, e 

ele passava para o papel, mudando alguma coisa e dando uma feic;;ao de 

roteiro. Sobre o tipo de cinema realizado por Vieira, Castillini cementa, 

carinhosamente: 

Luiz Castillini - E os filmes de caub6i dele? Tem um que e um classico da fala 

kitsch: o personagem entra no escrit6rio de um despachante e diz: "Eu 

quero um passaporte para o exterior." Teve um filme em que o mocinho 

passava a cavalo por duas tabuletas: uma indicando Brasil, outra 

Mexico. [ ... ] Ele fazia o que a gente chamava de western feijoada. 
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Para alem das peripecias dos filmes e das filmagens, Castillini chama a aten<;ao 

para urn ponto que nao tern recebido a devida aten<;ao quando se aborda o 

popular (e o nacional) no cinema brasileiro, que e a produ<;ao elaborada, de 

fato, por realizadores - diretores, roteiristas, etc. - vindos das camadas 

populares. Tony Vieira era o perfeito representante de urn tipo de cinema que, 

de certo modo, representava seu publico. 

Luiz Castillini - Eu acho que essas coisas podiam ser reanalisadas, mas sob urn 

ponto de vista ... Como uma forma popular, como uma forma folcl6rica, 

urn tipo de cabe<;a que agia dentro do cinema brasileiro. E que deve ter 

gente agindo por ai, hoje. Aquele rapaz, bombeiro Ia de Brasilia, o 

Afonso Brazza ... Ele ate casou com a Claudette Joubert [ex-mulher do 

Tony]. Era fa. Entao, pegou tudo, nao e? Devem ter outros por ai. 

Na epoca dos spaghetti westerns, urn filao correspondente desenvolveu-se na 

Boca do Uxo. Os faroestes brasileiros made in Boca tiveram uma forte e 

continua produ<;ao. Entre outros, Edward Freund, Rubens da Silva Prado e 

Custodio Gomes foram realizadores assiduos no genero. Genero que, pelo 

talento de seus praticantes, acumulou perolas do folclore do meio 

cinematografico, conforme relatam alguns de seus contempor€meos: 

Ozualdo Candeias- Este cara, o Freund, em meados de 1950 come<;ou a dirigir 

uma fita em Campinas chamada Santo Antonio e a vaca. Ele fazia 

televisao tambem e era urn pe no saco. Mas, em determinado memento, 

quando a Boca surgiu, ele pintou Ia e come<;ou a fazer fltas com o 

Comendador (e como Tony). Ele era polones e era urn cara letrado. Mas 

era muito ruim para dirigir. E metido a fot6grafo tambem. Depois ele fez 

uma fita com o David Cardoso como ator principal - Meu nome e Trindad 

-, porque o bang-bang, principalmente o italiano, os Trinitys e tal, ainda 

dava pe. 
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Claudio Portioli - Inclusive tern uma cena fantastica com o Carlos Bucka, que 

era aquele ator muito gordo. Ele teve de montar num cavalo e o cavalo 

arriou, caiu. Em vez de o Freund usar esta cena no filme, com o Bucka 

levantando o cavalo nas costas, ele cortou tudo e jogou fora. Era uma 

comedia, tinha que aproveitar! 

Luiz Castillini - Todo mundo sabia que tinha urn pouquinho de Ed Wood dentro 

de si. E ate gostavamos disso. A gente ate curtia. Tinha coisas 

maravilhosas, geniais, nos filmes de caub6i brasileiros. Por exemplo: o 

mocinho entra no saloon, abrindo aquela porta de vai-e-vem. A 

gan;;onete entra em campo e pergunta: "0 que e que o senhor deseja?" 

0 mocinho responde: "Eu quero uma mesa." Ela sai, ele fica parado ali, 

a camera tambem. A gan;onete volta e poe uma mesa na frente dele. 

Nesta linha de produc;ao revela-se, de modo exemplar, a pratica da Boca de se 

apropriar da produc;2io estrangeira e realizar seu produto calcado na realidade 

brasileira, efetuando uma verdadeira polftica de substituic;2io de importac;5es. 

Neste momento, os modelos de cinema estrangeiro a serem enfrentados nao 

sao mais os originals, mas suas vers5es B ou C, uma produc;2io fake que 

dissolve (e pulveriza) o imaginario - temas, ambientes, iconografia, conteudos 

ideol6gicos etc. - cinematografico. Neste caso, a referencia nao e mais o 

autentico western do cinema americana, mas o ja degradado (com excec;5es) 

western de produc;ao italiana (muitas vezes falado em ingles). A questao nao e 

mais estetica, mas mercadol6gica: "E disto que o povo gosta? E isto que esta 

vendendo? Entao, vamos fazer." 

Essa estrategia, dominante na Boca, nao era, no entanto, isenta de crfticas, 

como se percebe neste depoimento de Ozualdo Candeias: 

Ozualdo Candeias - Por exemplo, no bang-bang americano nao tern um cara 

que tenha a metade da categoria de bandido de urn Lampiao. 0 

conteudo do nosso western era bern melhor. [La] Era tudo vagabundo 
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matando os caras atras do toco, mas o cinema americana cria aquelas 

coisas: sacar [a arma] primeiro, aquelas roupas e tudo mais. E e por 

isso que todo mundo entra nessa: e americana, ve. 0 nosso, n6s nao 

valorizamos. Essa e que e a grande merda, porque se pensa deste jeito, 

nao e? E colonizado. 

Interessante notar que esta linha de filmes tem uma certa tradi~;ao no Brasil, 

que passa pelos dramas sertanejos e, principalmente, pelos filmes de canga~;o, 

nos anos 1950, 1960, que aculturaram a narrativa do western com firmes 

rafzes regionais. Porem, neste memento em que a proposta e tentar ocupar o 

mercado, fornecendo produtos que satisfa~;am as expectativas geradas no 

publico por decadas de consume de filmes estrangeiros, "a atitude de 

substitui~;ao por similar nacional leva a imita~;ao". Em outras palavras, no 

processo de substitui~;ao da produ~;ao estrangeira na area do cinema comerdal, 

ao inves da estrategia de atrair o publico oferecendo elementos 

cinematograficos que o filme estrangeiro nao podia oferecer (temas brasileiros, 

ambienta~;5es marcadamente regionais, elenco com a nossa fei~;ao), optou-se, 

na maier parte das vezes, por simplesmente copiar, mimetizando o modele 

estrangeiro. Mas, como somes incapazes de copiar ... 

Deve-se atentar para os mecanismos da rela~;ao da produ~;ao da Boca do Uxo 

com a produ~;ao internacional, o modo como a produ~o nativa val se 

apropriando de temas e ambienta~;5es estrangeiros, "atualizando-se". Um 

exemplo clare sao os filmes de canga~;o. Tendo atravessado os anos 60 ja com 

as caracterfsticas de um genera - com temas, ambienta~;5es, iconografia e 

personagens definidos -, estes filmes, cuja produ~o acabaria praticamente 

restrita a Boca do Lixo, vao sofrer uma "adapta~;ao" no infcio dos anos 70, com 

os cangaceiros sendo substitufdos pela imita~o dos Gringos, Trinitys e 

Djangos dos spaghetti western italianos (por sua vez, ja "pervers5es" do 

modele americana original). Os personagens desses filmes despem-se das 

roupas de couro e passam a usar poncho. "0 cangaceiro queria atingir o 

publico pela diferen~;a; o Gringo paulista quer atingi-lo pela semelhan~;a. A 
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passagem cangaceiro/gringo se revestiu, na Boca do Lixo paulista, de 

qualidades didaticas, tal a nitidez do processo."16 

Uma atitude radical de apropria~o (para marcar uma rejei<;;ao) do estrangeiro 

pode ser observada em Rogo a Deus e mando bala (1972), cujos creditos sao 

propositadamente apresentados "em ingles" - como nos faroestes italianos -, 

acabando por revelar a sua 6bvia falsifica(;ao: 

Ficha tecnica: Rogo a Deus e mando bala 

Roteiro, fotografia e dire~o: 0. Oliver (Oswaldo de Oliveira} 

Montagem: Syl Reynolds (Sylvia Renoldi) 

Musica: Francis Decalfine (Franciso Decalfine) 

Interpretes: Mark Wayne (Marcos Miranda), Veronica Teijido, George 

Karan, Marlen Kos (Marlene Costa), Ian Syl (!tamar Silva), Walter 

Seyssel ... 

0 sentido dessa apropria(;ao e ressaltado pelo montador Sylvio Renoldi, co

produtor do filme: 

Sylvio Renoldi - Esse filme, a gente fez de goza(;ao. N6s estavamos tao putos 

com esse neg6cio de bang-bang italiano atrapalhando a vida da gente 

que resolvemos fazer uma brincadeira. [ ... ] Eu fui co-produtor desse 

filme, o Oswaldo de Oliveira tambem, com a Servicine do Galante. Deu 

pra pagar. Sempre dava pra pagar. 

DAVID CARDOSO (Maracaju, MS, 1942) e outra legenda do cinema da Boca do 

Lixo, do qual foi ator, diretor e, sobretudo, produtor de sucesso. Criado em 

Campo Grande, Mato Grosso do Sui, onde cursou ate o ensino medio e prestou 

o servi(;o militar, mudou-se para Sao Paulo em 1962 para trabalhar na Folha 

de S. Paulo como contato e fazer um cursinho preparat6rio para a Faculdade 

de Direito, mas foi vencido por sua paixao pelo cinema, como ele proprio 

relata. 
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David Cardoso - Eu queria trabalhar em cinema, mas nao sabia como 

come\;ar. Af, dividindo urn prato feito com urn amigo meu, ele falou: 

- E af? Esta conseguindo alguma coisa com o cinema? 

- Nao. 

- Po, voce fa lou que viu quatro filmes no sabado. 

- E, as vezes eu vejo cinco. Tern urn monte de cinemas na cidade. 

-Tern urn amigo meu que e diretor de cinema. Ator de cinema. 0 maior 

comico do Brasil. 

-Quem? 

- Mazzaropi. 

Eu quase cal pra tras. 

- Mentira! 

- E. Meu pai tern uma casa em Santos ao !ado da casa dele. 

E ele fez urn bilhete. Eu tenho esse bilhete ate hoje: "Amigo Mazza, 

favor atender o Cardoso, que ele gosta de cinema." Eu ja nao dormi 

essa noite. 

David Cardoso foi contratado para trabalhar como continufsta - urn segundo 

assistente de dire\;ao - na produ\;aO de 0 Jamparina, dirigido por Glauco Mirko 

Laurelli, onde fez tambem uma pequena participa~o como ator. Trabalhou 

como assistente de dire\;ao e teve urn pequeno papel em Noite vazia (1964) e 

Corpo ardente (1965), ambos de Walter Hugo Khouri. A seguir, equilibra esses 

papeis trabalhando em varios filmes como assistente de dire\;ao e diretor de 

produ~o, as vezes atuando, ate aparecer como protagonista em Ferias no sui 

(1967) e Agnaldo, perigo a vista (1968), dirigidos pelo seu conterraneo 

Reynaldo Paes de Barros. Sempre como ator e tecnico, procurando ganhar (os 

salarios) dos dois lados, trabalhou "em mais de 30 filmes", passando pela 

assistencia de produ\;ao, assistencia de dire\;ao, gerente de produ~o, diretor 

de produ\;ao e produtor executive. 
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A carreira do ator David Cardoso deslancha ap6s protagonizar o gala do par 

romantico - com a iniciante (e com voca~ao para star) Sonia Braga - de A 

moreninha (Glauco Mirko Laurelli, 1970). Em seguida, atua em A heram;;a 

(Ozualdo Candeias, 1971), que faz uma transposi~ao do entrecho de Hamlet de 

Shakespeare para o Brasil interiorano dos anos 70. 0 filme nao possui 

dialogos, "substitufdos por urn inteligente trabalho sonoro que ressalta a 

musica e rufdos utilizados de forma nao realista". Ja com o nome firmado nos 

cartazes e com experi€mcia no metier, David Cardoso investe na carreira de 

produtor, criando a DaCar Produ~5es. 

David Cardoso - Eu ja tinha feito uns 20, 30 filmes para os outros. Todo 

mundo estava ganhando dinheiro e eu, nada. Entao, eu pensei: "Mas, 

meu Deus do ceu, nao e possfvel! Isso que eles fazem eu fa~o tambem! 

E preciso s6 levantar o dinheiro pra fazer o primeiro filme." 

Para dirigir o primeiro filme de sua produtora, Ca[;ada sangrenta (1973), David 

convidou Ozualdo Candeias. 0 filme, rodado no Pantanal mato-grossense, teve 

problemas com a Censura e teve de ser cortado pelo produtor. De todo modo, 

o estilo autoral de Candeias, que procurava aplicar no cinema suas pr6prias 

ideias, nao se encaixava bern no projeto cinematografico de David Cardoso, 

que visava a urn cinema comercial bern realizado. 

David Cardoso - Eu convidei o Ozualdo Candeias porque eu ja havia trabalhado 

com ele. Primeiro, por eu respeitar bastante o cinema que o Candeias 

faz, que e urn cinema marginalizado, [ ... ] lutando contra as dificuldades, 

com ideias pr6prias. Eu sempre gostei do camarada assim meio 

autodidata, o cara que tern uma visao e procura fazer a coisa dele. E 

sabia que ele era urn born profissional, urn cara honesto, antes de mais 

nada, coisa rara em nosso meio. Honesto em todos os sentidos, em 

rela~ao a dinheiro, em rela~ao a proposta, em rela~ao a mim. 56 que, de 

qualquer forma, foi urn filme de aventura que eu queria fazer, mas nao 

foi o meu filme de aventura. Porque tern uma pincelada dele, que e 
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aquele cinema hermetico, fechado, dificil de entender, com metaforas. 

Nao foi um sucesso. A fita mal se pagou. Porque tinha mulher pelada, 

mas tinha aquele cunho pesado do Candeias. 

Para a sua segunda produ<;ao, David Cardoso procurou se servir de outros 

criterios. 

David Cardoso - Bom, entao eu pensei: no proximo, quem eu vou pegar? 

Tinha um camarada que fazia fotonovela por af. 0 nome dele era Jose 

Gomes e Silva, que e o Jean Garret. Ele era um bom fot6grafo. Um 

portugues inteligente. Analfabeto, mas inteligente demais. E eu 

perguntei: "Voce quer dirigir meu filme?" E ele: "Quero." Ele nunca 

tinha feito nada, s6 assistente [de direc;ao] e fot6grafo de cena, mas 

tinha cabec;a de fotografia, de saber das coisas, e tinha umas ideias que 

bateram. Ariana como eu. E eu falei: "Vou acreditar em voce. 56 que e 

o seguinte, Jean: eu tenho mais uns dez que querem fazer. Eu estou 

com grana pra fazer esse filme, que tem gente de nome [no elenco], 

locac;ao no Guaruja. [ ... ] Eu nao posso pagar o que voce poderia 

receber, que seria de 10% a 15%. Te dou 5% da renda bruta. Se der 

certo, se voce quiser fazer um segundo, te dou 10% e no terceiro vamos 

discutir." E ele fez o primeiro eo filme explodiu. 0 filme se pagou com 

dais meses de exibi<;i'io. Foi A ilha do desejo. 

Portugues do arquipelago dos Ac;ores, JEAN GARRET (Jose Antonio Nunes 

Gomes e Silva, 1947-1996) veio para o Brasil ainda adolescente. Com 

formac;ao profissional em fotografia, trabalhou com varios fot6grafos de moda 

em Sao Paulo, onde montou estudio para atuar tambem em publicidade e 

propaganda institucional. Seu primeiro contato com cinema foi pelas maos de 

Jose Mojica Marins, com quem trabalhou como ator, contra-regra e fot6grafo 

de cena no epis6dio "Pesadelo macabro", do filme Trilogia do terror, e em 0 

estranho mundo de Ze do Caixao. Depois, trabalhou como fot6grafo de cena e 

ator em filmes dirigidos por Ozualdo candeias, Ody Fraga e Fauzi Mansur, para 
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quem fez assistencia de dire<;ao em A noite do desejo e em Sedw;;ao. 

Paralelamente, produziu, dirigiu e fotografou fotonovelas para a revista 

Melodias. A essa experiencia na feitura de fotonovelas sao creditadas as 

qualidades que viria a demonstrar na direc;ao de filmes: a capacidade de 

decupar, o olhar estetico - de born gosto - de fot6grafo, urn talento natural e 

muita intui<;ao. 

A imagem de gala, a divulga<;ao de seu nome em novelas de televisao, alem de 

boas bilheterias, proporcionaram a David Cardoso uma imagem diferenciada 

dos outros produtores da Boca do Lixo, facilitando a aproximac;ao com 

investidores do empresariado paulista, como Jose Ermfrio de Moraes Filho e 

Guilherme Mellao, com os quais estabeleceu parcerias para a produ<;ao de A 

ilha do desejo e de outros filmes da DaCar Produc;oes. 

Jean Garret afirmou-se como urn diretor com inquieta<;oes esteticas, artesao 

competente, capaz de realizar filmes com boa resposta de bilheteria, 

alavancando a produtora e a carreira cinematografica do ator David Cardoso. A 

ilha do desejo (Parafso do sexo) foi o primeiro grande sucesso da dupla, urn 

verdadeiro fenomeno de publico em 1975, que superou alguns filmes 

americanos lanc;ados com grande investimento publicitario. 0 sucesso fez a 

parceria se repetir em Amadas e violentadas (1976), urn polidal er6tico que 

despertou alguma atenc;ao pelos cuidados com a elaborac;ao formal (para os 

padroes da Boca do Uxo). Em seu depoimento, o ator-produtor destaca este 

filme como urn dos preferidos de sua filmografia, pelo born trabalho realizado. 

Com roteiro do proprio Garret, o filme tinha urn enredo "psicologizante", 

conforme se pode depreender de sua sinopse: 

Leandro, um jovem escritor de livros policiais, famoso pelo rea/ismo de 

suas obras, mora nos arredores de Sao Paulo em companhia de uma 

governanta, um mordomo e uma cozinheira. Forster, seu mercem!irio 

editor, e talvez a {mica pessoa com quem ele tem contato, pois vive 

apenas para seus livros e seu passado infeliz - sua mae, uma mulher 
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vulgar e casada por interesse, foi assassinada pelo pai, que depois 

comete suicfdio. Tais cenas jamais se apagaram da mente do rapaz, que 

nao consegue libertar-se de um serio complexo que o afasta sexualmente 

das mulheres, tornando-o um psicopata. Varias mulheres que de uma 

forma ou de outra conheceram Leandro sao assassinadas 

misteriosamente e a policia, desorientada, procura o assassino. As 

investigar;;oes acabam levando ate a casa do escritor. Mas a lei nada 

consegue provar e tudo continua como antes17
• 

Amadas e violentadas foi protagonizado pelo proprio David Cardoso, que 

procurava se inserir no estrelato masculine criando uma imagem publica 

definida. Quando de seu lan(;amento, a revista especializada Cinema em Close 

Up18 publicou uma materia em que o astra afirma exatamente o mesmo que 

disse em seu depoimento para esta pesquisa: "David gosta de aventuras, 

sempre quis ser gala de policiais, nunca permitiu ser dublado em cenas 

perigosas. Faz ginastica e regime alimentar regularmente, alem de se 

preocupar muito com a saude. Acha que o verdadeiro gala de policial tem de 

ser mau-carater razoavelmente bonito, uma especie de Alain Delon." 0 tempo 

(26 anos entre um depoimento e outre) nao mudou nem sua auto-imagem, 

nem suas caracterfsticas, nem seus procedimentos, que de certo modo se 

desdobraram (e permaneceram) em seus outros filmes. 

0 "estrelismo" e refor(;ado pelo acionamento especffico do erotismo, numa 

exacerba(;2lo da sexualidade, como nota Jose Mario Ortiz Ramos. 

Assim, presenciamos em Amadas e violentadas um David Cardoso 

transmutado, sem qualquer timidez, em glamouroso pin-up. Ha uma 

longa sequencia em que o ator posa nu de 6culos, iluminado de vermelho, 

para uma fot6grafa e mode/a que faz um discurso sabre a beleza da 

nudez durante a sessao de fotos. A "esteta" vai posar junto com o 

escritor, respondendo aos desejos do espectador masculino. Mas tambem 

nao escapa de ser estrangu!ada por Leandro/David. Em outros filmes do 
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ator [e produtor] se repete a contemplaqao de seu corpo nu ao /ado de 

atrizes, em poses sempre estudadas. Sao recorrentes os pianos e as fotos 

de divulgaqao que mostram David e uma atriz ajoelhados na cama, em 

posiqao perfeita para ressaltar as formas e os musculos19
• 

0 ensaista e o ator-produtor coincidem, por motivos diversos, na elei~ao deste 

filme como objeto de interesse: 

Ha um certo momento, durante um coquetel, em que um intelectual 

questiona o editor de Leandro por nao publicar obras que procurem 

mesclar cultura e divertimento. A resposta e direta: "Nao adianta, esta e 
a realidade - o publico quer movimento e sangue." 0 filme tematiza o 

proprio fazer artfstico da Boca do Lixo, com seus livros e filmes. Mesmo 

num fi/me como esse temos um diretorjroteirista desejoso de inserir um 

"toque" crftico, imputando aos financiadores ganandosos a 

responsabilidade por esta produr;ao cultural de puro divertimento, da qual 

e um dos realizadores2°. 

Neste e nos filmes de aventura de David Cardoso encontramos a tentativa de 

produzir um espet<kulo a maneira dos filmes de a~ao americanos. Para um 

olhar mais critico, o produto parece nao conter credibilidade (arranhando a 

verossimilhan~), ja que realizado com material de pouca qualidade: a 

representa~o "realista" da violencia nos filmes de a~ao no cinema brasileiro 

revelaria toda a natureza de nosso subdesenvolvimento audiovisual. Resta 

uma "espetacularidade pobre". 

Em Amadas e violentadas temos uma sequencia de perseguir;ao policial 

com autom6veis. 0 Galaxie de um bandido, desgovernado, bate em uma 

banca de jornais e depois espatifa-se contra uma enorme pilha de 

tambores. Nas filmagens, pessoas da produr;ao gritavam: "0 Galaxie e 
para destruir, David?" Eo produtor: "E. Esse e de 1967. Paguei 10 mil por 

ele, s6 para destruir. '"1 
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Ainda em 1976, a DaCar Produ~oes emplacou novo sucesso de bilheteria, o 

drama Possufdas pelo pecado, outro filme apoiado na formula titulo sugestivo 

+ trama policial + clima de erotismo. Participando da elabora\7io do roteiro de 

seus filmes, por acreditar que "o roteiro e o comec;o de uma boa dire~ao", 

Jean Garret firma seu nome na Boca do Lixo como um artesao competente que 

faz filmes bem feitos e de sucesso popular, a quem mesmo a crftica mais 

exigente nao fica indiferente. Cuidadoso na elabora\7io das imagens, que 

procurava compor com rebuscados movimentos de camera, na qualidade do 

decor e da trilha sonora, Garret detinha um capital importante na rua do 

Triunfo: sabia trabalhar criativamente em filmes de baixo or~mento e 

rodagem rapida. 

Como Garret, Ody Fraga encarnava o papel de "trabalhador cultural", 

cultivando a reputa\7io, quase lendaria, de um roteirista sempre pronto a 

desenvolver uma ideia e de um diretor eficiente, mesmo em condic;oes 

adversas. Sua biografia inclui experiencias as mais diversas, ate chegar ao 

cinema. Quando crianc;a, ODY FRAGA (Odi Fraga e Silva, Florian6polis, 1927-

1987) morou numa casa vizinha a um cinema, tendo assistido a muitos filmes, 

apesar da rigorosa vigilancia paterna, que o levou, na adolescencia, a ingressar 

num seminario presbiteriano em busca de certezas para a voca\7io pastoral. 

Deixando os estudos biblicos aos 19 anos, montou, com alguns amigos, um 

grupo teatral, cujo trabalho o embaixador Paschoal Carlos Magno (reconhecido 

incentivador do teatro estudantil e amador) apreciou e reconheceu o esfor~o, 

proporcionando-lhes uma viagem ao Rio de Janeiro. Por essa epoca, Ody ja se 

havia iniciado como autor de textos, tendo sido um dos fundadores da revista 

literaria Sui, "considerada a mais importante de Santa Catarina nas ultimas 

decadas". 

No Rio de Janeiro, Ody Fraga trabalhou no Servic;o Nacional do Teatro (SNT), 

sem abandonar a dramaturgia. Sua adapta\7io de Pinocchio foi um sucesso, 

com milhares de apresentac;oes para plateias infantis em todos os cantos do 
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pais. Na mesma epoca, comec;;o dos anos 50, participou ativamente de urn 

grupo de teatro com urn nome sugestivo: Os Quixotes. Paralelamente, 

desenvolveu atividades no jornalismo, como ghost-writer do crftico de cinema 

Eduardo de Menezes, no Diario Carioca, e escreveu tambem no suplemento 

literario do jornal A manha. A efervescencia cultural da epoca o levou a varios 

estados atraves da Campanha Nacional de Educac;;ao de Base, apresentando 

espetaculos pedag6gicos que inclufam teatro de fantoches22
. 

Em 1959, muda-se para Sao Paulo, vindo a participar das rodas 

cinematograficas do bar Costa do Sol, na rua Sete de Abril, ao lado da 

Sociedade Amigos da Cinemateca. Seu primeiro trabalho em cinema foi como 

roteirista de Conceic;ao (1960), filme dirigido pelo ator Helio Souto. Depois 

vieram Amor na selva (1961) e 0 cabeleira (Carlos Coimbra, 1962). 

Ody Fraga realizou seu primeiro trabalho como diretor em 1962, com Vidas 

nuas, filme que teve sua produc;;ao interrompida, sendo finalizado cinco anos 

mais tarde pelo entao produtor iniciante A. P. Galante (em sociedade com 

Sylvia Renoldi). De 1962 a 1973, trabalhou como roteirista em emissoras de 

televisao, procurando mover-se em urn mercado de trabalho ainda incipiente. 

Comec;;ou na TV Bandeirantes, ao lado de Walter George Durst, no Teatro 

Caci/da Becker; depois trabalhou, quase sempre escrevendo teleteatros, nas 

TVs Tupi e Record (em ambas tambem escreveu textos para novelas) e na TV 

Cultura. 

De volta ao cinema em 1973, instalou-se definitivamente na Boca do Uxo, 

assinando o roteiro e a direc;;ao de Macho e femea (1973), estrelado por Vera 

Fischer. Em seguida, escreve e dirige Adulterio, as regras do jogo (1974) e 

Amantes amanha, se houver sol (1975), com produc;;ao da Regina Filmes 

(Rubens Carmela Regina), e, para a Virginia Filmes (Fauzi Mansur), 0 sexo 

mora ao !ado (1975). 
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Articulado, Ody Fraga possufa urn nivel cultural acima da media da Boca do 

Lixo (que ele preferia chamar de rua do Triunfo). Por sua vivencia e capacidade 

de lidar com dramaturgia, era considerado uma especie de ide61ogo do grupo, 

o que o levou a condi~ao de lideran~a informal. Plenamente engajado na 

pratica de urn cinema com voca~o comercial, ficou identificado, malgrado ele, 

com o r6tulo de diretor de pornochanchadas. Num perfodo de quase 15 anos, 

participou como roteirista ejou diretor de cerca de 60 filmes23
• De todo modo, 

e como roteirista "de aluguel" que marcou sua presen~ na Boca paulista. 

Em entrevista a mim concedida em 1982, Ody Fraga faz algumas reflexoes 

relevantes a respeito da atividade de roteirista, cujos trechos mais 

significativos transcrevo abaixo, com alguns recortes24
: 

FC- 0 que e roteiro? 

ODY FRAGA - Basicamente, e o que resolve a dramaturgia do filme. 

Implica w3rias coisas. Ele pode ter que resolver dramaturgicamente uma 

besteira ou uma grande ideia, mas tecnicamente tem de resolver, tem de 

estruturar um filme. 0 filme tem de estar estruturado no roteiro. 

FC- Como voce trabalha? 

ODY FRAGA - As vezes eu fac;o o argumento, mas na maioria das vezes 

ou me dao o argumento ou o sujeito - produtor ou diretor - me da um 

plot. Mesmo o sujeito que nao sa be alinhar em duas paginas o resumo de 

uma ideia que ele tem, e acontece isso, ele me conta e eu ouc;o. Ajo 

muito como cirurgiao. Ouc;o besteiras homericas com a maior seriedade. 

Mas nao julgo, compreende? Porque quando o sujeito me chama ele esta 

depositando confianc;a profissiona/ em mim. E nao me compete julgar. A 

visao de cinema, a hist6ria, e dele, nao e minha. Eu vou apenas resolver 

tecnicamente em roteiro. A maioria dos roteiros eu trabalho assim. Eu 

nao tenho envolvimento com o conteudo da coisa. 

82 



FC - Voce trabalha de encomenda mesmo? Um alfaiate que faz sob 

medida? 

ODY FRAGA - E claro, porque se eu sair do gabarito dele vai complicar. 

Eu tenho que fazer o roteiro dentro do pr6prio universo de quem 

encomendou. Algumas vezes, dependendo do caso, eu introduzo uma ou 

outra coisa elaborada. [ ... ] Eu nao posso extravasar muito porque o 

esquema nao me aceitaria. 

FC - Como voce trabalha? Tem disdplina? Como voce estrutura um 

roteiro? 

ODY FRAGA - Af vale a tarimba. Sao anos e anos escrevendo. E isto e 
experiencia - nao e talento, genialidade ou inteligencia. E o trabalho do 

jumento que gira a m6 do moinho: eu ja sei o caminho. Eu parto da ideia 

e ja come<;o a estruturar diretamente em roteiro. E fa<;o a primeira versao 

do roteiro. 0 que acontece e que muitas vezes essa versao vai precisar de 

uma segunda. Eu entrego essa primeira versao e se quem esta me 

pagando se da por; satisfeito, 6timo. Se quiser mais, eu retrabalho. E 

acontece tambem o seguinte: eu nem me lembro mais daquilo, logo 

depois. 

FC- 0 que e ser roteirista profissional no cinema brasileiro? 

ODY FRAGA - Ha duas coisas: o cinema brasi/eiro e bem o reflexo da 

cultura brasileira e do povo brasileiro. Existe um cinema que pertence a 

uma c/asse media esquerdizante intelectual, muitas vezes de forma<;ao 

intelectual pessima, que tem uma cultura de orelha, toea piano de ouvido. 

E que se apoderou do cinema cultural brasileiro. Inclusive a critica esta 

nesse meio. [ ... ] Porque a crftica brasileira nao e nem colonizada 

culturalmente. Ela simplesmente copia. Ela nao observa, ela copia porque 

nao pensa. [ ... ] Os criticos nao conseguem separar argumento de roteiro. 

Muitas vezes o que eles acham ruim no argumento e bom de roteiro. Nao 

sabem onde esta uma coisa ou outra, e isso deveria ser uma obriga<;ao 

profissional deles. Enfim, fazem a crftica discursiva e tem sempre uma 
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pardalidade - seja de comprometimento ideol6gico, de qualquer /ado, ou 

de um elitismo intelectual exagerado, o que e uma besteira. Por isso eu 

digo que o cinema brasileiro e um retrato do Brasil. 

FC - E o cinema da Boca? E um cinema popular, de origem popular, 

porque seus produtores saem das classes populares? Ou e populista? 

ODY FRAGA - Acontece o seguinte: muitas vezes um filme da Boca acerta 

no espectador popular porque o nfvel de cultura de quem esta fazendo 

esta no mesmo plano do nfvel de cultura de quem esta assistindo. Ele 

esta pelo menos falando a um compadre. Tem muito diretor da Boca que 

esta falando na mesma linguagem do baiano da construc;ao civil que esta 

Ia assistindo. Ele esta no mesmo nfvel intelectual. Ele acha que nao, mas 

esta. 56 porque criou condic;oes para fazer um filme acha que mudou de 

status intelectual. Mas M outros que fazem rea/mente cinema popular. Eu 

tenho uma implicfmda solene com o cinema que eu chamo de "casa e 

jardim'~ E o bonitinho, feito a revista Casa e Jardim. E o bom gosto da 

classe media. Eu julgo nessa linha os filmes de Jean Garret e outros. E 

um cinema que nao tem nada. Nao reflete realidade nenhuma. Entao, fica 

um neg6cio de status, que e uma bobagem. 0 grande problema do fi/me 

brasileiro, na linha do filme comercial, e que os filmes sao 

dramaturgicamente errados. E o primeiro erro e a construc;ao dos 

personagens. Por exemplo: dois amigos de pianos sociais diferentes. Um, 

vamos supor, e um engenheiro de sucesso na vida e esta num stand da 

alta c/asse media. 0 outro, que e seu amigo de intancia, teve menos 

sucesso e conseguiu ser baixa c/asse media, um gerente ou chefe de 

sec;ao numa desgrac;ada repartic;ao publica qualquer. Eles se 

desenvolveram em separado e se encontram. Um tem um tipo de ac;ao 

socioeconomica diferente do outro. Vamos supor, neste roteiro, que 

periodicamente, por uma afinidade, uma amizade, almocem juntos ou se 

encontrem para um aperitivo no sabado. Dificilmente, nos roteiros, se 

constr6i o universo dos personagens, e o primeiro erro aparece nos 

dialogos. As pessoas parecem ter o mesmo vocabulario. Que nao sao 
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vocabularios de seus universos. Eles tem o mesmo vocabulario porque o 

autor s6 tem um vocabulario e nao sabe construir o de seus personagens. 

Nao sabe introduzir sequer o jargao profissional que surge em qualquer 

conversa. Nao sabe trabalhar estas coisas, e isto e fundamental. 

FC - Voce procura em seu trabalho fazer isso, observar o universo das 

fa/as? 

ODY FRAGA - Sim, apesar de trabalhar quase sempre com argumentos 

que ja me deram - as vezes sao roo absurdos que e dificil sustentar. Um 

trabalho de Hercules sustentar essa /6gica de personagem. Ou entao, 

quando e uma comedia muito escrachada, eu ja parto para o desbunde 

geral, para nao ficar comprometido. Descompromissado, enffio, dou uma 

proposta fa/sa e fica valendo tudo. Ha uma tecnica para isso. Os roteiros 

conseguem ficar mais ou menos em pe. Dutro grande problema e que os 

diretores, a medida que vao filmando, resolvem ter ideias sabre o roteiro. 

E depois, quando vou assistir a um filme de roteiro que eu fiz, ao qual 

nao dei muita importancia, mas e um trabalho profissional bem feito, 
• 

atendendo a uma encomenda, estruturado de acordo com o que foi 

pedido, aparece uma cena que corta, quebra, desequilibra tudo. 

Transforma tudo numa grande besteira. Foi uma cena que o diretor bolou 

no meio do caminho e jogou ta. Sequer analisou em func;fio do 

desenvolvimento da hist6ria. As vezes, para fadlitar, o diretor muda um 

dialogo - o que muda factualmente a hist6ria - porque a atriz nao 

conseguia pronunciar uma palavra. Porque as vezes elas conseguem 

trope<;ar ate em palavras. 0 sujeito muda a frase e esquece o subtexto. E 

perde o sentido. Esses trope<;os acontecem todo dia, mas tambem nao 

reclamo. ./ 

FC- Ate que ponto um roteirista e valorizado no or<;amento de um filme? 

ODY FRAGA - Nao e valorizado. A falta de conscienda dos valores 

cinematograficos e real. Em qualquer Iugar do mundo o roteirista e a 

segunda pessoa. A crftica americana simplesmente da o nome do filme, 
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do diretor e do roteirista. Ele resolve o filme. Aqui no Brasil as cartazes 

/evam ate o nome do mantador, que hoje, com a preponderancia do 

diretor, perdeu quase toda a importancia, e nao se ve o nome do 

roteirista num cartaz. E fundamental esse respeito. Ha muitos filmes em 

que o roteirista e o verdadeiro autor do til me, sem querer entrar naquela 

polemica, que ja dura 30 anos, de quem e o autor do filme. Ha muitos 

casas interessantes. Por exemplo, um filme que e um dos mais belos 

filmes de John Ford, As vinha da ira. Se nao me engano, o roteirista era o 

Nunally Johnson, em cima do livro verdadeiramente importante do 

Steinbeck, que depois escreveu muita bobagem. Um filme de 1939, com 

Henry Fonda, que esta solenemente na hist6ria do dnema. Um filme 

importante. Exibido o filme, chega um crftico e pergunta para o John Ford 

por que ele tinha modificado o final do romance - o final do filme era 

diferente do final do livro. 0 Ford respondeu: "Eu nao sabia. Nao li o 

livro." E por isso, na fase mais industrializada do dnema americana, voce 

pode observar uma certa irregularidade na carreira dos diretores 

americanos. Pega a filmografia deles e verifica. Todos ja eram, em 

principia, bans artesaos, pela propria estrutura que levava os filmes a 

serem bem feitos. Pega o John Ford ou qualquer outro tambem 

importante: todos possuem uma filmografia irregular - um filme bam, um 

mediano, um ruim. E voce nota que essa flutuar;;iio deles esta ligada 

diretamente a qualidade dos roteiros que tinham na mao. Um bom roteiro 

dava um bam filme. Um mau roteiro dava um mau filme. Ate meados da 

decada de SO se publicava nos EUA um volume con tendo as dez me/hares 

roteiros do ano anterior. Era fabuloso. 

Com o esmaecimento do movimento do Cinema Marginal, Carlos Reichenbach 

ressurge na cena da Boca do Uxo, convidado para dirigir urn projeto comercial, 

Corrida em busca do amor (1972), urn filme para crian<;as e adolescentes 

sobre corridas de autom6vel, com produ~o de Renato Grecchi. 
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Carlos Reichenbach - [ ... ] foi a maier faculdade de cinema que eu fiz na vida. 

Esse filme me ensinou muito a respeito da perfeita defini<;ao de Roberto 

Santos: "0 grande merito do cineasta brasileiro e saber transformar 

falta de condi<;oes em elemento de criac;ao." Esse filme me ensinou 

muito isso. 

Eu chamei o meu roteirista na epoca, Jairo Ferreira, e falei: "Vamos 

assistir todos os filmes de juventude de praia, corrida de autom6vel, 

vamos ver o maximo de material que der pra ver, pra gente trabalhar 

esse repert6rio." Eu adore esse filme. Nao tenho c6pia. Hoje, vista a 
distancia, e uma celebra<;ao da anarquia, uma celebra<;ao da algazarra. 

Depois da experiencia de Corrida em busca do amor, Reichenbach deixou a 

Boca do Lixo para fundar uma produtora de filmes publicitarios e institucionais, 

onde trabalhou por quatro anos fazendo "comerciais", o que lhe permitiu 

adquirir experiencia tecnica e destreza no fazer cinematografico. Quando 

"encheu o saco", vendeu a empresa para investir na realizac;ao de um trabalho 

autoral, Lilian M., o relat6rio confidencial (1975), "um filme miura, dificil, 

talvez mais experimental do que aqueles primeiros filmes", cujo roteiro lhe 

permitiu exercitar generos 

acompanhando a personagem 

e celebrar influencias cinematograficas, 

central Lilian, que transita do campo para 

cidade, mudando de parceiros e ambientes. 

Carlos Reichenbach - Eu peguei toda a sucata da minha produtora e produzi 

um filme, com sabras de negative. Depois comprei mais negative [ ... ] 

Para finalizar Lilian M. eu tive que vender uma parte do filme. Eu tive 

que vender a distribui<;ao da fita. [ ... ] Foi para o Elias Cury Filho, que, 

alias, comec;ou a entrar na [atividade de] produ<;ao aos poucos. 

Este relata sintetiza uma pratica corrente na Boca: a aproxima<;ao de 

realizadores independentes de distribuidores e exibidores. 0 dinheiro ia 

minguando, as condi<;oes de produ<;ao se esgotavam nas filmagens, entao se 

vendia parte dos direitos patrimoniais do filme para o distribuidor/exibidor -
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que, assim, se tornava produtor -, garantindo-se a finaliza~ao (edi~ao e 

sonoriza~ao - dublagem, musica e efeitos) e as c6pias. Criava-se uma pratica 

de produ~ao. 
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NOT AS 

1 Logo depois, Pedro Carlos Rovai transfere-se para o Rio de Janeiro, criando a Sincro 

Filmes, pela qual produzira trabalhos influentes - pelo sucesso comercial e pelo 

empenho no acabamento profissional e criativo - na fixac;;ao e desenvolvimento do 

"genera" pomochanchada (neste caso, comedias er6ticas seria termo mais 

apropriado): A viuva virgem (Pedro Rovai, 1972), Os mansos (Aurelio Teixeira, 1973), 

Ainda agarro essa vizinha (Pedro Rovai, 1974), Gente fina e outra coisa (Antonio 

Calmon, 1977), Nos embalos de Ipanema (Antonio Calmon, 1979), Ariella (John 

Herbert, 1980). 

2 Cf. Ramose Miranda (2000, p. 174). 

3 Filmes produzidos ou co-produzidos pela Servicine de 1969 a 1975: As armas (1969); 

0 cangaceiro sanguinaria (1969); 0 cangaceiro sem Deus (1969); A mulher de todos 

(1969); As gatinhas (1970); 0 pom6grafo (1970); Sertao em Festa (1970); Guerra dos 

pelados (1970); Ipanema toda nua (1970); Lucia McCartney, uma garota de programa 

(1970); No rancho fundo (1971); Paixao na praia (1971); Luar do sertao (1971); As 

deusas (1972); Os garotos virgens de Ipanema (Purinhas do Guaruja) (1973); 0 

ultimo extase (1973); 0 homem que descobriu o nu invisivel (1973); A selva (1973); 

As cangaceiras er6ticas (1974); Trote de sadicos (1974); Luciola, o anjo pecador 

(1975). 

4 A respeito da inserc;;ao da obra de Mazzaropi no mercado cinematografico ver Abreu 

(1982). 

5 Alfredo Sternheim frequentou o Cineclube Dom Vital, frequentado tambem por 

Gustavo Dahl, Jean-Claude Bernadet e Juan Bajon, entre outros. 

6 A partir dos anos 1950, a noc;;ao de autor se impoe na crftica cinematografica, fruto 

da ofensiva de urn grupo de jovens crfticos do cahiers du Cinema que se tornaria a 

constelac;;ao de primeira grandeza da Nouvelle Vague. 0 movimento pretendia lanc;;ar 

as bases para distinguir o cinema autoral do conjunto da produc;;ao cinematografica. A 

intenc;;ao era elevar o cinema a categoria de arte. Para isso, ressaltava-se a 

individualidade da obra de alguns cineastas que, independentemente das pressoes do 

sistema de produc;;ao, conseguiam garantir a unidade de sua produc;;ao. A esse respeito, 

ver Bernadet (1994). 
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7 Cf. "A. P. Galante - 0 Rei do Cinema Er6tico" (Trevisan, 1982). 

8 Cf. Simoes (1981a, p. 29). 

9 A esse respeito ver Ortiz (1991) e Ramos (1995). 

10 Apud Ramos (1995, p. 24). Cf. Marcos Rey (1980, pp. 92-94). Ver tambem, deste 

autor, o romance Esta noite ou nunca (1985). 

11 Conceitos desenvolvidos por Renato Ortiz (1991, pp. 80-86). 

12 Cf. Ramose Miranda (2000, p. 568). 

13 A obra completa de Tony Vieira, abarcando seus trabalhos como ator, produtor e 

diretor, inclui mais de 40 filmes: A vida quis assim (1966); Enquanto houver uma 

esperam;a (1968); Panca de valente (1968); Corisco, o diabo loiro (1969); Uma pistola 

para Djeca (1969); Um pistoleiro chamado Caviuna (1971); Quatro pistoleiros em Furia 

(1972); Gringo, o ultimo matador (0 matador erotica) (ator e dir., 1972); Sob o 

dominio do desejo (ator, prod. e dir., 1973); Desejo proibido (ator, prod. e dir., 1973); 

0 exordsta de mulheres (ator, prod. e dir., 1974);A fi/ha do padre (ator, prod. e dir., 

1974); Os pilantras da noite (Picaretas sexuais) (ator, prod. e dir., 1974); Traidas pelo 

desejo (ator, prod. e dir., 1976); Torturadas pelo sexo (ator, prod. e dir., 1976); As 

amantes de um canalha (ator, prod. e dir., 1977); Os violentadores (ator, prod. e dir., 

1978); Os depravados (ator, prod. e dir., 1978); 0 matador sexual (prod. e dir., 

1979); Liberdade sexual (prod., 1979); 0 ultimo dio de guerra (ator, prod. e dir., 

1979); A dama do sexo (E hora de saber que a sua mulher quer sair da rotina) (prod., 

1979); Tortura cruel, femeas violentadas (ator, prod. e dir., 1980); Um menino ... uma 

mulher (ator, 1980); Condenada porum desejo (prod. e dir., 1981); As taras de uma 

mulher casada (0 amor uniu dois cora~oes) (prod., 1981); As amantes de Helen (prod. 

e dir., 1981); Suzy ... sexo ardente (prod. e dir., 1982); Neurose sexual (prod. e dir., 

1982); Desejos sexuais de Elza (prod. e dir., 1982); A cafetina de meninas virgens (0 

kapanga) (ator, 1982);Corrup~ao de menores (ator, prod. e dir., 1983); Meninas de 

programa (Porno girls) (prod. e dir., 1983); Prostituidas pelo vido (prod. e dir., 1984); 

Banho de lingua (prod. e dir., 1985); Venha brincar comigo (prod. e dir., 1985); 

Garotas da boca quente (prod. e dir., 1985); Meninas da b ... doce (prod. e dir., 

1986); Eu adoro essa cobra (prod. e dir., 1987); A famosa lingua de ouro (prod. e dir., 
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1987); Calibre 12 (ator, prod. e dir., 1987); Julie ... sexo a vontade (prod. e dir., 

1987); Scandalous das libertinas (prod. e dir., 1987). 

14 Conforme definic;ao de Ozualdo Candeias. "Solado", explica ele, e o termo usado 

pelos instrutores de voo para indicar que o aluno esta preparado para voar sozinho. 

15 Depoimento de Tony Vieira ao IDART, em 1978. In Simoes (1981a). 

16 A esse respeito ver Bernadet (1975). 

17 Cf. Brasil Cinema, Rio de Janeiro, Embrafilme,n. 11, 1978. 

18 Cf. "Um Astro em Foco", Cinema em Close Up, sao Paulo, Ed. MEK, ano II, n. 5, 

1976, p. 36. 

19 Cf. J. M. Ortiz Ramos (1995, p. 213). 

20 Idem, p. 216. 

21 Idem, p. 219. Ver tambem o artigo "Um Astro em Foco", Cinema em aose Up, 

op.cit. 

22 Cf. Ramose Miranda (2000, p. 260). 

23 A filmografia completa de Ody Fraga (trabalhos como roteirista, diretor e produtor) e 
bastante extensa: Conceit;ao (rot., 1960); Amor na selva (rot., 1961); 0 cabeleira 

(rot., 1962); Vidas nuas (rot. e dir., 1962-1967); 0 diabo de Vila Velha (dir., 1965); 

Macho e femea (rot. e dir., 1973); 0 exorcista de mulheres (rot., 1974); 0 signa de 

escorpiao (rot., 1974); Adulterio, as regras do jogo (rot. e dir., 1974); Pensionato de 

mulheres (rot., 1974); 0 sexo mora ao !ado (rot. e dir., 1975); Amantes amanha, se 

houver sol (rot. e dir., 1975); Possufdas pelo pecado (rot., 1976); Quem e o pai da 

criant;a? (A idade do desejo) (rot. e dir., 1976); Exdtat;i3o (rot., 1976); 0 mulherengo 

(rot., 1977); Mulher, mulher (rot., 1977); Dezenove mulheres e um homem (rot., 

1977); Ninfas diab61icas (rot., 1977); Terapia do sexo (rot. e dir., 1978); Bandido, a 

Furia do sexo (rot., 1978); Reformat6rio das depravadas (rot. e dir., 1978); Sexo 

selvagem (rot., 1978); Damas do prazer (rot., 1978); Hist6rias que as nossas babas 

nao contavam (rot., 1979); A dama da zona (rot. e dir., 1979); Eu compro essa 

virgem (rot., 1979); Desejo se/vagem (Massacre no Pantanal) (rot., 1979); E agora, 

Jose? (Tortura do sexo) (rot. e dir., 1979); Borde!, noites proibidas {rot., 1980); 
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Bacanal (rot., 1980); A noite das taras (rot. e dir. do 3° epis6dio, 1980); Corpo 

devasso (rot., 1980); Palacio de Venus (rot. e dir., 1980); A femea do mar (rot. e dir., 

1980); Aqui, tarados (rot. dos tres epis6dios, 1980); Fame de sexo (rot. e dir., 1981); 

Porno! (rot. dos tres epis6dios, 1981); A filha do Caligula (rot. e dir., 1981); 0 sexo 

nosso de cada dia (rot. e dir., 1981); Anarquia sexual (rot., 1981); A fabrica de 

camisinhas (rot., 1981); As gatas, mulheres de aluguel (rot. de tres epis6dios; dir. do 

segundo, "0 gato", 1982); A noite das taras 2 (rot. de tres epis6dios, 1982); Mulher 

tentar;ao (rot. e dir., 1982); As seis mulheres de Adao (rot., 1982); As viuvas er6ticas 

(rot. de tres epis6dios, 1982); Vadias pelo prazer (rot., 1982); As panteras negras do 

sexo (rot., 1982); Tudo na cama (rot., 1982); Tentar;ao na cama (rot. e dir., 1983); 

Corpo e alma de uma mulher (rot., 1983); Erotica: femea sensual (rot. e dir., 1983); 

Taras er6ticas (rot., 1983); Senta no meu que eu entro na tua (rot. e dir., 1984); 

Mulheres taradas por animais (rot. e dir., 1986); 0 dia do gato (rot., 1987). 

24 Cf. Abreu (1984). 
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CAPITULO 3 

A BOCA DO LIXO ESTA NA RUA DO TRIUNFO: 1976-1982 

Em meados da decada de 70, a Boca do Lixo ja era conhecida como uma 

"linha de montagem" de filmes populares de genero (com erotismo) 

identificados pela mfdia como pornochanchadas. Um segundo tempo na 

hist6ria da Boca pede ser identificado entre os anos de 1976 a 1982, perfodo 

em que a prodUI;;ao (o capital) tende a se concentrar e os filmes vao se 

hierarquizando em termos de qualidade artfstica e nfvel de produc;;ao. As 

relac;;5es tornam-se mais complexas, a acumulac;;ao de capital torna-se real, as 

pequenas distribuidoras vao se enfraquecendo, pela potente ac;;ao da 

Embrafilme na distribuic;;ao, e os exibidores sofrem a pressao dos grupos 

internacionais. 

Este e um perfodo nao s6 de afirmac;;ao dos produtores tradicionais, como 

tambem de emergencia de novos "investidores/produtores" sem ligac;;5es 

anteriores com o ramo, que buscam se locupletar com os bons resultados do 

neg6cio cinematografico. E, o mais importante: surge, entao, uma "segunda 

gerac;;ao" da propria rua do Triunfo- diretores e produtores -, empenhada em 

realizar filmes formalmente mais cuidados, consolidando, em seu ambito, 

reputac;;5es artfsticas e financeiras. Um processo que traduzia as novas 

demandas do mercado e que, de certo modo, provocou um novo arranjo nas 

relac;;5es internas da Boca do Lixo, e nas relac;;oes desta com outros segmentos 

do cinema brasileiro e com o publico. Cabe notar que, como os demais 

segmentos do setor, a Boca do Lixo foi tambem afetada pela potente presenc;;a 

da Embrafilme a partir de 1975. 

Com a continuidade da produc;;ao, os produtos vao se diversificando, 

apresentando diferentes nfveis de acabamento e inserc;;ao no mercado. Da 

produc;;ao da Boca do Lixo deste perfodo constam desde filmes mais 

elaborados, realizados com competencia artesanal, que buscam abordar o 
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erotismo com preocupac;oes formais, ate produc;oes mediocres, filmes que 

oferecem urn erotismo vulgar, alem daquelas maltrapilhas que capricham na 

grosseria e vulgaridade, inclusive no acabamento. Mas, grosso modo, tudo 

estava submetido a urn r6tulo: pornochanchada. R6tulo que nao interessava a 

quem fazia - todas as categorias profissionais envolvidas naquele processo 

produtivo - mas que era "inoculado" no consumidor e no publico em geral. 

Ao Iongo do tempo, vao se definindo tend€mcias, categorias, diferenciac;oes 

(hierarquias de classe?), promovendo urn certo "aburguesamento" da Boca do 

Lixo e a condensac;ao de subgemeros da pornochanchada 1
. Alem de apontar 

para uma superac;ao do r6tulo, essa diversidade era urn modo de "dialogar" 

com o mercado, atacando e defendendo-se do produto importado, estrategia 

enfatizada sobretudo por essa "segunda gerac;ao" de profissionais formados na 

"escola" da Boca do Lixo, cuja primeira lic;§o era produzir para o mercado. 

Carlos Reinchenbach - Com o andamento da produc;ao, comec;ou a haver urn 

nivel de exigencia muito grande. 0 filme tinha que ter urn certo nivel de 

qualidade tecnica para poder concorrer - colocar-se bern - no mercado. 

Merda nao fazia sucesso, tecnicamente falando. Havia uma grande 

produc;ao de filmes na epoca - pornochanchadas -, mas a maioria era 

muito mal produzida, mulheres feias etc. Em geral, entravam na rede de 

cinemas de segunda linha. 

0 cinema brasileiro como urn todo, por conta de uma atuac;ao empresarial da 

Embrafilme, viveu, neste periodo, uma fase de expansao e afirmac;ao, de 

construc;ao de uma identidade. Livre das injunc;oes politicas (e culturais) a que 

estava sujeita a empresa estatal, e com sua economia inserida na dinamica 

das pressoes do mercado, a Boca pode estabelecer seus pr6prios mecanismos 

de ac;ao e convivencia empresarial, experimentando urn grande 

desenvolvimento. 
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Arriscando todos os generos possiveis, a Boca do Lixo foi responsavel por 

cerca de 30%, em media, dos filmes brasileiros produzidos anualmente na 

decada de 70 (ver Tabela 1, no capitulo 6). A diversifica<;ao da oferta, na 

verdade, estava ocorrendo em todos os segmentos da produ<;ao 

cinematografica nacional, mas na Boca aparecia com evidencia a inten<;ao de 

produzir filmes que ocupassem o Iugar do filme estrangeiro, coerente com uma 

politica de governo de substitui<;ao de importa<;5es2
• 0 similar nacional ali 

realizado logo ganhou dimens5es alem da similaridade, adquirindo fei<;5es 

proprias. De certo modo, era na Boca do Lixo que a oferta de produtos 

cinematograficos tomava dimens5es industriais, configurando um polo 

produtor na euforia da expansao. 

Nesta "segunda fase" da Boca, permanecem no centro da cena os produtores 

tradicionais, desde o icone da industria cinematografica Oswaldo Massaini, com 

a Cinedistri, e Anibal Massaini Neto, que criaria a Cinearte, aos novos-ricos 

Antonio Polo Galante e Alfredo Palacio, com seus espa<;os definidos, 

devidamente acompanhados por produtores que experimentaram forte 

progresso em seus projetos, principalmente Manoel Augusto (Cervantes) 

Sobrado Pereira, que vai trabalhar, com reconhecida competencia, com os 

principais talentos da Boca. Com uma produ<;ao de nivel inferior, mas 

significativa numericamente, encontramos ainda os produtores Cassiano 

Esteves, Elias Cury e Adone Fragano, que cresceram com o cinema da Boca, 

apostando nele desde o come<;o. 

Anibal Massaini continuou produzindo na linha da comedia erotica, procurando 

oferecer um produto diferenciado - bons roteiros, elenco de primeira, 

acabamento tecnico de qualidade, trilha sonora original etc. - e colhendo boas 

respostas de bilheteria. Com raciocfnio de produtor, seus filmes come<;avam 

sempre de uma ideia que surgia ja em plano de execu<;ao. Depois de Ja nao 

se faz amor como antigamente (1976), filme com tres episodios, ele investe 

em Etas sao do baralho (1977), dirigido por Silvio de Abreu, com elenco 
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encabec;ado por Antonio Fagundes e roteiro do diretor e de Rubens Ewald 

Filho. A proposta do filme e sintetizada neste folder de divulgac;ao do projeto: 

Elas sao do baralho nl10 pretende de modo a/gum ser uma inova(;ao no 

genera [pornochanchada] e nem esta preocupado em criar uma nova 

esco/a para a comedia nacional. Baseado em urn roteiro que reune os 

qDiproqu6s tao comuns no teatro frances de Georges Feydeau, mistura o 

duplo sentido do teatro de revista, a crftica de costumes da comedia 

urbana, o humor irreverente das hist6rias em quadrinhos, a alegria 

descompromissada de urn circa de cavalinhos. Para isso, Elas sao do 

baralho coloca a chanchada nacional como genera assumido de comedia, 

sem medo ou humilha(;ao [ ... ] e urn acumulo de situa(;oes hilariantes, 

misturadas com mulheres nuas, que desta vez tambem sao usadas como 

parte integrante da comedia, sem se preocupar em serem er6ticas, mas 

conservando o deboche que sempre cercou a pomochanchada. 

Pelo teor das "explicac;oes", os dois roteiristas ja anunciavam, de certo modo, 

a carreira que iriam seguir na televisao. Mas interessa destacar, no texto, a 

vinculac;ao a chanchada como um genero que propoe um cinema 

essencialmente brasileiro, "sem medo ou humilhac;ao". E o "uso" de mulheres 

nuas sem erotismo gratuito, mas integrando a comedia, num tfpico apelo ao 

publico de classe media conservadora mas nem tanto. 

Em 1978 Massaini produziu 0 bern dotado (0 homem de Itu), dirigido por Jose 

Miziara, com Nuno Leal Maia no papel-tftulo encabec;ando um elenco feminine 

de primeira linha: Consuelo Leandro, Marlene Franc;a, Ana Maria Nascimento e 

Silva, Esmeralda Barros, Helena Ramos, Aldine MOller. Com direc;ao do mesmo 

Miziara, realizou em 1979 Embalos alucinantes (A troca de casais). Neste 

mesmo ano investiu em Hist6rias que as nossas babas nao contavam, com 

direc;ao de Osvaldo de Oliveira, uma par6dia com tintas de erotismo apelativo, 

em que Chapeuzinho Vermelho era vivida pela mulata Adele Fatima e o 

cac;ador por Costinha, comico de sucesso na televisao. 0 filme ja tomava 
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certas liberdades com a exposil;;ao do sexo, refletindo o afrouxamento da 

censura. 

Embora Massaini procurasse oferecer os melhores filmes, no sentido industrial, 

a imprensa nao usava de outros criterios para avalic:Hos, e, de certo modo, 

esses produtos mais elaborados caiam na vala comum, sendo considerados 

como qualquer pornochanchada: filmes feitos para ganhar dinheiro, enrolar o 

publico e sem valor artistico ou qualquer outre. 

Anibal Massaini - Depois eu me arrependi urn pouco [de fazer filmes de born 

nivel], porque eu levava muito tempo fazendo esses filmes. Achava que 

havia uma certa incoerencia, porque, na verdade, o resultado [financeiro] 

final era quase o mesmo [dos outros filmes]. Porque ninguem escapava 

do conceito ["pornochanchada"]. De que valeu esse esfon;o, se nunca foi 

reconhecido? 

Em 1980, Massaini cria a sua propria produtora, a Cinearte, cujo primeiro 

trabalho, o filme Mulher objeto, dirigido por Silvio de Abreu, foi muito bem

sucedido de publico, despertou algum interesse da critica e ganhou exibic;;ao no 

mercado em Cannes. Para tanto, ele cercou-se de alguns cuidados. 

Anfbal Massaini - Cada vez que a gente fazia uma sessao para grupos de 

crfticos, para armar o lanc;;amento, eu falava pro Silvio: "Oiha, eu vou 

acabar com uma cirrose." Porque o Silvio vivia com essa questao de que 

outros filmes no genera feitos no Rio de Janeiro tinham urn Jorge Amado, 

uma Sonia Braga ou urn Caca Diegues, que davam uma certa 

respeitabilidade. E que n6s tinhamos que ter, nesse filme, alguma coisa 

do mesmo nivel. Comec;;ou com Sonia Braga, passou pra Sandra Brea ... E 

af acabamos fazendo o filme com o Nuno Leal Maia e a Helena Ramos, 

que o Silvio nao queria de jeito nenhum. 

A contratac;;ao da Helena foi uma coisa muito curiosa. Eu encontrei a 

Helena num Iugar, uma noite, e ela me disse: "Voce vai fazer urn novo 
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filme, Anfbal, e eu gostaria muito de participar. Posso passar Ia?" 0 Silvio 

havia me dito: "Se for pra fazer com a Helena Ramos eu estou fora." 

Fazendo tipo, ne? AI, eu cheguei no escrit6rio e falei pra ele: 

- Silvio, a Helena vem aqui amanha. Eu queria muito que voce a 

recebesse. 

- Lembra do que conversamos: se for pra fazer com a Helena Ramos eu 

prefiro nao fazer. 

- Ela vai chegar aqui e voce vai recebe-la. Se ela estiver loira, voce diz 

que a personagem e morena, se ela estiver morena, voce diz que e loira. 

Mas, por favor, receba a pessoa. 

Af, eles sentaram e comec;:aram a conversar. Ele entao diz pra ela: 

- Porque voce faz esses filmes, hein? 

- Esses filmes, o que7 

Af comec;:aram um bate-boca. Eu sale vim pra minha sala. Depois de uma 

hora, ele aparece na minha sala e diz: 

- Volta Ia e contrata a moc;:a. 

-Quem de n6s ficou maluco? Eu s6 falei pra voce ser gentil com ela. 

- Ela vai fazer com muita garra. 

Helena Ramos - Mulher objeto foi um filme diffcil de fazer. Eu estava muito 

concentrada naquilo que eu estava fazendo, eu sabia da 

responsabilidade. Claro, que todo filme requer responsabilidade, mas 

esse era um filme mais pretensioso, eu tive uma dedicac;:ao maior, nao 

sei. Eu li muitos livros sabre sexualidade. Eu estava tao concentrada que 

eu nao via mais nada. [ ... ] Acho que foi o unico filme do Anfbal Massaini 

que teve sucesso de publico e de crftica. 

0 filme fez boa bilheteria no mercado interne e, devido a receptividade em 

Cannes, foi vendido para varios pafses, onde foi exibido com grande sucesso. 

Anfbal Massaini - Eu lembro, por exemplo, que um cara de Hong Kong 

comprou o filme. Eles pagavam 5 mil d61ares. Eu nem queria falar com o 
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cara. Esse dinheiro eu fa<;o em Santo Andre, p6! [ ... ] 0 filme ficou 12 

semanas em cartaz Ia. 0 cara ganhou mais de 500 mil d61ares, na epoca. 

Amor estranho amor (1982), de Walter Hugo Khouri, foi a produ<;ao seguinte 

da Cinearte de Anibal Massaini. Com um elenco de primeira linha - Vera 

Fischer, Xuxa Meneghel, Tarcisio Meira, Mauro Mendon<;a, Otavio Augusto, 

Matilde Mastrangi -, o filme, como e habitual nos filmes no diretor, provocou 

certa polemica. 

Antonio Polo Galante pode ser considerado o "pai" de um subgenera, ou um 

ciclo, que se desenvolveu na Boca do Lixo neste periodo: os filmes em 

institui<;oes penais, por assim dizer - filmados em ambientes "cercados", onde 

mulheres seminuas confinadas sao tratadas com sadismo e violencia, a 

pretexto de erotismo. 0 "ciclo" tem origem controversa, mas a reza a lenda 

que Galante seguiu a dica do diretor de uma produ<;ao alema que seria rodada 

no Brasil, da qual ele seria produtor executive. Respaldado em sua experiencia 

em filmes de presidio, o tal diretor alemao lhe teria revelado: "0 que da 

dinheiro e grade e mulher nua atras da grade." 0 filme acabou nao se 

realizando, mas Galante aproveitou o conselho3
• 

0 filme inaugural do "ciclo" foi Presidio de mulheres violentadas (1976). 0 

credito de dire<;ao do filme e atribufdo a Galante, mas, segundo Luiz Castillini, 

as filmagens tiveram uma hist6ria conturbada. 

Luiz Castillini - Galante chamou o Raja de Aragao para escrever a hist6ria e 

me chamou para dirigir. Eu peguei o texto e achei que poderia ser 

diferente. Com todo respeito ao Raja, eu deixei aquele texto de !ado e fiz 

outro. Af fomos para Itu, filmar numa cadeia. Ficamos uns vinte dias na 

loca<;ao de Itu, e aconteceu uma serie de problemas que eu, 

honestamente, por inexperiencia, nao soube administrar. Problemas que 

em outros filmes eu administrei tranqOilamente, sem sofrimentos. [ ... ] A 

experiencia com o Galante foi uma coisa lamentavel. [ ... ] Entao, eu fiz 
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uns 70% do filme, o Galante parou a filmagem, e o Oswaldo de Oliveira 

terminou o resto do filme. Eventualmente, esse filme deu dinheiro. 

Depois deste, Galante realizou mais cinco filmes em dois anos, aproveitando o 

veio ate o esgotamento (determinado pela receita). Eram filmes de segunda 

linha, que nao entravam nos grandes cinemas, mas que tinham vida longa e 

carreira garantida. Realizados com pouco investimento - uma ou duas 

loca<;5es, equipe e elenco concentrados no set de filmagem, pouco tempo de 

trabalho -, os filmes apresentavam uma rela<;ao custo/beneffcio altamente 

favon3vel: 300 mil:6 milh5es. Assim foram produzidos (Galante tambem 

"ditou" alguns argumentos): Intemato de meninas virgens (Osvaldo de 

Oliveira, 1977); Escola penal de meninas violentadas (Antonio Meliande, 

1977); Pensionato das vigaristas (Osvaldo de Oliveira, 1977); Fugitivas 

insaciaveis (Osvaldo de Oliveira, 1978) e Reformat6rio das depravadas (Ody 

Fraga, 1978). 

0 que se observa, portanto, em rela<;ao a produ<;ao da Boca do Lixo neste 

perfodo e que, ao lado de uma tentativa de supera<;ao do (pre)conceito contra 

a pornochanchada pela melhoria da qualidade - tecnica e artfstica - dos 

filmes, pela abordagem de temas er6ticos com alguma leveza e profundidade, 

havia uma produ<;ao que caminhava para um corte pesado e grosseiro da 

exposi<;ao do er6tico, como este "ciclo dos presidios", filmes que continham 

doses especiais da ideologia machista que permeava as pornochanchadas -

superioridade pela for<;a, misoginia, explora<;ao da ingenuidade, exibi<;§o das 

formas femininas -, acrescentando um certo clima de violencia e sadismo. 

Curiosamente, nestas fitas mais rasteiras foram "iniciadas" nos procedimentos 

cinematograficos da Boca duas atrizes que fizeram carreira e que procurariam, 

cada qual a seu modo, marcar com firmeza a sua condi<;ao de mulher: Patricia 

Scalvi e Nicole Puzzi 

Patricia Scalvi - 0 primeiro filme que eu fiz foi Presidio de mulheres 

violentadas [ ... ] Eu estava fazendo teatro, mas acabei indo Ia porque ia 
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ter um teste. Eu fui e eles gostaram de mim, me deram um papelzinho de 

uma bailarina que ia ficar numa cela fazendo exerdcios. A Nicole, que 

depois virou Nicole Puzzi, ia fazer o papel central, mas na ocasiao ela 

viajou pro Rio [ ... ] e sumiu. E a filmagem estava pra come~ar. Eles 

ficaram adiando, adiando, e af lembraram de mim: "Aquela mo~! Vamos 

lan~ar a Patricia, porque ela tern o biotipo etc." Entao eles falaram pra 

mim: "Voce vai fazer o papel central!" 

Foi muito engra~ado, porque tudo era over. Eu estava acostumada a 

fazer teatro, onde tudo era over. Eu fiz muito bern, deu certo e tal. Mas 

acontece que no meio disso eu tive uma briga com o Galante - foi um 

problema de produ~ao, nao me recordo muito bern o que aconteceu - e 

nao terminei o filme. A Zilda Mayo fez o final, com a minha personagem 

morrendo. Eu nao morria no filme, mas ele [Galante] me fez morrer. E o 

meu nome, na tela, saiu no meio da figura~ao. Entao, o Rubem Biafora 

foi assistir ao filme e perguntou: "Quem e a fulana? Porque a gente nao 

sabe quem e? Uma atriz excepcional!" Eu nem conhecia o Biafora. E 

assim come~ou. 0 Galante teve que engolir a lfngua, porque ele falou: 

"Voce nunca mais vai fazer cinema! Eu quero ser mico de circo." E eu fiz 

40 filmes, dirigi cinco curtas, fiz muita coisa. 

Nicole Puzzi, que se havia iniciado em cinema em Possufda pelo pecado, uma 

produ~ao de David Cardoso, revela ter aceitado, levianamente, o convite de 

Galante para trabalhar em Pensionato das vigaristas porque nao acreditava 

que o filme faria sucesso. 

Quem dirigiu Pensionato das vigaristas foi o Osvaldo "Carcar;a" [de 

Oliveira]. Ele tratava todas as garotas por piranha. 

- Sai, piranha! 

Menos eu. Um dia ele o/hou para mim e, quando ia abrindo a boca, eu 

cortei, firme: 

-Voce nao me chama de piranha! 
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Eu acho que fui tl10 veemente que ele jamais voltou a me tratar assim. 

Dutra coisa absurda que ele dizia: 

- Parra, mostra o talento af! 

Quando ele dizia isso, voce tinha de virar de bunda para ele. Quando ele 

falava isso para mim eu parava a filmagem. Sempre fiquei muito 

indignada com essas coisas. Eu parava, ele reclamava: "Puta que pariu, 

essa Nicole!" E mudava o tom: 

- Dona Nicole, fique de costas, por favor! 

Bebado feito um peru. Mal-humorado sempre. Mas uma figura 

engra(;ada4
• 

Contrariando suas expectativas, o filme fez uma boa carreira comercial, 

ajudando a projetar a imagem de menina-mulher sexy da atriz. Nicole tornou

se uma estrela do "ciclo dos presidios" (ou dramas penitenciarios): depois de 

Pensionato das vigaristas, ela filma Escola penal de meninas violentadas e 

Reformat6rio das depravadas, apesar de considerar "uma tortura, uma 

verdadeira guerra" receber o pagamento do Galante, feito em tres vezes 

durante a filmagem: "Quando se recebia muito eram 3 mil d61ares por filme. 

Isso quando a atriz era muito requisitada. 56 eu nao recebia 3 mil d61ares: eu 

ganhava o dobro, o triplo, [ ... ] pois meus filmes faziam muito sucesso."5 

Com os lucros e a experiencia adquiridos nos "presidios, internatos e 

reformatories" Galante investiu na forma<;ao de um estudio equipado, 

apostando neste tipo de produ<;ao. 

Alfredo Palacios continuou produzindo pela sua produtora Kinoarte. Dedicou-se 

a pornochanchadas deslavadas, como a par6dia Kung Fu contra as bonecas 

(Adriano Stuart, 1976), Sabendo usar nao vai fa/tar (Francisco Ramalho Jr., 

Sidney Paiva Lopes e Adriano Stuart, 1976), Empregada para todo servi(;O 

(Geraldo Gonzaga, 1977), e fez algumas com algum revestimento, como 

Damas do prazer (Antonio Meliande, 1978), ambientada no bas-fonds da Boca 
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do Lixo, com uma ficha tecnica mais competente, e Mulher desejada (Alfredo 

Sternheim, 1978). 

Cassiano Esteves investia basicamente em duas linhas: os melodramas 

realizados por Geraldo Vietri - autor e diretor de novelas da antiga TV Tupi -, 

que inclufam algumas adapta<;;oes literc3rias do tipo Senhora (1976) e Iaia 

Garcia (1978) e argumentos originais como Os imorais (1979), Sexo, sua 

(mica arma (1981); e as pornochanchadas (de varios gemeros) de segunda 

linha dirigidas por Antonio B. Thome: 0 segredo das massagistas (1977), 0 

artesao de mulheres (1978), Na violencia do sexo (1978), Belinda dos orixas 

dos desejos (1979), 0 genio do sexo (1979). 

Nos anos 80, Esteves investe em outros realizadores como John Doo (Ninfas 

insaciaveis, 1980), Jair Correa (Duas estranhas mulheres, 1981), Jean Garret 

(0 fot6grafo, 1981), e co-produz com Tony Vieira a fita Neurose sexual 

(1982). Alem de escrever alguns argumentos e roteiros, Cassiano Esteves 

participava dos filmes fazendo a montagem - urn tra<;;o original deste produtor. 

Alguns atores-diretores tambem procuraram se estabelecer como produtores, 

a exemplo de David Cardoso e Tony Vieira. 0 mais bem-sucedido foi Claudio 

Cunha, urn ator que se revelou urn diretor talentoso e urn produtor cuidadoso 

com o acabamento de seu produto, procurando inserir-se no mercado com 

algo diferenciado dentro do caldo da produ<;;ao da Boca do Lixo. 

cLAUDIO CUNHA (Sao Paulo, 1946) come<;;ou como ator em pequenos papeis 

em novelas da TV Excelsior, nos anos 60. Ganha notoriedade na novela 

Pedacinho de chao, escrita por Benedito Ruy Barbosa para a TV Cultura. 

Come<;;a a atuar no cinema da Boca do Lixo em filmes de Roberto Mauro (As 

mulheres amam por conveniencia, 1972) e de Tony Vieira (Sob o dominio do 

sexo, 1973). Atento ao modo de produzir, consegue atrair investimento 

financeiro para filmar 0 poderoso machao (1974), a partir de urn argumento 

seu, dando infcio a sua carreira de produtor. 
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Claudio Cunha - Eu fui fazer uma palestra numa agencia de atores e fiquei 

conhecendo um rapaz que estava Ia fotografando, o Pedrinho Faus, um 

cara que fazia fotografia por hobby, tinha equipamentos e tal. Depois eu 

fui saber que ele era um milionario. Acabei indo jantar na casa dele, e 

acabou surgindo a ideia de fazer um filme. [ ... ] Ele se interessou, quis 

saber quanto custava, como e que era. Entao eu fiz um argumento pra 

ele, copiando os modelos da epoca, que eram os filmes do Lando 

Buzzanca. Dei para ele o argumento de 0 poderoso machao, a hist6ria 

de um milionario que tem um ataque de priapismo. Ele gostou do neg6cio 

e eu fui chamar o Roberto Mauro para dirigir o filme: "Roberto, eu 

descobri um boil Por quanto voce faz? Faz por 80?" E ele: "Fa~o." A 

gente estava endividado na epoca. Entao, levamos um or~mento de 

100, o Pedrinho achou bom e fizemos 0 poderoso machao. 0 filme teve 

problemas incrfveis com a censura. 

Ainda em 1974 Claudio Cunha funda a Kinema Filmes, associado ao investidor 

Carlos Duque, dono de uma rede de postos de gasolina. Como produtor, 

investe em si mesmo como diretor, estreando neste mesmo ano com a 

comedia erotica 0 ctube das infilais, um roteiro de Marcos Rey, filme que 

consegue bons resultados artfsticos e financeiros. 0 processo de produ~ao do 

filme segue a trilha aberta pelos produtores tradicionais da Boca do Lixo. 

Claudio Cunha - Em 0 clube das infieis eu ja me associei com a Condor Filmes. 

0 Carlinhos Duque come~ou a controlar o dinheiro, o acabamento. Eu 

quase fali meu posto de gasolina - que eu tinha comprado com o dinheiro 

de 0 poderoso machao - para fazer o filme. 0 Carlinhos nao queria botar 

mais dinheiro e af eu fui para o Rio de Janeiro e negociei a distribui~o do 

filme com a Condor. Foi quando eu tomei contato com os distribuidores e 

com os exibidores. 
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Seu segundo trabalho como diretor, 0 dia em que o santo pecou (1975), 

melodrama baseado em tema folcl6rico, tern produc;ao e roteiro de Benedito 

Ruy Barbosa. 0 filme conta com a direc;ao de fotografia de Claudio Portioli, 

musica de Guilherme Vaz e montagem de Inacio Araujo. 

Claudio Cunha - 0 Benedito me convidou pra dirigir. [ ... ] Como e que eu, de 

repente, ia dirigir Dionisio Azevedo? Mas ele acabou se entregando a 
direc;ao. Eu mostrei personalidade. Dirigi o Mauricio do Vale. Eu era 

coadjuvante dele na novela e de repente impuseram a minha direc;ao. E 

o proprio Ruy Barbosa, que era o autor da novela, autor do roteiro, no 

campo de filmagem quis me encher o saco, mas eu tambem tive 

personalidade pra colocar o Ruy no Iugar dele. Botei a mulher dele, a 

Marilene, pra fazer uma personagem no filme. E eu sei que o filme foi 

bern. Urn filme diffcil, porque na epoca a onda era pomochanchada e o 

Ruy quis fazer urn neg6cio mais serio, urn filme de epoca. 0 filme teve 

como produtor associado o Laudo Nate!, que na epoca era governador de 

Sao Paulo. Nao me lembro se o nome dele entrou nos creditos, acho que 

entrou. Mas todo mundo ficou sabendo que ele era produtor associado do 

filme. Ele foi inclusive no campo de filmagem, curtiu. 

Este filme e urn born exemplo de uma certa tendencia que se observa, nesse 

momenta, entre alguns realizadores da Boca, de buscar se relacionar com o 

mercado cinematografico com mais respeitabilidade. Essa necessidade de 

afirmac;ao de uma imagem publica de competencia e de reconhecimento 

"cultural", contudo, acabava revelando as carencias. 0 material de divulgac;ao 

do filme, por exemplo, inclufa verbetes sobre o roteirista e o diretor em que 

essa respeitabilidade era claramente solicitada. 

0 autor: Benedito Ruy Barbosa e estreante no longa-metragem. Autor de 

varias nove/as de sucesso como "Somos todos irmaos'~ "0 anjo e o 

vagabundo", "A ultima testemunha'~ "Aigemas de ouro" e, mais 

recentemente, "Meu pedacinho de chao'~ ele chega ao cinema com um 
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traba/ho de fO/ego, serio e muito bem-intencionado. Depois de "Fogo 

frio", pet;a com que estreou no Teatro de Arena, em 1960, e que /he 

valeu o premia "Revelat;ao de Autor'~ talvez nao tenha escrito nada mais 

importante do que 0 DIA EM QUE 0 SANTO PECOU, que marca o 

reencontro do nosso dnema com o homem e a terra brasileira, numa 

verdadeira superprodut;ao. 

0 diretor: Claudio Cunha (29 anos), ator de nove/as ja nos tempos da 

saudosa TV Excelsior, sempre sonhou com as cameras. Na TV Cultura, 

enquanto participava, ainda como ator, da nove/a educativa "Meu 

pedacinho de chao'~ estudava dnema. Sua estreia, dirigindo a comedia 

"0 clube das infieis'~ revelou um diretor seguro na condut;ao dos atores, 

muitos deles tambem estreantes, e, principalmente, de bam gosto e 

criatividade nos enquadramentos e nos cortes. Em 0 DIA EM QUE 0 

SANTO PECOU, contando com um grande elenco, com um roteiro mais 

ambicioso e com um apoio tecnico dos me/hares, ClfJudio Cunha deu um 

sa/to significativo. Firme, seguro, talentoso e nao fazendo nenhum tipo de 

concessao. Chega a surpreender. 

Surpreendendo sempre, Claudio Cunha procurava escolher com precisao os 

temas de seus filmes, apoiar-se em roteiristas experimentados e compor o 

elenco com nomes que pudessem garantir maior divulga<;ao. Com prodw;;ao 

da Kinema Filmes, realiza em 1977 Snuff - Vftimas do prazer, com Carlos 

Vereza e as atrizes Rossana Guessa e Nadyr Fernandes - as musas, 

respectivamente, dos filmes cariocas e paulistas. 0 roteiro do filme foi escrito 

em parceria com Carlos Reichenbach, inspirado em uma reportagem da revista 

Manchete sobre filmes clandestinos que mostravam as atrizes sendo 

estupradas e assassinadas de verdade. Trata-se da hist6ria de dois produtores 

americanos que querem realizar urn filme desses no Brasil. 

Para finalizar Vftimas do prazer, Cunha conseguiu associar-se (vender 

porcentagem do filme) a empresa Sui-Paulista e ao grupo carioca Severiano 

Ribeiro - o maior exibidor nacional. 
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Claudio Cunha - Ja tinha estourado o on;;:amento do filme e eu comecei a 

brigar com o Duque, porque eu tinha a pretensao de fazer uma coisa 

melhor e ele queria fazer de qualquer jeito. [ ... ] Ai eu cheguei no Rio de 

Janeiro e procurei o Severiano Ribeiro [ ... ] propus que ele comprasse 

uma porcentagem do filme, e ele: "Mas, cade o filme?" "0 filme esta 

cortado em aneis, eu nao tenho como te mostrar." E eu consegui, ele 

confiou em mim. Comprou o filme sem ver, baseado nas fotos. Me deu 

uma grana no mesmo dia. Sal da sala dele com o cheque. [ ... ] Ai eu 

comecei a ter moral com os exibidores, porque o Ribeiro comprou no 

escuro, na confian<;:a. 

Snuff - Vftimas do prazer fez 4 milh5es de espectadores no Brasil. Claudio 

Cunha entrava para o rol dos produtores bem-sucedidos da Boca, que incluia 

David Cardoso e Tony Vieira (o rei dos cinemas de segunda linha), alem dos 

produtores tradicionais. Mas ele tinha outras pretens5es aiE§m do sucesso 

financeiro, e a sociedade com Carlos Duque se desfaz. Segundo Cunha, seu 

s6cio queria fazer filmes baratos, tendo como modelo o Galante, enquanto ele 

ja estava querendo se firmar como cineasta, tinha pretens5es artisticas, queria 

agradar a critica, de quem come<;:ava a ganhar urn olhar mais generoso. 

Claudio Cunha- Eu lembro que no dia da estreia do filme ... 0 Cine Maraba era 

urn termometro. Ficava todo mundo de olho porque, pela primeira sessao 

do Maraba, que era as 10 horas, voce ja sabia o que ia acontecer com o 

filme no Brasil inteiro. Era incrivel! Ficavam os exibidores do Brasil inteiro 

ligando pro Chiquinho [ ... ] pra saber quanto a fita rendeu na primeira 

sessao do Maraba. [ ... ] Rapaz, na segunda-feira de manha, as nove e 

meia, eu fui para o cinema ver o que ia acontecer. Quando cheguei na 

avenida Ipiranga era uma agita<;:ao danada, gente a be<;:a. Eu pensei: 

"Nossa, o que esta acontecendo? 56 falta ser uma greve, urn movimento 

que vai me arrebentar com o filme." Mas o tumulto era gente querendo 

ver o filme. 
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0 Maraba tinha uma fachada colossal. Entao, eu fiz uma fachada enorme, 

um aparato na porta do cinema. Botei assim: "Snuff- Vftimas do prazer. 

0 filme em que as atrizes foram estupradas e assassinadas de verdade." 

Ai todo mundo ia Ia pensando que ia ver estupro e assassinate. Sem falar 

no trailer, que batia muito. Isso era o que pegava: o trailer, a fachada, o 

titulo. E a tradi~o dos cinemas. 0 Maraba era um cinema de cabec;;a. A 

fita que ia pro Maraba o publico ja sabia que era boa. 

Importante ressaltar, neste depoimento do cineasta, a mi(s)tica das salas de 

cinema. Era um tempo em que os cinemas tinham nome, uma identidade e, 

por assim dizer, tradic;;ao. 0 Cine Maraba, no centro da cidade de Sao Paulo, 

era realmente o temple dos lanc;;amentos, principalmente dos filmes da Boca 

do Lixo. A explorac;;ao comercial da fachada do cinema com outdoors criava um 

clima excitante para o filme, mobilizando o publico. 

0 publico da pornochanchada, nos anos 70, era principalmente masculine e 

form ado por pessoas que circulavam pelas areas centra is das grandes ( e 

medias) cidades. As salas de cinema ai estabelecidas - no tempo em que os 

cinemas tinham nome - atraiam seus freqOentadores expondo e divulgando as 

qualidades dos filmes com imensos displays, paineis e cartazes montados com 

a figura de uma atriz (ou atrizes) insinuando erotismo. Por diversas vezes, 

Helena Ramos, Matilde Mastrangi ou Aldine MOller foram as "rainhas do 

Maraba", expostas, enormes, na fachada do cinema. Neste sentido, a 

deteriorac;;ao gradativa dos centres urbanos, com o fechamento destas salas, 

significou o afastamento de segmentos significativos - classes populares - do 

publico, que acabaram perdendo contato com o cinema brasileiro. 

Talvez por ter comec;;ado como ator de televisao, e certamente por tino 

empresarial, Claudio Cunha foi mais atento ao relacionamento com este 

veiculo, pouco acionado pelo sistema da Boca do Lixo. Para o seu trabalho 

seguinte, reatou a parceria com o escritor de novelas de televisao Benedito 
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Ruy Barbosa, com quem escreveu o roteiro de Amada amante (1978), seu 

maior sucesso de publico. 

0 folder promocional de Amada amante expoe com nitidez as referencias de 

que se serve o diretor-produtor, voltado para urn cinema de entretenimento 

com born acabamento - o melhor similar nacional que a Boca poderia 

oferecer. 0 texto refere-se a assumida influencia do cinema popular italiano 

sem, no entanto, deixar de derrapar no fetiche da cultura "erudita", incluindo 

"explica\;5es psicanaliticas" para seus personagens. Vale a pena reproduzir 

alguns trechos: 

Amada amante e uma comedia amarga na me/hor linha dos filmes de 

Dino Risi (Aquele que sabe viver, Perfume de mulher, Ferias a italiana), 

ao mesmo tempo em que emociona, leva o publico a rir de situa~;oes e 

conflitos muito mais tnflgicos do que comicos. 0 espectador medio pode 

encontrar facilmente pontos de contato com sua propria rea/idade [ ... ] 0 

que se toma polemico em Amada amante e se o seu teor e rea/mente 

moralista, ou se a intenqao do diretor foi imprimir a sua tragicomedia o 

moralismo latente no espectador; e se as solu~;oes finais devem ser 

encaradas como castigo, no sentido cristao do termo, ou se significam a 

verdadeira aproxima~;ao dos personagens entre si, sem as barreiras do 

convencionalismo, do patriarcalismo moralista, da solidao em familia, na 

melhor solu~;ao reichiana. 

Como se ve, Wilhelm Reich parecia estar na cabeceira de algumas camas 

dentro e fora das telas da Boca do Lixo. Amada amante, filmado no Rio de 

Janeiro e finalizado em Sao Paulo, foi urn enorme sucesso de publico. 0 forte 

grupo exibidor Severiano Ribeiro, que havia investido em Vftimas do prazer, 

entrou, via Atlantida Cinematografica, na composl\;ao financeira para a 

realiza\;aO do filme, cujo titulo foi disputado pela produtora de Luis Carlos 

Barreto. 
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Claudio Cunha - Quando eu quis fazer o filme, a minha inten(;ao era comprar a 

musica do Roberto Carlos. 56 que o Lufs Carlos Barreto sabia da minha 

inten(;ao, foi Ia e negociou as musicas do Roberto Carlos para fazer o seu 

"Amada amante". 56 que eu ja tinha registrado o tftulo. Era engra(;ado, 

na epoca, n6s dois no Rio de Janeiro, filmando ao mesmo tempo. Havia 

dois filmes chamados Amada amante sendo rodados: o meu e o do Bruno 

Barreto, que ficou Amor bandido. 0 Walter Clark, no livro dele, campeoes 

de audiencia, cita essa passagem. Ele conta a experiencia dele em 

cinema, que perdeu dinheiro no filme Amor bandido. Ele fala bern assim: 

"Perdemos pro Claudio Cunha a briga pelo tftulo Amada amante, sendo 

que o nosso filme fez 240 mil espectadores e o dele fez 2 milh5es de 

espectadores. Esses Barreto nao entendem nada de cinema." 

Ap6s este filme, Claudio Cunha filmou 0 gosto do pecado (1980), com roteiro 

de Inacio Araujo, que tambem trabalhou como assistente de dire(;ao. Desta 

vez, porem, o produtor-diretor nao foi tao bem-sucedido. 

Inacio Araujo - Eu vi o filme Snuff- Viti mas do prazer e achei excelente, com 

uma for(;a. Neste momento eu nao queria mais ser montador, achei que 

ja tinha feito o que podia fazer em montagem, entao resolvi escrever urn 

roteiro para o Claudio Cunha. Deu em aguas de barrela, porque era urn 

melodrama - que nao era a praia do Claudio. [ ... ] Foi uma desgra(;a, 

porque alem do mais eu era assistente de dire(;ao e via, dia ap6s dia, o 

filme ser destrufdo mais do que ja havia sido destrufdo no roteiro original. 

0 Claudio tinha essa pegada para coisa de porrada, para filme policial, ele 

era born nisso. [Este] era urn filme mais delicado. 

A respeito do metodo de filmagem praticado por Claudio Cunha, reconhecido 

talento gerado na Boca do Lixo, Inacio Araujo faz uma revela(;ao interessante. 

Inacio Araujo - Ele vai filmando cada posi(;ao de camera na ordem da 

montagem. Ele cerca o filme todo assim, e de enlouquecer. Ele filma a 

110 



cena inteira oito vezes. Todo mundo filma de um lado, depois do outro; o 

Claudio nao, ele queria dar continuidade para o ator. Tanto que em 0 

gosto do pecado, o Carlao [Reichenbach], que era o fotografo, quase 

enlouqueceu. Ele fazia a luz recortada, cheia de bandeira etc., o Claudio 

fazia o primeiro plano, tudo bern, corta. Agora poe a camera aqui, tudo 

bern. Agora, volta pra Ia. Nao da, nao tern como fazer a mesma luz, 

lembrar da marcal;ao horas depois. Ai o Carlao, no outro dia, fez uma 

parede de isopor [rebatedor], porque assim voce pode pular para onde 

quiser, filmar de qualquer lado. 

Depois de ter ganho notoriedade como ator de cinema e de novelas de 

televisao, e firmado sua reputal;ao como produtor da Boca do Lixo - produziu, 

com sucesso, tres filmes policiais dirigidos por Jean Garret -, David Cardoso 

estreia na direl;ao com o filme Dezenove mulheres e um homem (1977), 

roteiro de Ody Fraga, ambientado em local;5es de seu estado natal, Mato 

Grosso do Sui, na intenl;ao de explorar a beleza natural do Pantanal e 

conseguir apoio financeiro. Como diretor, David Cardoso vai procurar 

explorar o genero do filme de aventuras, oferecendo um "espetaculo com 

muita al;ao" interpretado por ele mesmo. 

Embora possa parecer ingenue, o cinema de David Cardoso segue com 

obstinal;ao algumas regras e formulas consagradas pela tradil;ao (imposta) do 

cinema americano de al;aO e aventura. Ele constroi um heroi imaculado 

disposto a enfrentar onc;a pintada, serpente traic;oeira, lutar contra varies 

bandidos ao mesmo tempo para salvar mulheres, crianc;as e velhos das garras 

de malfeitores que povoam o pantanal mato-grossense e, na ultima cena, 

terminar com a mulher mais desejada, de preferencia gostosa e virgem. Em 

Dezenove mu/heres e um homem aparecem de modo superlative as intenc;oes 

da formula adotada: gente as dezenas- com o evidente potencial de exibic;i!lo 

anatomica de 19 mulheres! -, lutas aos montes, avioes etc., numa linha de 

exacerbac;ao e congestionamento que procura conduzir o espectador a sentir

se num filme de muita ac;ao6
• 
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David Cardoso - Tambem foi o (mico grande sucesso que eu dirigi. Explodiu 

minha cabe<;a. Eu acho que, hoje em dia, se me perguntassem o que eu 

tenho mais tesao de fazer, eu diria que e dirigir. Porque eu acho que sei 

o que o publico quer. Eu sei como conduzir o ator, o que falar. Uma coisa 

que eu sempre evitei de correr o risco chama-se erros de concep<;ao. 

Voce fazer uma cena que o povo vai falar: "Vou engolir por engolir, 

mas ... " Eu sempre tentei fazer de urn modo que o publico falasse: "Isso 

pode acontecer." [ ... ] Tudo e a forma de se fazer. 

Helena Ramos e Patricia Scalvi, que participaram do elenco de Dezenove 

mulheres, tern outra visao a respeito dessa aventura mato-grossense, 

atravessada, evidentemente, pela 6tica feminina. 

Patricia Scalvi - Mato Grosso foi muito engra<;ado. A gente foi de onibus, 

filmando pelo meio do caminho, parando e dormindo, filmando no onibus. 

Fazia parte da hist6ria. Eu fazia uma freira, com aquela roupa infernal, 

naquele calor pavoroso. Mas, enfim, tudo bern. Era urn filme que tinha 

umas quatro atrizes - a Helena Ramos era uma delas. 0 resto era tudo 

garota de programa. Modelos, ne? 0 David falou que n6s famos ficar 

numa fazenda. Quando n6s chegamos Ia e a mulher do dono da fazenda 

viu aquele monte de mulheres, falou: "Nem pensar que essas mulheres 

vao ficar hospedadas na minha casa, na sede da fazenda." Af ela deu pra 

gente duas casinhas de terra batida, casa de colono, pra esse mulherio 

ficar. A gente tinha que bombear agua para tomar banho, para voce ter 

uma ideia. Terra batida, morcego voando pra tudo que e lado, chovia ... 

As meninas safam multo, iam a muitas festas. Mas eu era multo bobona, 

tinha 19, 20 anos, e urn dia falei: 

- Todo dia voces vao pras festas e nao me convidam. 

- Mas Patricia, voce e casada. 

- E daf? Nao posso ira uma festa porque sou casada? 

- Nao, e que n6s vamos a um encontro de coroneis. 
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- Entendi. 

Af eu acabei ficando amiga da senhora dona da casa. Eu e a Helena 

Ramos eramos as (micas que freqOentavam a casa. 

Helena Ramos - Esse filme foi tragicomico atras das cameras. 0 David ja e um 

pouco nervoso ... E como eram dezenove mulheres, ele pegou algumas 

atrizes, mas a maioria eram modelos. Modelos profissionais lindfssimas, 

mas ... Imagine esse monte de mulheres Ia no meio do mato, no pantanal 

de Mato Grosso. Entrar no barro, sair do barro, aranhas. Foi um trabalho 

terrfvel. Porque era assim: as mulheres vao morrendo misteriosamente 

conforme o desenrolar da hist6ria. Eu achava muito engrac;ado porque 

quem ia morrer no comec;o, morria mais para o meio, e quem ia morrer 

no fim morria no meio. Ele mudava tudo. As que davam menos trabalho 

iam ficando pra morrer mais tarde. Ele ficava bravo, ficava nervoso: 

- Mario, prepare o sangue. 

- Pra quem? 

- Pra Fulana. 

- Mas, nao era Beltrana? 

- Nao, Fulana vai morrer primeiro. 

Ele quase enlouqueceu. Imagine dezenove mulheres Ia no meio do 

Pantanal. 0 David foi um her6i. 

Em seu depoimento, Cardoso tambem faz uma revelac;ao sobre o filme que e 

um verdadeiro anticlimax: 

David Cardoso- Eram 19 personagens, mas Ia s6 tinha 17. Por isso eu nao 

deixava a turma contar. Quando desciam do onibus, eram uma, duas, 

tres, quatro, quando chegava na decima setima eu cortava, pra nao 

deixar eles contarem. Pegava as duas primeiras que safram, punha uma 

peruca e elas desciam de novo. Entao, nunca teve 19. 
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Mesmo cultivando uma imagem publica - uma persona - que parece 

(con)fundir ator e personagem, David Cardoso nao descuidava de seu papel de 

empresario que procurava dar ao seu produto urn revestimento diferenciado, 

com jogadas de marketing, promovendo, ao mesmo tempo, a sua figura de 

astra - no precario ambiente da Boca, David Cardoso e o exemplo bem

sucedido da constru~ao de urn sistema de estrelismo masculine apoiado em 

sua figura, urn tipo atletico com corpo modelado, cercado por betas mulheres 

seminuas, concentrando as aten~oes - e o filme como neg6cio. 

David Cardoso - Os meus filmes eram disputados. Eu escolhia a data. Pra 

voce ter uma ideia, para o lan~amento de Dezenove mulheres e um 

homem eu fui na empresa Sui-Paulista, eles me deram a data, e eu disse: 

- Ah! Essa data eu nao quero. Voces vao me desculpar, mas eu quero 

depois de 0 poderoso chetao, com o Marion Brando. 

- Nao, porque al ja temos ... 

- Entao eu vou procurar outra distribuidora. 

AI consultaram o Paulo Sa Pinto, aquela coisa toda, e fecharam: "Ta 

born." Eu entao joguei o meu trailer em cima de 0 poderoso chetao, que 

ficou quatro semanas. Eu entrei e fiquei oito semanas. 0 unico filme 

nacional, ate hoje na hist6ria do Brasil, a ficar dois meses no Cine Maraba 

eo meu. Pode procurar. 

Em 1978 David Cardoso produz, atua e dirige o policial Bandido, a furia do 

sexo, o qual, apesar da infra-estrutura de que dispunha, e realizado com a 

rapidez e a precariedade prescritas no figurino da Boca: Bandido teve seu 

roteiro escrito por Ody Fraga em oito dias e foi rodado em 13. No ano 

seguinte, retorna ao filme de aventuras e a paisagem mato-grossense com 

Desejo selvagem (Massacre no pantanal) (1979), em que explorou (na 

divulga~ao) a participa~ao da princesa Ira de Furstenberg, figura turva do jet 

set internacional, como atriz convidada. 
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Na virada dos anos 80, sentindo as pressoes da curva descendente do 

desempenho da economia cinematografica, especialmente para o capital 

privado da Boca do Lixo, David Cardoso, coerente com sua proposta de cinema 

de entretenimento popular (de massa), volta-se para a produ~o de filmes 

destinados ao faturamento explfcito, explorando seu tipo de "mocinho machao" 

em trabalhos que foram acrescentando violencia, cenas de nudez e explora<;ao 

do sexo na medida do abrandamento da censura e da solicita<;ao do publico. 

Acompanhando as dificuldades do mercado, seu investimento no born 

acabamento dos filmes - elenco, trilha sonora original, loca<;oes espetaculares 

etc. - tambem foi caindo. 

David faz, entao, uma proficua parceria com Ody Fraga - como roteirista e 

diretor eventual -, come<;ando por produzir uma "obra seria" (urn estranho 

porno-politico que combina "grossura sexual" e tortura), E agora, Jose? - A 

tortura do sexo (Ody Fraga, 1979), filme que, no clima de democratiza<;ao do 

pals, aborda a questao do aparelho repressor e da tortura, num plot que conta 

a prisao de urn "inocente" porque tern liga<;oes de amizade com urn lider 

"subversivo" procurado7
• 

A parceria com Ody Fraga continua em Noite das taras (1980), filme com tres 

epis6dios dirigidos por Fraga, John Doo e pelo produtor. Num momento de 

afrouxamento dos fios da Censura, de abertura polftica, e com o filme de sexo 

explicito estrangeiro batendo na porta, Noite das taras estende os limites da 

exposi<;ao do er6tico. Aproximando-se do hard core, mas ainda sem sexo 

explfcito, o filme trabalha com linguagem pesada e enquadramentos ousados, 

procurando explorar a nudez atraente de Matilde Mastrangi. Rendeu muito 

dinheiro ao produtor, que em 1983 realizaria Noite das taras 2. 

Matilde Mastrangi - Foi o ultimo filme que eu fiz de pornochanchada. [ ... ] 

Quando eu me vi na tela eu me assustei, sai do cinema. Ficou tres 

semanas no Maraba, o que e raro. Fui a rainha do Maraba com esse 

filme. Mas depois de Noite das taras eu decidi parar, porque eu achei 
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muito forte esse filme. Pela primeira vez eu vi o que eu estava fazendo, e 

achei horrivel. Porque o filme, quando a gente faz, e muito divertido. [ ... ] 

Nao tinha sacanagem. No caso do Noite das taras ja era urn texto forte. 

Eu sabia, eu topei fazer, mas eu nao sabia da angula~ao que o Ody Fraga 

estava fazendo. Na tela, ficou aquela coisa grande, ficou muito. .. Ali eu 

tive alguns closes mais genitais que em nenhum outro filme voce vai ver. 

Eu me assustei. Hoje, se eu ver, eu nao vou me assustar, mas na 

epoca ... Com o David Cardoso eu fiz quatro filmes. 

Cabe notar que neste periodo ocorre uma acelera~ao da espiral inflacionaria, e 

os filmes em epis6dios (juntando hist6rias curtas), que agradavam ao publico, 

tornam-se mais interessantes, financeiramente, de produzir, pela rela~ao 

custo/beneficio: podia-se filmar simultaneamente, encurtando prazos, salarios 

e despesas de produ~ao. Nesta linha, Cardoso produziu em 1981 Porno!, com 

tres epis6dios, dirigidos por Luiz Castillini, David Cardoso e John Doo, e Aqui, 

tarados!, com dois epis6dios, urn dirigido pelo produtor e o outro por Ody 

Fraga - que escreveu o roteiro dos dois filmes. Em seguida, retorna ao cultivo 

de sua imagem de astro em As seis mulheres de Adao (1982), em que atua, 

dirige e produz, exagerando na entourage. 0 cartaz do filme enfatizava o 

garanhao cercado de belas mulheres. 

Nem todos os diretores pretenderam ser produtores. Alfredo Sternheim admite 

que nao tinha talento para captar e administrar recursos, preferindo trabalhar 

como diretor (e roteirista) contratado. Desse modo, realizou filmes com os 

principais produtores da Boca do Lixo: Galante, Palacios, Elias Cury Filho, 

David Cardoso, Adone Fragano, Juan Bajon, entre outros. 

Em 1978, seguindo a linha de diretor de estrelas e melodramas de apelo 

er6tico, Alfredo Sternheim filma Mulher desejada, uma hist6ria sobre a crise 

pessoal de uma estrela de televisao - tendo Kate Hansen como atriz principal 

-, com produ~ao da Kinoarte de Alfredo Palacios, tambem argumentista do 

filme. A seguir, dirige Sandra Brea encabe(;ando elenco competente em 
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Heram;a dos devassos (1979), um drama claustrofobico sabre a decadencia de 

uma familia tradicional. Em 1980, produzido pela DaCar Produ~oes de David 

Cardoso, realiza Corpo devasso, estrelado pelo proprio David, que reune Ody 

Fraga e Alfredo Sternheim num roteiro com tintas sociais e apelos refor~ados 

de erotismo, garantidos pelo exuberante elenco feminine. 

Com produ<;ao de Adone Fragano, Violencia na came (1981), protagonizado 

pela sensual Helena Ramos, e um dos filmes prediletos do diretor - "porque eu 

acho que consegui fazer um filme politico, numa epoca dificil, com uma trama 

de suspense". 

Violencia na came foi filmado em loca~oes nas praias de Ubatuba, literal 

paulista. E um dos muitos filmes produzidos pela Boca paulistana ambientados 

em praias, a beira mar, com caracterfsticas proprias. A principal delas e que OS 

personagens nao sao dali, nao vivem ali. A praia aparece como um 

deslocamento da vida cotidiana, o locus para um fim de semana diferente, 

para um afastamento da normalidade prosaica, um rompimento com os 

compromissos em busca (exterior/interior) de uma vida de prazer (ou mais 

prazerosa), alimentando as tensoes dramaturgicas com este deslocamento. 

Praias desertas, paisagens encantadoras, sol, nudez, os corpos a mostra sao 

ambientes sedutores/libidinosos que fazem emergir pulsoes - como os 

confinamentos de Sade - que favorecem, com suas tramas, a libera~ao do 

tesao do publico. No universe da pornochanchada paulista, a praia (por 

oposi~ao a cidade) aparece, quase sempre, como a representa<;ao de um topos 

erotica, libertario, paradisfaco. 

Do ponto de vista da produ~ao, os motives para a existencia de uma 

significativa filmografia de praia eram mais ordinaries: o beneficia era muito 

alto e o custo, proximo do zero. 

Alfredo Sternheim - Era barato. Voce levava o elenco e a equipe para um Iugar 

na praia, nos ficavamos ali confinados duas, tres semanas, dava para 
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filmar em pouco tempo. [ ... ] De praia eu tenho Paixao na praia (que foi 

rodado no Rio), Violencia na carne, Pureza proibida (rodados em Arraial 

do Cabo), Tensao e desejo e Brisas do amor- esses dois ultimos eu fiz 

totalmente em Mongagua, no literal paulista, porque a gente conseguiu 

facilidades da Prefeitura, hospedagem, algum transporte. 

Mario Vaz Filho - Porque, e 16gico, era uma forma de por as mulheres de 

biqufni. A mulher brasileira, nessa epoca, se voce fizer uma analise, era a 

mulher mais limpa do mundo. Tomava banho de chuveiro, que era pra 

mostrar ela pelada, depois tomava banho de piscina ou de praia. 0 

engra~ado e que a gente filmava na praia sempre fora de temporada, 

sempre filmava no frio. [ ... ] Mas facilitava mostrar. 

Este e um ponte interessante. 0 motive de filmar fora "de temporada" nao era 

somente porque os custos eram menores, mas porque filmar de modo 

naturalista/realista - como fez a pornochanchada - em loca~5es naturals, 

verdadeiras, com "aquele monte de gente", sem lugares (nem merchandising) 

no hotel, ficava diffcil. Fora de temporada, o clima era outre: um "frio do 

cacete". Muitos filmes foram realizados dentro desta proposta, nem todos com 

o mesmo "espfrito". De todo modo, a produ~ao da Boca do Lixo que tern 

loca~5es em praias e significativa e talvez merecesse um olhar mais atento. 

Sternheim reencontra Galante no que ele considera o seu filme "com mais 

atmosfera de Boca do Lixo" (no sentido de produ~ao "a toque de caixa", 

linguagem mais pesada, um roteiro cheio de mulheres nuas), As prostitutas do 

Dr. Alberto (1981). Com co-produ~ao de Alexandre Adamiu, da Paris Filmes, o 

filme, uma recafda de Galante a serie "presidios feminines", foi rodado no 

proprio estudio do produtor. 

Alfredo Sternheim - Foi assim: o Galante tinha os cenarios ja prontos de um 

presidio, num estudio que ele tinha em Santana, e me chamou. Eu vi o 

cenario e em cinco dias fiz o roteiro. Foi um filme tfpico da Boca do Lixo, 
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baixo on;amento, mas foi legal. Tinha urn elenco multo born - Serafim 

Gonzales, urn ator de teatro maravilhoso; Vic Militello, uma comediante 

fantastica; a Lfgia de Paula, que hoje e presidente do Sindicato dos 

Artistas. Tinha nudez, trafico de mulheres, mas nao tinha prostituta na 

hist6ria. Eu falava para o Alexandre Adamiu e para o Galante, ja puto da 

vida, que nao havia prostitutas na hist6ria e, portanto, nao dava para por 

isso no titulo da fita. As mulheres eram sequestradas na rua e 

transformadas em maes de aluguel - foi antes dessa onda de bebe de 

proveta e clonagem. Era urn cara nazista que fazia bebes com maes 

solteiras. Era meio de humor. E urn filme que eu gosto, que nao tern em 

video. Foi feito em tres semanas. Eu me inspirei naquele livro do Ira 

Levin, Os meninos do Brasil, que virou filme, com o Gregory Peck. Urn 

filme que eu acho fantastico. Eu fiz uma par6dia dele. Esse e urn filme 

bern Boca. 

Nesse depoimento de Sternheim estao sintetizadas, de modo evidente, as 

condh;:oes de urn filme "bern Boca": urn titulo apelativo que muitas vezes nao 

tern nada a ver com a trama do filme; urn plot inspirado em algum filme, livro 

ou assunto que traz alguma polemica; a produ{;ao em associa{;ao com 

distribuidores e a filmagem em tempo recorde. 

Seu filme seguinte, Amor de perversao (1982), foi, segundo ele, uma 

produ<;ao off-Boca, principalmente pelo elenco, integrado por Raul Cortez, 

Leonardo Vilar, Norma Blum, Tassia Camargo, John Herbert, Paulo Guarnieri, 

e lan{;ando a jovem Alvamar Taddei ao estrelato. Com fotografia de Carlos 

Reichenbach e musica de Ze Rodrix, o filme foi produzido pela JJPJ, empresa 

de dois investidores novi{;os na Boca do Lixo. Foi o primeiro e unico que eles 

produziram. 

Alfredo Sternheim - 0 Carlao [Reichenbach] e que ia dirigir este filme, urn 

melodrama. 0 produtor queria urn melodrama e a hist6ria era dele. 0 

Carlao leu, topou, mas depois "destopou" e falou: "Chama o Alfredo que 
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ele quer ser Douglas Sirk." Foi 6timo, sou grato ao Carlao - que foi 

diretor de fotografia do filme -, porque foi uma produc;2io de Primeiro 

Mundo. 0 resultado foi legal, mas a hist6ria era um pouco fraca, a 

Alvamar nao tinha o carisma de star, e o publico nao estava a fim de ver 

melodramas tragicos. 

0 filme nao rendeu nada. [ ... ] Mas eles nao precisavam do cinema, foi 

uma aventura. Eles nao tinham a paixao. Queriam a badala(;ao do 

cinema. 0 filme teve uma pre-estn§ia para 800 convidados com coquetel 

com champagne. Foi um clima maravilhoso. 

Pode-se dizer que Sternheim passou por todos os "infernos" - no sentido 

figurado, e clare - da Boca do Lixo: filmes mais empenhados, de epoca, 

melodramas com elenco all star, filmes de praias, filmes de presidio. Embora 

concorde que a imagem que ficou seja a de um diretor de estrelas e de 

melodramas - dramas sentimentais e romanticos -, Sternheim se define como 

alguem que tentou, e algumas vezes conseguiu, fazer filmes com suspense, 

com humor, e que realmente fossem plenos de sentimento e emo(;ao. 

Ap6s quatro anos de ausencia da cena cinematografica, periodo em que se 

dedicou ao mercado publicitario, Carlos Reichenbach se reintegra na Boca do 

Lixo pelo dominic da tecnica: como diretor de fotografia de Excitat;ao, a 

convite de Jean Garret, que queria uma ilumina(;ao requintada para sua obra. 

Isto Reichenbach podia oferecer. A precariedade nao era tude na Boca. 

E importante assinalar a efetiva contribui(;ao de Carlao como diretor de 

fotografia em varies filmes8
, das mais variadas extra(;oes, e de diretores de 

tendencias (e competencias) diversas, o que refor(;a a importancia de sua 

participa(;ao e de seu testemunho no entendimento dos movimentos internes 

da Boca do Lixo. 

Ap6s Excitat;ao, Carlao foi contratado como diretor de fotografia pela produ(;ao 

de Capuzes negros (1978), projeto de Mauro Chaves (autor do argumento e 
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do roteiro) que seria dirigido pelo diretor teatral Celso Nunes. Antes do infcio 

das filmagens, porem, Reichenbach foi convidado a assumir tambem a direc;ao 

do filme, que passou a ter um segundo (codi)nome, Sede de amar. 

Neste mesmo ano ocorre um encontro fundamental para os anais da Boca do 

Lixo: Antonio Polo Galante propoe uma produc;ao a Reichenbach: "Vem fazer 

um filme comigo. Mas nao quero aqueles filmes miura. Aquelas coisas que 

ninguem entende." Reichenbach propos a realizac;ao de A ilha dos prazeres 

proibidos - em que aproveitava uma sugestao contida em Mulher de todos 

(Rogerio Sganzerla, 1970) -, um roteiro que celebrava o sexo tribal, sem 

limites. Galante resolveu investir, mas sugeriu um metodo de trabalho: "Traz 

o roteiro, que nao pode ter menos de cem sequencias. Porque um filme com 

menos decem sequencias e chato." 

Como fazem os produtores, Galante, provocativamente, dizendo duvidar da 

coragem de Reichenbach para filmar algumas cenas contidas no roteiro, 

impos-lhe determinadas condic;oes: 20 latas de 300 metros de negativo (o que 

corresponde a 2 por 1), uma equipe minima, e que Carlao fosse roteirista, 

diretor de fotografia e diretor. Esse, de certo modo, era o padrao Boca de 

produc;ao: 0 mfnimo de investimento para 0 maximo de aproveitamento. 

Carlao Reichenbach encarou essa estrutura de produc;ao, acreditando que, 

mesmo insuficiente, dava para transformar carencia em desafio para a 

criatividade: "Nao tem pra fazer, entao vamos fazer melhor. Por exemplo, 

vamos fazer uma cena de fronteira, entao bota um pau aqui, outro ali, e um 

cara vestido de militar latino-americano. 0 filme e isso." 

0 filme narra a hist6ria de uma mulher pertencente a uma organizac;ao de 

extrema direita que e mandada a uma ilha para matar dois prisioneiros 

politicos, um anarquista e um te6rico tipo reichniano - alias, o personagem 

chama-se William. Para Reichenbach, A ilha dos prazeres proibidos e uma 

hist6ria de exilados polfticos. 
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Carlos Reichenbach - 0 resultado que esse filme teve e que foi muito maluco. 

Voce nao pode subestimar o publico. Pensar que ele nao vai entender. 

Uma das coisas que me fez fazer A ilha dos prazeres foi exatamente isso. 

[ ... ] a ideia era pegar aquele repert6rio e subverter como urn tipo de 

cultura juvenil, urn filme alienado. Por que nao? 

Porque a pornochanchada, naquele momenta, era racista, 

preconceituosa, reacionaria e mis6gina. Entao, por que nao fazer alguma 

coisa para subverter isso ai? A ideia e essa. Tern de criar urn frisson no 

cinema. 

A ilha fez 3,5 milhoes de espectadores e foi vendido para toda a America 

Latina. Se por tras da aparencia de urn thriller er6tico havia uma leitura 

politica, isso nao importava para Galante. Foi uma de suas maiores bilheterias. 

Conta Reichenbach que o pessoal do Galante perguntava pra ele: "Esse filme 

nao tern umas coisas estranhas?", ao que ele respondia: "0 Carlao e isso 

mesmo. Ele bota umas coisas esquisitas mas o publico vai." 

0 expressive sucesso comercial de A ilha dos prazeres proibidos trouxe 

Reichenbach para a linha de frente dos realizadores (bem-sucedidos 

comercialmente) da Boca do Lixo, onde teria oportunidade de trilhar urn 

caminho singular, assimilando/reinventando influencias do cinema culto 

internacional e trabalhando repertories populares para realizar, no 

precario/inventivo ambiente da rua do Triunfo, uma obra com forte marca 

pessoal, um cinema autoral. 

Reichenbach continuou a parceria com Galante - que lhe assegurava total 

liberdade, dentro das limita(;oes - com a realiza(;ao de 0 imperio do desejo 

(1978), uma experiencia radical, em que mistura com ironia e humor 

corrosive as suas (da epoca) referencias politicas e cinematograficas: uma 

estrutura de policial-aventura er6tico, loca(;oes no literal, personagens 

inesperados - uma bela viuva quarentona, um casal remanescente da 
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contracultura, urn milionario louco e poeta, urn anarquista e uma militante 

maofsta (que sera cozida num caldeirao lendo o Livro Vermelho de Mao). 

Em 1979 realiza Amor, palavra prostituta, com prodw;:ao de Claudio Cunha 

(Cinema e Arte) e Jean Garret (Iris Produ(;5es) e roteiro em colabora(;ao com 

Inacio Araujo - inspirado em leituras do fil6sofo Soren Kierkegaard. Um filme 

poiE~mico, que ficou interditado na Censura por dois anos, sob alega(;ao de 

fazer a defesa da libera(;ao do aborto. "0 filme faz parte do que o diretor 

chama de 'cinema da alma' e, na verdade, e um filme feminine, com toques 

de melodrama.'19 

Em 1980 Reichenbach retorna a Produ(;5es Cinematograficas Galante para 

realizar Paraiso proibido, com produ(;ao de Roberto Galante, filho de Antonio 

Polo. Com o mesmo esquema de produ(;ao, dirige em seguida "Rainha do 

flipper", um dos tres epis6dios de As safadas (1982) - os outros dois foram 

dirigidos por Inacio Araujo e Antonio Meliande. Este filme e exemplar do tipo 

de produ(;2io praticada no perfodo de escalada da infla(;2io - uma das causas 

economicas da doen(;a terminal da Boca do Uxo. 

Inacio Araujo - Por exemplo, em As safadas, o que o Galante fez? Como 

produ(;2io, a intui(;ao e genial. Voce tinha, na epoca, uma infla(;2io de 10% 

ao mes. 0 que eu tenho que fazer? Um filme de epis6dios, em que as 

tres equipes safam ao mesmo tempo. Uma semana pra cada um filmar, e 

em um mes eu tenho o filme pronto. Pego o Carlao, que e meu valor 

seguro - eu conhe(;o o seu trabalho, ele vai fazer urn bom epis6dio. Pego 

o Inacio, que nunca fez nada mas esta louco pra fazer - "vamos dar uma 

chance pro cara", mas quem vai me garantir e o epis6dio do Toninho 

Meliande, porque af eu sei que rola baixaria. 

A partir de entao a carreira de Carlos Reichenbach se descolara dos padr5es 

da Boca do Uxo, nao sem antes tentar uma experiencia coletiva de produ(;ao, 

uma cooperativa, a Embrapi - experiencia de que trataremos no capitulo 

seguinte. 
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Recortes sobre Tony Vieira 

Em meados dos anos 70, observa-se na produ<;ao da Boca do Lixo uma certa 

tendencia (que ocorre na produ<;ao nacional em geral) de investir no genero 

policial, ainda que sem abandonar os outros generos - coerente com seu 

projeto "industrial". 0 cinema policial (popular de massa) surgido nas 

manufaturas da Boca do Uxo faz(ia) uma apropria<;ao do imaginario 

cinematografico do genero, de uma literatura popular do tipo "livro de bolso" e 

de casos policiais veiculados pelos jornais populares. 

Tony Vieira foi um dos produtores que fez essa rota<;ao. Na segunda metade 

dos anos 70, com o declfnio do western junto ao publico, Vieira passa a 

realizar filmes policiais mantendo o mesmo espirito (e a mesma materia, por 

assim dizer) que movia a sua produ<;ao. Inspirado em "casos veridicos", 

recolhidos junto ao meio policial ou no jornal Notfcias Populares - que 

deveriam ser "fantasiados, porque o que aconteceu realmente nao funciona 

em cinema"-, realizou um cinema simples, ingenuo e mal costurado, copiando 

os cliches da produ<;ao B estrangeira, mas resistente em seu apelo junto ao 

publico mais carente. Se e possivel dizer que o cinema da Boca guarda 

identidade com quem o realiza e com o seu publico, o caso dos filmes de Tony 

Vieira e exemplar. Tony representava exatamente seu publico, extratos do 

"povao" que, no escurinho do cinema, poderiam pensar: "Isso ai tem a ver 

comigo!" 

Em Os violentadores (1978), um filme "policial de fronteira", o her6i e um 

ca<;ador de premio que faz justi<;a a estupradores. Em Os depravados (1978), 

um policial urbano, um bandido renega o bando e faz a sua vingan<;a - tema 

recorrente nos filmes populares (de massa). Nestes dois filmes, Tony utiliza-se 

de um recurso - por ele ja utilizado antes - significative: os creditos sao 

narrados na apresenta<;ao. Um tiro certeiro em dois alvos: o barateamento dos 
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custos de laborat6rio e o encontro com setores do "seu publico" com 

dificuldades de leitura. 

Tony Vieira tinha conscit§ncia do papel do filme de genera como elemento de 

sustenta<;ao da dinamica comercial e cultural do cinema: 

Eu acho que devemos arrastar o povo para o cinema nacional, dando a 

ele o que esta acostumado a ver: a televisao e o cinema americana. E 

par isto que eu adotei esta linha de cinema policial, saltos mortais, tiros. 

[ ... ] Os Estados Unidos tem inumeros diretores fazendo bangue-bangue, 

violencia, policial, certo? N6s nao temos. [ ... ] e eu procuro ficar 

martelando a mesma coisa. Entao, n6s nao podemos discutir esse 

assunto de filmes diferenciados, com personagens mais complexos, 

porque n6s nao temos genera no Brasi/10
. 

Em 1979 Tony Vieira realizou 0 matador sexual, baseado nos "hediondos 

crimes de Chico Picadinho". Seu compromisso com o popular e enfatizado em 

materia publicada na revista Cinema em Close Up, especializada em produ<;oes 

da Boca: 

0 personagem de Tony Vieira, Rene, ao contn!lrio (de Chico Picadinho), e 

agil, escorregadio, mais para "estrangulador de Boston" do que o vulgar 

coitado caboclo. Este filme, como os anteriores de Tony Vieira, visa 

unicamente ao divertimento da plateia. Uma aventura policial bem 

contada, sem firulas, sem tentativas de incursao num problema que a 

medicina ainda nao resolveu. E se a ciencia nao resolveu, o Tony nao se 

arrisca. E justa a posir;ao, desprovida de pretensoes babac6ides, como a 

de outros cineastas conhecidos que pensam expor a mentalidade 

escandinava em seus fi/mes e cometem o infantil erro de colocar crises 

marais em personagem classe media do citado povo11
• 
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Uma das caracteristicas dos filmes do genero policial (americana) e 

estabelecer os tra~os psicologicos de alguns personagens, principalmente do 

"culpado", e, ao Iongo das peripecias, ir construindo urn quase sempre 

misterioso desenho psicologico da vilania, algo - urn trauma - que o conduziu 

ao mal e, de certo modo, justifica a sua culpa no nfvel pessoal, muitas vezes 

absolvendo as causas sociais, ja que do mesmo contexto saem os herois -

detetives, policiais, investigadores etc. Neste filme, o personagem tern 

"problemas" em fun~ao de seu relacionamento com a mae - o que explica o 

texto .da revista -, mas Vieira vai direto ao ponto, sem firulas. "E se a ciencia 

nao resolveu, o Tony nao se arrisca." 

Vieira posiciona-se firmemente na trincheira da Boca do Uxo. Ao contrario de 

outros cineastas da rua do Triunfo, ele nao procura revestir seu trabalho de 

urn verniz cultural, ou mesmo alegar falta de recursos para uma produ~ao 

mais bern acabada. Assume com macheza a sua condi~ao de ser popular -

que, no texto, esta no Iugar de "mais verdadeiro", "mais puro", mais proximo 

do "povo" - para marcar sua diferen~a dos outros produtos da propria Boca 

que pretendiam cortejar setores intelectualizados, e tambem dos filmes de 

extra~ao mais intelectual de fato que abordam o mesmo tema12
• Para muitos, 

ele trabalhava o "popularesco", mas Vieira vai direto ao ponto, sem pretensoes 

babacoides. 

Como observa Jose Mario Ortiz Ramos, a ingenuidade do cinema de Tony 

Vieira era, por assim dizer, aparente. Urn sistema de sustenta~ao do produto 

se estabelecia (a exemplo de David Cardoso), aproximando sua figura pessoal 

e a imagem publica veiculada pelos personagens, articulada pela constru~ao 

de urn tipo de heroi informado pela propria mitologia do cinema. 

Na verdade, procurava-se a imersao no universo cultural das classes B e 

C, que o diretor pretendia atingir, e pensando nesse publico os fi/mes 

eram divulgados em jomais e programas populares. Fechava-se, assim, 

um contomo cultural e midiatico dentro do qual seria eficaz o genera 

126 



policial com essas caracterfsticas. 0 imaginario do cinema americana e 

italiano, sempre apontados como mo/as-mestras desse cinema, na 

verdade entrava na composic;ao de uma constelac;ao mais amp/a, que 

abarcava dimensoes diversificadas da vida cultural das classes 

populares13
• 

Tony Vieira praticou um cinema na"ive, em que articulava pessoa e 

personagem, detendo um publico cativo - inclusive com fa-clube. 

Matilde Mastrangi - Ele ganhou muito dinheiro. Ele ganhou mais dinheiro, sei 

Ia, que o Khouri, que tinha um filme mais ... [ ... ] Eu nunca levei o Tony a 

serio. Era um bom sujeito mas eu nunca quis trabalhar com ele. Muito 

fraco, pobre demais, de roteiro, acabamento. Ignorantao, ne? Ele se 

achava o Clint Eastwood do Brasil. [ ... ] Mas ele era assim mesmo na vida 

pessoal. Alias, na Boca tinha uma turma que se achava aquilo mesmo. 

Seus filmes tinham distribuic;ao e exibic;ao garantidas em cinemas populares, 

sendo um dos poucos (em companhia de Mazzaropi) astros do cinema 

brasileiro com exclusiva veiculac;ao atraves do cinema. Associado ao 

comendador Francisco A. Soares, investidor que participava como ator 

secundario nos filmes, Tony Vieira manteve, atraves de sua produtora MQ -

Mauri de Queiroz Produtora e Distribuidora, uma expressiva continuidade de 

produc;ao, seja como ator, diretor ou produtor. Exercendo as tres func;oes, 

realizou 11 filmes entre 1975 e 1983, entre eles Os pifantras da noite 

(Picaretas sexuais) (1975), Torturadas pelo sexo (1976), As amantes de um 

canalha (1977), 0 matador sexual (1978) e 0 ultimo cao de guerra (1979). 

De 1982 ate sua morte, em 1987, seguindo uma estrategia de sobrevivencia 

abrac;ada por parte da rua do Triunfo, dedicou-se a produc;ao e direc;ao de 

filmes de sexo explfcito. Gestado, parido e "solado" na Boca do Lixo, Tony 

Vieira foi um dos seus habitantes mais queridos. 

Guilherme de Almeida Prado - Eu tive um contato maravilhoso com o Tony 

Vieira, que eu gostaria de ter gravado [ ... ] Quando ele soube que eu ia 

dirigir As taras de todos n6s, ele sentou comigo Ia no Soberano e fa lou: 
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"Voce vai dirigir um filme e eu precise te explicar como e dire~ao de 

cinema." E me deu uma aula que, eu nao vou dizer que eu estava 

precisando, mas foi uma aula sensacional, com uma visao fantastica [ ... ] 

Eu achei extremamente bonito da parte dele. E era uma coisa muito 

sincera. Nao tinha nenhuma sacanagem naquilo, nenhuma pretensao. 

Ele queria realmente que eu nao cometesse os erros que ele havia 

cometido. [ ... ] Era um coisa inesperada, ate pelo cinema que ele fazia. 

Nao dava para imaginar que ele tinha uma certa reflexao sobre aquila. 

Luis Castillini - Eu gostava do Tony. 0 cinema dele tinha aquela coisa ingenua 

e divertida, gostosa de se ver pela ingenuidade. Hoje, nao. Se a gente 

for ver, e um cinema ... Desculpe o falecido, e um cinema ruim. Na epoca 

era uma coisa saborosa, tinha o seu Iugar. Era uma coisa kitsch, uma 

coisa jeca, nao e? Ele tinha uma visao das coisas que era extremamente 

saborosa. [ ... ] 0 Tony tinha coisas assim: "Vamos fazer um filme sobre a 

mafia no Brasil." "Legal, vamos." Ele misturava as esteticas, misturava 

tudo. Botava o bandido brasileiro assim como a gente esta acostumada a 

ver af na rua e, ao lado dele, um cara com terno listrado e um cravo na 

lapela. Era maravilhoso. 

Este tipo de produ~ao cinematografica entra em declfnio juntamente com a 

decadencia ffsica e social do centro das cidades grandes (e medias), que leva 

ao aviltamento das salas de cinema, e com a clausura televisiva que esvazia e 

fecha as salas populares de bairro e de periferia. Classes populares e cinema 

ficaram sem espa~os sociais - na vida publica - para celebrarem seu encontro. 

A violencia cobrou esse empobrecimento, e alguns generos ficcionais - terror, 

·suspense, policial etc. -de certo modo safram das telas para entrar na vida. 

Recortes sobre Jean Garret 

Com produ~ao de Manoel Augusto "Cervantes" Sobrado Pereira (MASPE 

Filmes), sempre cuidadosa e bem trabalhada (para os padroes da Boca), Jean 
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Garret realiza, nesta segunda metade dos anos 1970, tres filmes que 

confirmam a sua reputa~ao de cineasta atento, estetizante e habil para 

desenvolver narrativas. Exercitando-se em generos diferentes, explora o 

suspense em Excitar;ao (1977), arrisca o cinema-catastrofe em Noite em 

chamas (1978), e acerta a mao no er6tico Mulher, mu/her (1979), um grande 

sucesso de publico, com algum afago da crftica. 

Por sua forma~ao em fotografia e experiencia em fotonovela, que funciona 

praticamente como um story board - a articula<;ao de uma narrativa pelo 

encadeamento de "pianos" (fotos fixas) -, Jean Garret tinha uma educada 

visao de enquadramento, de como decupar para contar uma hist6ria. Essa 

capacidade representava um grande capital na Boca, onde saber conduzir uma 

decupagem era a maior demonstra~ao de competencia artfstica de um diretor 

- a outra era controlar uma equipe. A procura de um "visual de born gosto" se 

refletia tambem na fotografia, na busca de um "estilo", nao s6 pela escolha do 

fot6grafo, como tambem pela exigencia do projeto. 

Carlos Reichenbach - 0 primeiro filme que eu fotografei na Boca foi Excitar;ao, 

do Jean Garret. Ele me convidou porque queria uma fotografia 

requintada. Eu lembro que levei ele para assistir Chabrol, um filme que 

tinha fotografia de Jean Rabier, pra verse era a luz que ele queria - e era 

aquilo que ele queria mesmo. 

Garret gostava de participar da elabora~ao do roteiro de seus filmes, por 

acreditar que "um born roteiro e o come~o de uma boa dire<;ao". Nao obstante, 

este era justamente o elemento de seu trabalho que mesmo seus admiradores 

consideravam fragil, muito embora ele tenha procurado trabalhar com 

profissionais bern assentados no mercado de roteiristas da Boca e seus 

roteiros fossem, de certo modo, acima da media da industria da Boca do Lixo. 

Talvez estivessem, isto sim, aquem do resultado geral do filme. 
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Com roteiro de Luiz Castillini, Noite em chamas foi uma versao similar nacional 

de Inferno na torre e de outros disaster movies que andaram faturando alto 

por aqui. Uma tentativa de se fazer urn cinema-catastrofe popularesco na 

precariedade da Boca que provocou alguma polemica. 

Luiz Castillini - Alem de ter uma boa estetica, natural dele, da experiencia 

dele, ele se esfon;ava muito para compreender e passar a essencia. 

Muitas vezes ele nao conseguiu, como nos nao conseguimos, mais por 

precariedade da propria estrutura da Boca ou do filme que se ia realizar. 

Muitas vezes nao era possivel, mas o Jean chegava a sofrer pra tentar 

passar ideias ao publico. Era uma pessoa que fez urn tipo de cinema 

dentro do que era posslvel fazer na industria daquele memento. 

Pelas intenc;oes esteticas, pelo esforc;o em buscar urn resultado "menos vulgar" 

(para os padroes crfticos da grande imprensa e do publico "zona sui"), pela 

determinac;ao em obter o que se pode denominar de bam acabamento - fatura 

compativel com o cinema comercial produzido pela Embrafilme -, Garret 

conseguiu, de certo modo, atravessar a barreira "born gosto" e assegurar para 

parte da produc;ao da Boca do Lixo a condic;2io de obras eroticas. Isto se da 

principalmente com Mulher, mulher (1979), filme baseado em roteiro escrito 

em parceria com Ody Fraga, que conta a historia da viuva de urn psiquiatra 

especializado em questoes sexuais, uma mulher solitaria e insatisfeita que, ao 

tomar contato com algumas fitas gravadas pelo marido contendo depoimentos 

de seus pacientes, comec;a a transformar sua vida sexual. 

0 enorme sucesso de bilheteria do filme pode ser creditado, tambem, a 
atuac;ao marcante de Helena Ramos, interpretando situac;oes ineditas no 

cinema brasileiro, e ao esforc;o promocional que a vendia como "uma mulher 

em busca do orgasmo". 0 filme ganhou uma aura de ousadia ao explorar, 

sem vulgaridade, situac;oes com densa atmosfera erotica. Uma sequencia, 

especialmente- Helena contracenando com urn cavalo -, ganhou notoriedade, 

com uma ponta de esdlndalo. 
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Helena Ramos - Passaram hortela no meu pesco<;o. Eu ria, achando aquila 

tudo muito engra<;ado, mas depois que voce ve na tela, dependendo do 

angulo da camera... Nossa, da a impressao real mente de uma coisa 

muito forte. 0 que aconteceu e que o cavalo me lambeu o pesco<;o. Foi 

um escandalo e foi um sucesso enorme tambem. Eu nao sei se ele ja 

gostava de hortela. [ ... ) 0 cavalo !ambia e eu achava o maior barato. Eu 

achava tudo muito divertido. 

o que eu nao achava divertido e que o cavalo que eu tive na infancia e 

estava acostumada nao era um pangare mas era bonzinho, e o cavalo do 

filme era um puro sangue - desses de um metro e sessenta - mas meio 

nervoso. 0 que eu sofri com esse cavalo, voce nao faz ideia. E levei muita 

bronca do Jean. Ele me enchia o saco: "Voce nao para com o cavalo em 

quadro." Mas o cavalo nao parava. Eu montava, segurava a redea, e 

quando estava enquadrado, pronto pra rodar, o cavalo safa do Iugar. Eu 

tive que entrar no mar com o cavalo... Mas o Jean estava interessado em 

uma atriz, uma modele, que dizia: "Ah, eu nao sei andar a cavalo." Sa be 

o que ele fez? Ele colocou ela no pesco<;o, mandou fechar o quadro no 

rosto dela e ficou trotando de um lado para o outro como se ela estivesse 

no cavalo. [ ... ] De mim ele judiou pra caramba. Mas as coisas da vida sao 

assim mesmo. 

0 roteiro de Mulher, mulher baseou-se no Relat6rio Hite, livre de sucesso mais 

conhecido pela sua proibi<;ao do que pelo seu valor documental - uma 

radiografia da vida sexual da classe media americana nos anos 60. Ody Fraga 

deve ter se divertido em "brincar" com um certo feminismo que se insinuava 

fortemente na vida brasileira. Talvez uma ideia a procura de um Iugar. 

Mulher, mulher teve um excelente desempenho comercial, mas nao escapou 

do crivo de seus crfticos. Para Inima Simoes, Garret teria sido pretensioso 

demais para suas limita<;5es: 
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0 resultado foi um inventario oportunista e desequilibrado, com dialogos 

horrorosos ("Eu nao quero ser apenas um receptacula do esperma 

matrimonial'~ diz uma personagem), ambientes excessivamente 

empetecados que lembram mais um antiquario ou loja de decorar;oes, na 

intenr;ao, talvez, de encher os olhos do espectador (e enchem, 

litera/mente). Apesar de referencias a Reich, comentario musical erudito 

- Rachmaninov, Brahms etc. -, dialogos que procuram denotar cultura 

(soam falsos e vazios}, as imagens guardam as intenr;oes do "padrao" da 

pomochanchada. Ocorre uma atualizar;ao da embalagem, "modema e 

arejada'~ de um produto obediente as injunr;oes do mercado - esse e o 

trar;o basico que define a produr;ao da rua do Triunfo14
• 

Nesta critica, Inima poe o dedo na ferida, no calcanhar de Aquiles do cinema 

de Garret (para um olhar com um certo "born gosto"): a cenografia que se 

confunde com decora~ao, a utiliza~ao de musica classica para denotar 

familiaridade com elementos da cultura erudita (culta), os dialogos que soam 

artificiais - mais ainda por falta de interpreta~ao adequada etc. Estes podem 

ser pontos falhos, sem duvida. Mas afirmar que as imagens guardam as 

inten~oes do "padrao" da pornochanchada soa, a meu ver, como um elogio. 

Era exatamente um "estilo" - um padrao Boca do Lixo de qualidade - que se 

buscava alcan~ar, articulando suas "praticas significantes" com suas 

"praticas de produ~ao". 0 caminho era a aproxima~o, aparentemente 

desencontrada, do cinema popular brasileiro com um publico mais exigente, 

sem perder o contato com a sua plateia cativa. 

Quanta a ser "um produto obediente as injun~oes do mercado", mais do que o 

tra~o basico, este e o plano. A produ~ao da Boca do Lixo, mesmo aquela com 

melhor embalagem, nunca pretendeu outra coisa a nao ser inserir-se no 

mercado. E, neste caso, o esfor~o por um melhor acabamento ampara-se 

tambem na busca de conteudos culturalmente mais atraentes, visando ampliar 

suas possibilidades de inser~o no mercado. Embutido neste esfor~o estava 

(sempre esteve) a disputa por espa~o de exibi~ao com filmes estrangeiros 
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"modernos e arejados". Ahem disso, a questao de obediencia as injun~5es de 

mercado - seja para nega-las, seja para reafirma-las - nao era problema 

somente para os filmes da Boca do Lixo, mas para todo o Cinema Brasileiro. 

Produzido pela Kinema Filmes de Claudio Cunha, Jean Garret realiza em 1978 

A fort;;a dos sentidos (1978). Trata-se, segundo folder promocional do filme, 

de uma trama de suspense "voltada para o grande publico, onde temos o 

mesmo empenho artesanal que caracteriza a filmografia de Garret, sendo que, 

nesta realiza~ao, com muita habilidade, ele uniu urn sexo bastante ousado e 

realista a problemas psicol6gicos e fenomenos paranormais". Para seus 

crfticos, na verdade, o filme nao passava da repeti~ao de urn esquema com 

"sexo e parapsicologia na explora~ao do orgasmo", ao som dos classicos e 

com cita~5es literarias. 

Colaborador de Jean Garret em varios filmes, MARIO VAZ FILHO e outro 

personagem que v1na a circular ativamente pela Boca do Lixo a partir deste 

final dos anos 70. Diplomado pela Escola de Arte Dramatica da USP, Mario 

Vaz dedicou-se inicialmente a dire~ao teatral. Seu primeiro contato com o 

cinema deu-se ao participar da pesquisa para urn filme sabre o marechal 

Rondon, urn projeto do diretor e produtor Mario Civelli. Neste trabalho ele 

conhece Waldir Kopezky, que o convida para ser seu assistente em Os tres 

boiadeiros (1979), filme rodado na Festa do Peao de Boiadeiro de Barretos, 

interior de Sao Paulo. Mesmo sem saber como colocar uma claquete - ate 

entao nao havia participado de uma filmagem -, Mario Vaz saiu-se bern, 

porque sua experiencia em teatro, no trato com atores, fez seu trabalho 

aparecer. Ap6s Os tres boiadeiros, e convidado por Jean Garret, que escrevera 

o roteiro do filme junto com Kopezky, para ser seu assistente em A fort;;a dos 

sentidos. Depois deste filme, Mario Vaz fez assistencia de dire~o para Garret 

em A mulher que inventou o amor e em 0 fot6grafo. Juntos escrevem o 

roteiro de A noite do amor etemo, filme em que tambem dirigiu a dublagem. 
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Tendo sido assistente de direc;ao de Ody Fraga, David Cardoso, Claudio 

Cunha, Luiz Castillini, Antonio Meliande e Claudio Portiolli, Mario Vaz considera 

que o seu verdadeiro aprendizado deu-se nos trabalhos em colaborac;ao com 

Jean Garret. 

Mario vaz Filho - Eu conhecia o Jean de vista, mas ja tinha tido um atrito com 

ele num bar. Ele me perguntou o que eu tinha achado do filme Noite em 

chamas, eu respondi que aquele final era meio ruim e ele nao gostou. 

Depois, conhecendo bem o Jean, eu vi que ele gostava era disso mesmo, 

ele gostava da contestac;ao, era um cara que a gente tinha que brigar 

com ele o tempo todo. Nao tinha outra, ele forc;ava isso. Ele nao gostava 

de cara que adulava, essas coisas. 0 Jean me chamou pra ser assistente 

dele, pra fazer A fort;a dos sentidos, e a gente se deu muito bem. Eu 

ficava na minha, ja conhecia o trabalho, a produc;ao era boa. Eu senti o 

seguinte: o assistente nao era pra ficar dando palpite. Se ele me 

perguntasse um neg6cio sobre uma cena, eu respondia. A gente ia ver o 

copiao juntos, trocava ideias. E criou-se uma relac;ao legal. Em cinema, o 

Jean foi quase que um irmao mais velho, embora a gente tenha saido na 

porrada mesmo. No dia seguinte a gente ja era amigo de novo. 

Com produc;ao de Cassiano Esteves (E.C. Filmes), A mu/her que inventou o 

amor (1979) talvez tenha sido o filme mais ambicioso, intelectualmente, de 

Jean Garret. Alem do sensivel roteiro de Joao Silverio Trevisan, Garret 

cercou-se de profissionais de primeira linha, como Reichenbach na direc;ao de 

fotografia e Eder Mazzini na montagem. "Um filme radical de realismo furioso, 

debochado e polemico, segundo o diretor. Um trabalho que se destacou no 

panorama da rua do Triunfo, com o diretor conseguindo criar um estranho 

mundo por onde circula uma personagem feminina, Doralice/Talulah (Aidine 

MOiler), desenhada com elaborados trac;os, distante do imaginario padrao 

desses filmes."15 
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Em 1980 Jean Garret cria a sua propria produtora, a iris Produ<;oes 

Cinematograficas, e dirige o ensaio intimista 0 fot6grafo (1980). No ano 

seguinte dirige Karina, objeto de prazer (1981), uma produ<;ao de Claudio 

Cunha, e, em 1982, os dramas A noite do amor eterno (1982) e Tchau, amor 

(1982). A tendencia ao er6tico pornografico (ainda nao explicito) que se 

instala no cinema da Boca do Lixo vai se refletir nas produ<;oes seguintes de 

Garret. 

Inacio Araujo - 0 Garret era um cara que procurava se aperfei<;oar. [ ... ] Eu fiz 

dois trabalhos como roteirista com ele, e acho o resultado mediano. Em 

parte porque a maneira como eu escrevia, que era em tons baixos, nao 

se coadunava com o que ele fazia. Ele gostava dos tons altos, mas 

tentava se ajustar ao que eu tinha escrito. E isso dava uma certa abafada 

no filme, tanto em 0 fot6grafo quanto em Tchau, amor. 

Eu gostaria de ter assessorado mais ele, principalmente em Tchau, amor, 

com o Antonio Fagundes, que interpretava um radialista fodido que tinha 

um relacionamento com uma mo<;a rica, filha do dono da esta<;ao. 0 

Garret me pediu que fizesse a montagem deste filme e eu fiz. Mas eu 

ficava com grilo por causa da cenografia, e nisso talvez eu tivesse podido 

ajudar o Jean. A personagem era uma menina bacana, rica de tradi<;ao, 

mas a casa dela era completamente cafona. Como e que se produzia? 

Achava um cara que tinha uma casa grande e pau na maquina. Tinha 

umas coisas que sujavam a imagem. 

No universo da Boca do Lixo, Jean Garret, com seu temperamento inquieto, 

tra~;ou uma trajet6ria pessoal em que sao visiveis os esfor<;os para a cria<;ao 

de um cinema popular com alguma qualidade. Ele parece oscilar entre dois 

p61os. De um lado, sempre procurou se cercar da contribui<;ao de profissionais 

competentes e criativos, como Carlos Reichenbach na dire<;ao de fotografia 

(Excitac;ao, Mulher, mulher, A forc;a dos sentidos e outros), roteiristas como 

Joao Silverio Trevisan (A mulher que inventou o amor) e Inacio Araujo (0 

fot6grafo), pessoas que - e interessante notar - participaram do cinema 
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"marginal" da Boca do Lixo no final da decada de 60. De outre, a refen§ncia 

(estetica e profissional) de Jean Garret (e de outros menos talentosos da 

Boca) parece ter sido o cinema de Walter Hugo Khouri, tanto pelos temas -

erotismo, psicologismo, insatisfa(;ao sexual, o extrasensorial -, quanto pelas 

ambienta(;oes e pela busca de um tratamento cinematografico coerente -

cortes, enquadramentos, timing. 

Embora alguns filmes de Khouri tenham sido produzidos por produtores da 

Boca do Lixo, seu cinema certamente nao se enquadra no padrao ali criado. 

Sua competencia artesanal e conhecimento tecnico e artistico, reconhecidos 

por consenso, e seu cinema existencial, intimista, filos6fico e permeado de 

erotismo foram, contudo, tornados como referencia por uma linhagem paulista 

voltada ao cinema er6tico. Alem disso, Khouri encarnou, malgrado ele, a 

discussao entre a esquerda e a direita dos anos 1960 e 1970 a respeito do 

"filme de autor". 0 cinema de Walter Hugo Khouri parece ter sido o paradigma 

do cinema autoral para grande parte dos trabalhadores da Boca do Lixo. 

Recortes sobre Ody Fraga 

Ody Fraga era reconhecido, mesmo por uma critica historicamente mais 

exigente, por ter propostas de conteudo mais respeitavel, um olhar crltico 

sobre a classe media, opinioes esteticas e politicas (tambem em rela(;ao a 
classe cinematogrclfica) articuladas. Entre os seus pares, cultivava um certo 

cinismo e a fama de pregui(;oso. 

Claudio Portioli - Com o Ody Fraga eu fiz uns oito filmes. Eu gostava de 

trabalhar com ele. [ ... ] Na hora de filmar, ele tinha uma pregui(;a que nao 

tinha tamanho. Mas todos os roteiros dele tinham sempre uma proposta, 

uma coisa a mais. Dava pra sentir que havia alguma coisa no roteiro que 

era boa. [ ... ] 0 dia em que ele nao tinha vontade de filmar ele relaxava. 

[ ... ] Ele dizia assim: 

- Monte uma grua ali. 
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- Mas, por que uma grua, Ody Fraga? 

- Porque enquanto eles montam a grua a gente descansa. 

0 pessoal levava umas duas horas pra montar aquelas gruas velhas, 

caindo aos peda<;;os. 

A despeito de seu perfil marcado pelo espfrito crftico, cinismo, mordacidade e 

"pregui<;;a", Ody Fraga tinha a confianc;a irrestrita dos produtores, nao s6 pela 

qualidade de seu trabalho, mas tambem por respeitar os prazos, trabalhar 

com rapidez e eficiemcia. 

Luiz Castillini - Ele era pratico. Era capaz de matar uma sequencia inteira num 

plano s6. Ele sabia como fazer, sabia muito bem os atalhos, como chegar 

rapido num resultado. [ ... ] Perceber o que ia render [ ... ] e chegar rapido 

no maximo do rendimento dramaturgico, com o ator, na marca<;;ao, com 

a luz. Chegar num ponto em que, alem dali, tentar mais alguma coisa e 

gastar tempo e dinheiro. Ele percebia logo o que um ator podia render e 

nao exigia mais do que a pessoa podia dar. Tambem nao e uma crftica 

as pessoas: cada um tem o seu limite. Ele era realmente muito rapido, e 

mais: ele escrevia cenas muito faceis de ser realizadas. Nada 

mirabolante. Ou seja, ele fazia o que o povo da epoca gostava. 

Para quem teve uma cultivada fama de pregui<;;oso, e de admirar que, alem 

dos roteiros que escreveu por encomenda de diretores e produtores, ele tenha 

escrito e dirigido seus pr6prios filmes em quantidade apreciavel mesmo para 

os padroes da Boca. Entre seus filmes nao ha um estrondoso sucesso, mas 

. consistentes bilheterias, resultando numa folgada rela<;;ao custo/beneficio, 

tanto nos investimentos financeiros quanta nos artfsticos. Entre 1976 e 1983 

Ody Fraga filmou (escreveu e dirigiu) de dois a tres filmes por ano, 

trabalhando com os principais produtores da Boca do Lixo16
• 

Ody Fraga foi responsavel pela inicia<;;ao profissional de Guilherme de Almeida 

Prado, um dos mais talentosos realizadores da "segunda gera<;;ao" da rua do 
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Triunfo. Descendente de tradicional familia paulista, GUILHERME DE ALMEIDA 

PRADO (Ribeirao Preto, SP, 1942) formou-se engenheiro mas desejava fazer 

cinema, atividade na qual ja se havia exercitado quando estudante, na bitola 

super-S. Foi levado a Boca do Lixo por Claudio Portioli. 

Guilherme de Almeida Prado - Ele me botou numa prodUI;;ao do David Cardoso 

dirigida pelo Ody Fraga. Eu assinei como assistente de direc;;:ao, mas 

naquele tempo isso nao existia. Nem o David Cardoso sabia o que era 

assistente de direc;;:ao. Eu sabia porque tinha lido, estudado. Eles 

precisavam era de urn continuista, queriam alguem que fizesse tudo. Eu 

lembro que o Portioli falou pra mim: "Tudo o que eles perguntarem voce 

diz que sabe, que voce faz. Depois voce me pergunta e eu te explico. Diz 

que faz tudo, depois a gente resolve o que vai acontecer." Eu lembro 

que a (mica coisa que eu nao topei fazer foi still [fotos de cena], porque 

eu detesto tirar fotografia. 0 Portioli ficou furioso porque ele tinha dito 

que eu fazia e depois ele teve que fazer. Ele acabou fazendo direc;;:ao de 

fotografia, camera, e ainda fazia o still. 0 filme chamava-se E agora, 

Jose? 

Com cabec;;:a formada na Engenharia, cinefilo e estudioso, Guilherme 

implementaria, como assistente de direc;;:ao, certas praticas de organizac;;:ao e 

administrac;;:ao das filmagens comuns em produc;;:oes estruturadas, mas que nao 

eram devidamente realizadas na Boca do Lixo. 

Guilherme de Almeida Prado - 0 David Cardoso nunca tinha visto uma analise 

tecnica, uma ordem do dia. Quando apareceu urn cara que fazia ordem 

do dia, sabia fazer analise tecnica, sabia o que era continuidade 

direitinho... Quando eu cheguei Ia e fiz ordem do dia todo mundo levou 

urn susto. Depois o David Cardoso ja queria que eu fizesse ordem do dia 

pra semana inteira seguinte, nao s6 pro dia seguinte. 0 diretor de 

produc;;:ao nao sabia olhar analise tecnica e entender. Entao, eu fiz oito 

filmes em urn ano e meio na Boca. [ ... ] 
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0 Ody foi o diretor com quem eu fiz mais filmes, com quem eu tive um 

relacionamento mais proximo. Ele era um personagem unico. Estava 

sempre tirando sarro de tudo a todo momenta. 0 Ody era uma pessoa 

que tinha, com certeza, um nivel cultural um pouquinho acima da Boca. E 

tinha bastante ascendencia, tanto positiva como negativa. 56 o fato de 

ele ter dito [a um produtor] que o meu roteiro era maravilhoso mas nao 

era comercial matou o meu roteiro. E ele sabia que ele estava matando. 

[Na Boca] era melhor ele falar que era uma droga mas comercial, 

entendeu? 

Este depoimento de Guilherme de Almeida Prado reitera duas ou tres coisas 

que ficamos sabendo sobre a Boca: o recrutamento era feito de modo a 

colocar as pessoas em a<;ao diante de problemas, para mostrarem se sabiam 

fazer ou nao; a avalia<;ao de um projeto ou roteiro era francamente comercial; 

um produtor bem estabelecido (para os padr5es da Boca) como David Cardoso 

nao conhecia analise tecnica - uma pratica comum de produ<;ao que organiza 

a filmagem, a racionalidade das rela<;5es de trabalho, do uso de equipamentos, 

transporte etc. e, por conseqOencia, administra a economia do filme. Parece 

claro que os outros produtores tambem nao a utilizavam. Sao fatores 

aparentemente contradit6rios, como quase tudo na Boca do Lixo: o sistema de 

produ<;ao era conduzido por uma visao decisivamente comercial, mas nao 

havia planejamento - necessaria a qualquer atividade econ6mica - e o 

recrutamento da mao-de-obra nao passava por nenhum criteria de 

com petencia. 

A atriz Matilde Mastrangi, que trabalhou em alguns filmes dirigidos por Ody, 

faz interessantes revela<;5es a respeito do seu cinema e do tipo de rela<;5es de 

trabalho que ele mantinha, e mais uma vez Walter Hugo Khouri surge como 

referencia. 

Matilde Mastrangi - Eu adorava o Ody, nunca recusei um trabalho dele, 

trabalhamos muito juntos. [ ... ) Eu gostava de trabalhar com o Ody pela 
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maneira de ele tratar a gente. [ ... ] Quando ele escrevia alguma coisa ele 

me ligava para ver se eu queria fazer. Quando o produtor me chamava e 

eu dizia que nao ia fazer, o Ody me ligava, tentando me convencer. 

[ ... ] 0 Ody era um intelectual, lia muito. Uma pessoa que sabia mais das 

coisas. Voce pega um roteiro dele e compara com um do Castillini, em 

concordancia verbal, erro de portugues ... Os do Castillini, eu, que s6 

tenho o ginasio, corrijo. Tem gente que sabe e gente que se mete a fazer. 

0 Khouri escrevia mais ou menos a mesma coisa que o Ody escrevia, s6 

que o Ody levava para o popular e o Khouri queria fazer um coisa 

elitizada. Mas o produto era a mesma coisa, o que mudava era a 

embalagem. 0 Khouri tambem era intelectual, uma pessoa de bom gosto, 

com uma estetica diferente, mas ele fazia a mesma coisa que o Ody. Eu 

coloco os dois no mesmo patamar. 

Para Luiz Castillini, Ody foi um mestre, com quem aprendeu, alem da ironia, "a 

enxergar cinema de verdade. Nao o ABC, a coisa tecnica, mas o que tem por 

tras da tecnica". De fato, Ody Fraga enxergava por tras da tecnica. 

Plenamente consciente de seus instrumentos de trabalho, e com aguda visao 

social, seus diagn6sticos sao sempre precisos, tanto a respeito das relacoes 

internas ao cinema da rua do Triunfo, quanto deste com o cinema brasileiro e 

com o Brasil, como se pode notar neste trecho da ja mencionada entrevista 

que ele me concedeu em 1982 (o ano em estamos nesta narrativa). 

Eu nao tenho amor pe/a Boca. Eu acho que ela esta completando um 

ciclo; tem que mudar para outra fase, senao vai morrer. Uma certa 

produr;ao mais barata parece que esta perdendo Iugar. Nao s6 pela 

inflar;ao geral e do cinema. Parece que o publico esta solicitando uma 

coisa mais tina. Mais bem acabada. E esses fi/mes mais bem acabados, 

mais interessantes, fazem puxar o resto para cima [ ... ] 0 problema eo 

seguinte: a Boca tem que passar para sua segunda fase. A primeira fase, 

o primeiro ciclo ja se completou17
• 
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Seu diagn6stico, sem duvida, detectava problemas estruturais da Boca 

naquele momenta. De fato, vivia-se entao uma fase de esgotamento tanto de 

um "estilo" (praticas significantes) quanto de um "modo de prodw;;ao" 

(praticas de prodw;;ao) centrados na formula erotismo + produ~ao barata + 

titulo apelativo + divulga~ao em mfdias populares, que, com nfveis diversos, 

se estabeleceu como um modelo. Os filmes nao estariam acompanhando o 

que parecia ser uma elevac;ao no nfvel de exig€mcia do publico, o que era 

facilmente percebido, por um !ado, pela queda do movimento das bilheterias 

de modo geral, e, por outro, pelo sucesso de produtos com melhor 

embalagem. 

Porque a Boca da uma ideia que e um negocio meio anarquico, mas nao 

e. Eta criou um folclore proprio, uma mitologia propria. E a realidade 

de/a e outra. Sujeito menos avisado, que nao penetra na coisa, chega na 

rua do Triunfo e ve um pouco da casca do que ja nao e mais. Houve um 

tempo em que o folclore disso era uma beleza. Hoje voce nao ve mais 

ninguem pela rua - o restaurante do Serafim, o bar do Ferreira, aquilo 

tudo acabou. Esse folclore esta acabando porque o tipo de produ~ao que 

girava com esse folclore acabou. Um ciclo se completou. 0 negocio de se 

fazer muitas fitinhas de sexo so vai acabar. 0 sexo e a discussao sobre 

ele vao prosseguir numa segunda etapa. 

FC- Qual vai ser essa segunda etapa? 

OOY FRAGA - Vai ser o seguinte: primeiro - melhor apuro de qualidade 

tecnica de acabamento dos fi/mes. Hoje nao da mais resultado, como 

acontecia ate cinco anos atras, investir um mfnimo de dinheiro para tirar 

o maximo de resultado. Nao esta mais correspondendo uma coisa com 

outra. As fitas de acabamento marreta estao dando resultados marretas 

e medfocres tambem. A Boca esta atravessando, no momento, um dos 

seus perfodos de crise. Um dos seus periodos ag6nicos. A Boca esta em 

agonia. Agora deixa eu definir o que entendo por agonia. Eu aplico o 

ag6nico no sentido Unamuno (autor do ensaio A agonia do Cristianismo): 
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e quando todo o organismo, todo ser, come~a a se convulsionar, a sofrer 

e a entrar em panico. A entrar em crise, nao para morrer, mas para 

passar a uma outra etapa. Nessa passagem, muita coisa fica pelo 

caminho - a coisa nao tem condi~ao de sobrevivencia mesmo. E bem -

um pouco - a /uta do mais apto. Porque num primeiro momenta teve 

gente que se beneficiou de uma determinada situa~ao. 0 gabarito mental 

era pequeno e eles tinham o folego e o gabarito mental na mesma 

dimensao. No momenta em que se amplia essa dimensao, eles ficam 

menta/mente do mesmo tamanho. Nao tem nada para crescer. Nao tem 

perspectiva, nem visao. Nao tem abertura intelectual, abertura mental 

para isso. Esse pessoa/ ja esta ficando no meio do caminho. [ ... ] Hoje 

estao traba/hando os produtores que se estruturaram. Hoje estao 

sobrevivendo na Boca as empresarios. 0 resto vai acabar. Em cinco anos, 

nao tem mais. Esse e o neg6cio18
• 

NOT AS 

1 A esse respeito ver Inima Simoes (1981a, p. 48). 

: A politica de substituit;ao de importat;oes e de criat;ao do "similar nacional" sao 

propostas contidas no I e II PND - Plano Nacional de Desenvolvimento, 

implementados pelos governos militares no decorrer dos anos 70. 

3 Cf. Inima Simoes (1981a, p. 30). 

4 Cf. Puzzi e Solnik (1994, pp. 22-23). 

5 Idem, p. 25. 

6 Cf. Inima Simoes {1981b). 

7 Um filme pretensamente politico, que nem a Censura percebeu. Um argumento 

semelhante a um filme que viria a ser realizado em 1982 por Roberto Farias, Pra 

frente Brasil. Mas, como observa Guilherme de Almeida Prado, assistente de diret;ilo 
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de Ody, "a narrativa do E agora, Jose? e tao mal resolvida que ninguem percebe a 

semelhanc;a. E Ody sabia disto". 

8 Filmes com direc;ao de fotografia de Carlos Reichenbach: Liliam M - Confissoes 

amorosas (Carlos Reichenbach, 1975), Excita9)o (Jean Garret, 1977), A i/ha dos 

amores proibidos Carlos Reichenbach, 1978), Meus homens, meus amores Jose 

Miziara, 1978), Sede de amar (Carlos Reichenbach, 1978), A dama da zona (Oduy 

Fraga, 1979), A forc;a dos sentidos (Jean Garret, 1979), Mulher, mulher (Jean Garret, 

1979), Viuvas precisam de consolo (Ewerton de Castro, 1979), 0 gosto do pecado 

{Claudio Cunha, 1980), Amor, palavra prostituta (Reichenbach, 1981),As prostitutas 

do Dr. Alberto (Alfredo Sternheim, 1981), Amor de perversao (Alfredo Sternheim, 

a982), Doce delirio (Manoel Paiv, 1982), Tessa, a gata John Herbert, 1982). 

9 Cf. Ramose Miranda (2000, p. 450). 

10 Apud Ramos, Jose Mario Ortiz Ramos (1995, pp. 209-210). Cf. entrevista de Tony 

Vieira para Inima Simoes, Sao Paulo, !DART, 19/12/1978. 

11 Cf. Cinema em Close Up, Sao Paulo, Ed. MEK, ano I, n. 18, junho de 1979. 

12 Uma serie de crimes cometidos por urn esquartejador em Sao Paulo, conhecido pela 

imprensa como Chico Picadinho, tambem inspirou Ato de violfmcia (Eduardo Escorel, 

1980). 

13 Cf. Jose Mario Ortiz Ramos (1995, p. 211). 

14 Cf. Inima Simoes (1981a, p. 43). 

15 Jose Mario Ortiz Ramos, in Fernao Ramos (1987a, p. 428). 

16 Filmes escritos e dirigidos por Ody Fraga entre 1976 e 1983: Quem e o pai da 

crianc;a (a idade do desejo) (produc;ao Regino Filmes, 1976); Terapia do sexo 

(Galantes Produc;oes, 1978); Reformat6rio das depravadas (Galante Produc;oes, 

1978); A dama da zona (produ9)o Kinema Filmes/Ciaudio Cunha, 1979); E agora 

Jose? (Tortura do sexo) (produc;ao Dacar/David Cardoso, 1979); A noite das taras 

(direc;ao de urn episodic, produc;ao DaCar, 1980); Palacio de venus (produc;ao MASPE 

Filmes/Manuel Augusto Cervantes, 1980); A femea do mar (produc;ilo MASPE Filmes, 

1980); A fome de sexo (MASPE Filmes, 1981); 0 sexo nosso de cada dia (MASPE 
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Filmes, 1981); A filha do Caligula (Produ~oes Galante, 1981); As gatas, mulheres de 

aluguel (dire~ao do episodic "0 gato", produc;ao Embrapi, 1982); Mulher tenta(;§o 

(David Cardoso, 1982); Tentar;ao na cama (Augusto Cervantes, 1983) e Erotica: 

femea sensual (Augusto Cervantes, 1983). 

17 Cf. Abreu (1984). 

18 Idem. 
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CAPITULO 4 

A BOCA DO LIXO ENTRA EM AGONIA: 1983-

Varios necrol6gios da pornochanchada foram cometidos ao Iongo dos anos 70 

pela grande imprensa, pelos crfticos, por outros setores do cinema brasileiro e 

por analistas em geral. De meados da decada em diante, alimentou-se a ideia 

de que, uma vez superado o interesse pelos temas er6ticos, a pornochanchada 

nao teria mais nada a oferecer e, por consequencia, a Boca do Lixo seria 

obrigada a buscar novos caminhos para sobreviver. Nada disso aconteceu 

desse modo, como se viu. Ao contrario, a segunda metade dos anos 1970 foi 

produtiva para a Boca em todos os sentidos. 

Em 1981, Inima Simoes fez uma fotografia do potencial produtivo do cinema 

da Boca do Lixo: "David Cardoso, Cassiano Esteves, os Massaini, na Cinedistri, 

a Titanus (produtora da Fama Filmes), Galante, Claudio Cunha, Fauzi Mansur, 

Tony Vieira, Manuel Augusto 'Cervantes' Sobrado Pereira (MASPE Filmes) 

formam o time sobrevivente no infcio da decada atual. Por caminhos 

diferentes, encarnando concepc;oes distintas de cinema, foram mais ou menos 

bem-sucedidos, conforme o caso. Concretamente, reuniram condic;5es para 

continuar ativos. "1 

A avaliac;ao (semelhante a de Ody Fraga) aponta para as possibilidades de 

sobrevivencia da industria da Boca do Lixo: somente permaneceriam as 

empresas mais estruturadas e os profissionais mais competentes, no quadro 

do malthusiano processo de concentrac;ao de capital do perfodo, restando 

pouco espac;o para o pequeno produtor. Porem, fatores que rondavam a 

economia brasileira, e a cinematografica especificamente, acabaram por 

atropelar todas as previs5es. Com o fim do "milagre economico", o arcabouc;o 

economico-financeiro que incentivava a substituic;ao de importac;5es, pela 

produc;ao do similar nacional, entrou em colapso, provocando novas quest5es 

para a estrutura de produc;ao do pais. 
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As causas concretas do declinio e colapso da Boca do Lixo, a rigor, nao foram 

previstas em nenhum dos necrologies antecipados. Estas nao foram esteticas, 

nem er6ticas. Na realidade, todo o sistema de prodU<;;ao nacional foi corroido, e 

a decadencia da Boca fez parte da decadencia de todo o Cinema Brasileiro, 

sinalizada pelo enfraquecimento, ao Iongo da decada de 1980, da Embrafilme 

(e de todo o aparato estatal de apoio ao cinema), que vai progressivamente 

perdendo poder - espac;o politico -, capacidade de iniciativa e competencia 

administrativa, refletindo o enfraquecimento do regime politico que a criou. 

Os fatores que conduziram ao colapso da "industria da Boca do Lixo" foram 

arrolados nos varios depoimentos concedidos para esta pesquisa. Uma extensa 

patologia foi diagnosticada por vozes diversas, e os vetores apontados 

incluiram: o esgotamento do modelo da pornochanchada, o fim do premio 

adicional de bilheteria, a pressao americana da Motion Pictures, via seu 

embaixador (com imunidade diplomatica) Jack Valenti, contra as medidas 

protecionistas; a inflac;ao galopante; o aumento dos prec;os do ingresso; o 

contra-ataque das grandes distribuidoras americanas, forc;ando os exibidores a 

entrar no comercio de liminares contra a lei de obrigatoriedade (obrigando-os, 

desse modo, a sair da produc;ao); a fragilidade da alianc;a com os exibidores e 

distribuidores; a invasao dos filmes de sexo explicito, disputando o mercado 

exibidor da pornochanchada; a "destruic;ao" das salas de exibic;ao dos grandes 

centres urbanos (tambem pelo sexo explfcito) e, evidentemente, a crise 

economica mundial que se abateu sobre o pais a partir de 1982. 

Cooperativa no abismo 

Neste quadro, grupos influentes do setor cinematografico ainda tentaram 

enfrentar a crise institucional do Cinema Brasileiro formulando alternativas. Em 

maio de 1978, 40 profissionais de cinema fundam no Rio de Janeiro a 

Cooperativa Brasileira de Cinema, visando atingir resultados na area da 

produc;ao. A Cooperativa destinava-se a prestac;1io de servic;os 

cinematograficos e de assistencia aos cooperados, com base no parque 
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industrial dos estudios da Tecnisom. Porem, o sistema montado, revelando-se 

ineficaz quanta a prodU<;;ao, acabou voltando-se para a exibi~ao, tendo sido 

arrendadas dez salas do circuito Pelmex, de segunda linha, no Rio de Janeiro. 

A Embrafilme e mobilizada a participar do projeto, dando prioridade, na 

concessao de adiantamento sabre a exibi~ao de longas nacionais, aos filmes 

produzidos pelos cooperados. 

A experiencia, no entanto, foi urn complete fracasso administrative. Ainda nos 

primeiros anos da decada de 80 o projeto da Cooperativa Brasileira de 

Cinema foi desmantelado e OS cinemas foram devolvidos a Embrafilme, que OS 

renegociou com a iniciativa privada. "A proposta inicial de interven~ao no 

mercado de produ~ao independente moveu-se para o movedi~o terrene do 

mercado exibidor, servindo para revelar, neste momenta, a fragilidade do 

projeto de emancipa~ao polftico-economica da classe cinematogrclfica."2 

Essa experiencia de produ~ao cooperativada vai ser tentada tam bern pela Boca 

do Lixo, com a cria~ao, em 1981, da Embrapi, uma cooperativa de 

trabalhadores de cinema que visava oferecer condi~oes (institucionais) para a 

produ~o cinematogrclfica da Boca do Lixo permanecer no mercado. Porem, a 

diferen~a fundamental, mais uma vez, entre as iniciativas carioca e paulista foi 

que a Boca do Lixo foi buscar seus objetivos junto a seus parceiros naturais da 

iniciativa privada: o exibidor eo distribuidor. 

A Embrapi era formada por dez profissionais, que cobriam as principais 

fun~oes de uma equipe de realiza~o: Jean Garret, Toninho Meliande, Claudio 

Portioli, Carlos Reichenbach, Eder Mazini, Ody Fraga, Concordia Mattarzo, A. J. 

Moreiras, Mario Vaz Filho e Luiz Castillini. Fruto da convivencia de "cabe~as 

que se entendiam", o grupo se preparava para enfrentar a crise que se 

instalava. Como relata Castillini: 

Luiz Castillini- 0 que n6s tfnhamos era urn acordo, uma coisa meio ma~onica: 

voce vai fazer esse filme, os outros estao a sua disposi~ao. Se precisar, 
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estarao Ia. Mas nao se dava palpite no que o outro fazia. 0 Jean Garret e 

o Mario Vaz cuidavam da administra~;ao: o Jean cuidava do cantata com 

os financiadores eo Marinho da parte mais burocratica. 

Os mecanismos de montagem dos recursos financeiros eram os mesmos 

praticados historicamente no sistema de produ~;ao da Boca: o produtor 

entrava com a metade, a cooperativa/produtora entrava com a parte tecnica, 

correspondente aos outros 50%. Com este esquema, amparado na 

respeitabilidade do grupo, a Embrapi realizou sete filmes em urn ano: Instinto 

devasso (Luiz Castillini, 1982), Extremos do prazer (Carlos Reichenbach, 

1982), Tchau, amor (Jean Garret, 1982), A noite do amor etemo (Jean Garret, 

1982), 0 so/ vermelho (Antonio Meliande, 1982), As gatas - mulheres de 

aluguel (filme com dais epis6dios, dirigidos por Ody Fraga, Antonio Meliande, 

1982); As viuvas er6ticas (com tres epis6dios, dirigidos por Claudio Portioli, 

Antonio Meliande e Mario Vaz Filho, 1982) e Bonecas da noite (filme com dais 

epis6dios, dirigidos por Antonio Meliande e Mario Vaz Filho, 1982). 

Mario Vaz Filho - Saimos fazendo. Sete meses depois teve uma reuniao dos 

dez caras. Na primeira reuniao acabou a empresa. Por que? Porque ai 

entra toda uma situa<;;ao assim de ... filosofia. Tinha gente querendo fazer 

filme pra ganhar dinheiro, tinha gente querendo fazer filme pra ganhar 

premio. [ ... ] Logo depois, eu disse que ia fazer filme de sexo explicito. E 

alguns nao concordaram: "A empresa nao se propoe a isso." Eu firmei 

posi~;ao: "Eu vou fazer." 0 Claudio Portioli falou: "Eu entro." 0 Jean 

Garret falou: "Eu entro e arrumo s6cio." 0 Toninho Meliande falou a 

mesma coisa. Entao, rachou a empresa. Ficamos n6s quatro fazendo 

explicito. 

Luiz Castillini - Houve urn racha. Depois do setimo filme chegou a industria das 

liminares dos filmes de sexo explicito. Dentro da Embrapi, urn grupo 

resolveu que devia fazer, e outro grupo que nao devia fazer [filmes de 

sexo explicito]. Eu nao quis fazer. [ ... ] 
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A Embrapi foi uma experh~ncia que poderia ser repetida a qualquer 

momenta da cinematografia brasileira. [ ... ] Nao nos foi dada a chance, a 

oportunidade de encontrar outra safda [para a pornochanchada]. Porque 

havia o imediatismo do exibidor. E o produtor se transformou no que? 

Quer dizer, ele ja era antes, mas se transformou mais ainda, num 

secretario do exibidor. 

Agonia: o filme de sexo explicito 

Ap6s uma decada promissora, ao menos em termos economicos, o sistema de 

produ<;ao-distribui<;ao-exibi<;ao do cinema brasileiro foi abalado pela crise 

economica [mundial] que atingiu o pafs, provocando, entre outras coisas, a 

diminui<;ao vertiginosa do publico. "0 mercado total de cinema no pafs sofre 

violenta retra<;ao entre 1979-1985, numa queda livre que atinge tanto o filme 

nacional quanta o estrangeiro. 0 numero de salas tambem decresce, 

principalmente no interior, onde registra-se urn decrescimo de 50%. 0 cinema 

brasileiro ainda consegue manter a faixa de 30% do mercado, menos em 

1985, ano em que sofre maior redu<;ao."3 

A Boca do Lixo, evidentemente, viu-se atravessada pela crise economica, a 

qual se somava o evidente esgotamento do modelo da pornochanchada. 

Depois de haver conseguido certa respeitabilidade para algumas de suas obras 

e autores, e a proeza de garantir, com o retorno de seus investimentos, uma 

continuidade de produ<;ao e a melhoria de sua qualidade, a produ<;ao da rua do 

Triunfo viu-se atacada por dois flancos: a crise economica e conseqOente 

evasao do publico, e a invasao barbara dos filmes de sexo explfcito (hard core) 

estrangeiros no mercado exibidor. 

A entrada dos filmes hard core estrangeiros no mercado brasileiro foi 

precedida por dois filmes: 0 imperio dos sentidos (Ai no corrida/L'empire des 

sens), de Nagisa Oshima (1976), e Calfgula, de Tinto Brass (1979), que 

chegam as telas do pafs amparados por mandatos judiciais, justificando-se 
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por suas qualidades artfsticas. Ambos exibiam atos sexuais explidtos. A 

exibi<;;ao destes filmes - seguindo uma tendencia internacional - acabou 

provocando, pela via judicial, a abertura do mercado exibidor a avalanche da 

produ<;;ao pornografica americana (e internacional) e a conseqOente 

"necessidade" de similares nacionais. E ainda a demanda de "salas especiais" 

dedicadas ao hard core. 

Para se defender, a Boca come<;;ou a radicalizar a exibi<;;ao do sexual, 

distendendo a corda da Censura, agora com a mao mais leve. Os filmes 

eroticos tornam-se cada vez mais ousados e, na tentativa de manter o publico, 

ro<;;am os limites do permissive, ainda nos padr5es do implfcito. 

Alguns filmes fizeram o que se pode chamar de transi<;;ao para o hard core, 

conduzindo esta formula a um ponto alto de ebuli<;;ao, pela utiliza<;;ao habil dos 

elementos narratives disponfveis a servi<;;o de seus propositos: 

enquadramentos reiterados da nudez, uma linguagem pesada e simula<;;ao de 

atos sexuais. Entre outros, pode-se destacar um grande sucesso de bilheteria, 

A noite das taras (1980), filme em tres episodios de Ody Fraga, John Doo e 

David Cardoso, produzido pelo ultimo e estrelado por Matilde Mastrangi, e 

Fame de sexo, que Ody Fraga dirige em 1981, "ainda equilibrando um fio 

narrative razoavelmente bem construfdo, com cenas de sexo explfcito que s6 

nao mostravam o memento da ejacula<;;ao, quebrando, portanto, uma regra do 

hard core e criando um curioso porno 'contido', talvez pensando em driblar a 

censura."4 

0 desgaste da formula da pornochanchada - erotismo + produ<;;ao barata + 

titulo apelativo - ocorria naturalmente, pela estagna<;;ao do produto, e tambem 

pela solicita<;;ao de novas demandas. Acompanhando o relaxamento da 

censura, a media da produ<;;ao avanc;:ou tanto na explorac;:ao visual - nu frontal, 

simulac;:ao pesada do ato sexual, detalhes da anatomia etc. -, quanto na 

explora<;;ao dos conteudos, procurando atualizar-se com algumas propostas 

interessantes na linha do erotismo (a rigor, uma tendencia internacional). 
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Pon§m, nao houve tempo para que essa moderniza<;ao amadurecesse. Pelo 

rel6gio da urgencia que sempre comandou a Boca do Lixo , ja nao havia mais 

tempo nem espa<;o para mais nada alem do explicito, o derradeiro filao (de 

ouro) proposto pelo exibidor para o agrupamento "garimpeiro" da Boca do 

Lixo. 

A caminhada da Boca do Lixo em dire<;ao ao porno explicito foi rapida. 0 

mercado que ainda absorvia seus filmes, cada vez mais desestruturados, logo 

passa a concentrar o interesse no hard core. Respondendo as novas 

exigencias, a Boca reorienta-se para a realiza<;ao de filmes de sexo explfcito, 

procurando disputar o mercado nacional com o produto americano. 0 filme 

que inaugura essa fase, o primeiro porno nacional concebido conforme as 

regras do genero, e Coisas er6ticas, de Rafaelle Rossi (1981), que chega aos 

cinemas tambem por for<;a de mandate judicial, fazendo 4 milhoes de 

espectadores (ate hoje uma das maiores bilheterias- numero de espectadores 

- no Brasil). Produzindo filmes com custos ainda mais baixos que a 

pornochanchada, a Boca ocupara com o seu explfcito alguma fatia do 

mercado. Na esteira de Coisas er6ticas vieram, nos anos seguintes, cerca de 

500 titulos. Uma produ<;ao consideravel para os padroes nacionais. 

No rolo compressor do hard core, encurralados pelo movimento do mercado, 

alguns profissionais da Boca do Lixo que faziam cinema "a serio" aderiram a 

onda e, sob pseudonimo ou nao, produziram suas fitas: Antonio Meliande 

(Tony Mel), Fauzi Mansur (Bake, Victor Triunfo, Rusnam Izuaf), Ody Fraga 

(Johanes Dryer), David Cardoso (Roberto Fedegoso), Alvaro Moya (Gerard 

Domino), Jose Mojica Marins (J. Avelar), entre muitos que circulavam pela 

nossa Hollywood, agora mais parecida com San Francisco (a capital do porno 

americana). 

David Cardoso, um dos que aderiram inicialmente ao genero, lan<;ou mao de 

uma estrategia que se tornaria polemica no mercado de filmes pornograficos 
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brasileiros: a inserc;;ao de cenas de sexo explicito sem nexo com a "hist6ria 

narrada". 

David Cardoso - Eu produzi uns 2 ou 3, mas nunca trabalhei como ator. Hoje 

eu poderia ser "o rei do sexo explicito", se tivesse continuado como 

produtor mais urn tempo. [ ... ] Eu estava perdendo dinheiro com os filmes 

e af eu ja comecei a apelar pro explfcito. [ ... ] Dirigir porno nao tern muita 

grac;;a. Quer dizer, grac;;a tinha, no meu caso, porque apesar de ter cenas 

de sexo explicito no filme, eu fazia separado e depois era enxertado. A 

hist6ria era uma, as cenas de sexo eram outras. 

Porque eu fazia assim, por exemplo: eu estava filmando em Portugal com 

a Matilde Mastrangi uma hist6ria. 0 camarada estava com ela mas 

aborrecido, e ela: "0 que foi querido, voce nao esta contente comigo?" 

"Claro que estou querida, voce e maravilhosa, e que eu fico imaginando 

umas taras que eu tinha ... Como eu transava numa epoca que eu estava 

em Sao Paulo ... " Cortava. Entrava [a cena de] um cara comendo uma 

mulher. 

Esses caras faziam sexo com tres ou quatro mulheres por dia. Isso me 

dava uma ... 

As opinioes dos realizadores sobre seus filmes e seu papel na decadencia e 

morte da Boca do Lixo sao bastantes particulares, ainda que convergentes em 

certos aspectos. Para Claudio Cunha, o que houve foi uma orquestrac;;ao para 

acabar com a industria cinematografica. Fazer filmes de sexo explicito, 

segundo ele, ja foi uma tentativa de sobrevivencia da Boca, mas uma soluc;;2io 

imediatista que acabou apressando a sua decadencia. Como os filmes sem 

sexo explicito passaram a nao interessar o exibidor, nao restavam muitas 

alternativas. Ele proprio realizou Oh! Rebuceteio, seu unico filme porno. 

Claudio Cunha - E urn filme ate interessante. Tem trilha sonora do Ze Rodrix. 

De tanto falarem em porno, porno, porno, eu decidi: agora eu vou fazer 
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um pornografico. Mas era uma coisa que nao me interessava. Eu fiz Oh! 

Rebuceteio s6 para ter feito um. 

Alfredo Sterheim tambem relata ter sofrido na pele a pressao dos exibidores 

em favor do filme com sexo explicito, a qual atribui a 

responsabilidade pelo fim da promissora industria do cinema 

brasileiro. 

principal 

popular 

Alfredo Sternheim - Acho que sao varios elementos. Quando entraram OS 

filmes de sexo explfcito aconteceu o seguinte: o exibidor, que sempre foi 

o ditador das regras do mercado, deixou claro que s6 iria exibir filmes 

brasileiros se tivessem cenas de sexo. 0 imperio dos sentidos foi a nossa 

desgra~a. Dai em diante eu nunca mais consegui levantar produ~ao para 

um filme nao-explfcito. Eu lembro que fiquei um ou dois anos tentando. 

Eu tinha um roteiro ja aprovado, tudo pronto para come~ar, e o produtor 

- o Juan Bajon - me diz: "Eu consegui uma associa~ao com a Brasil 

Filmes - uma distribuidora do Alfredo Cohen, que foi um dos fundadores 

da Paris Filmes -, mas ele falou que s6 faz o filme se tiver sexo explfcito." 

Eu fiquei chateado, mas topei fazer. Nao podia ficar nessa mare de 

espera. Foi engra~ado porque o Chiquinho Lucas, que era o exibidor, 

disse: "Critico fazer filme de sexo explicito vai ser uma tragedia: vai ter 

nudez com Racine." E o filme foi um estouro de bilheteria. Foi a minha 

sorte. [ ... ] Entao, o sexo explicito acabou com a possibilidade de se fazer 

um cinema legal. 

Sternheim foi um dos poucos diretores a assinar os filmes explicitos sem 

pseudonimo. Achava que o meio cinematografico ficaria sabendo quem eram 

os autores de qualquer forma e portanto, se a critica ja "deitava e rolava" com 

seu nome, o pseudonimo nao faria diferen~a. Acreditava, tambem, que o 

explicito seria uma onda passageira. Esse ato corajoso, contudo, lhe traria o 

estigma do preconceito. 
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Alfredo Sternheim - Eu senti isso na pele. Eu tinha dirigido uma serie do 

Telecurso - Educagio moral e dvica - na TV Cultura e me dei muito bern 

com o produtor. Eu voltei urn dia, procurando trabalho, disse que eu 

queria voltar a dirigir televisao, que eu tinha gostado da medlnica da TV, 

mas o produtor me disse: "Eu tambem gostei de voce, do teu trabalho, 

mas agora nao da mais." "Por que nao da mais?" "Porque voce fez filmes 

de sexo em grupo, explfcito." Aquilo doeu. 

Ozualdo Candeias tern uma visao peculiar desse processo. Ele nao concorda 

que o sexo explfcito tenha desorganizado o Cinema Brasileiro - o da Boca do 

Uxo, em especial. Considera os filmes pornos como uma necessidade 

pedag6gica, por assim dizer, o que nao deixa de ser uma leitura coerente com 

as demandas da libera<;ao sexual que se impuseram nos anos 1970 e 1980. 

Ozualdo Candeias - Foi urn outro memento do cinema, que enriqueceu outros 

caras e se exauriu. 56. 0 sexo explicito, enquanto trazia uma informa<;ao 

erotica, sado-er6tica ou o diabo que fosse, existiu. Primeiro, porque ate o 

[aparecimento do] sexo explfcito, e esse e urn dos valores dele, ninguem 

sabia bern como fazer, como trepar, quem chupava ou dava o rabo. Era 

urn crime desgra<;ado. Com o [filme de] sexo explfcito isto se tornou urn 

pouco normal, porque esses comportamentos eram intrfnsecos de 

determinadas personalidades. Quando isso foi mais ou menos liberado, 

por causa desse cinema, deixou de haver urn bocado de gente bloqueada. 

[ ... ] Coisa que antes disso nao havia. Eu estou falando da importancia 

deles [dos filmes de sexo explfcito], ne? Importante para a libera<;ao. 

Por exemplo, urn cara era casado. 0 cara tinha urn pintinho assim, e a 

mulher dele achava que todo mundo tinha urn pintinho assim, ou assim 

[grande]. Isso foi uma informa<;ao que alargou urn pouco a mente das 

pessoas. 

A passagem para o filme de sexo explfcito tambem foi encarada com 

tranqOilidade por Mario Vaz Filho. Iniciado nos procedimentos da Boca do Lixo 
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ja pelo meio dos anos 70, Mario Vaz assimilou as praticas cinematograficas e 

as rela<;oes com o mercado livre de ideologias. 

Depois de dirigir alguns medias (epis6dios de urn longa-metragem), Mario Vaz 

Filho realiza seu primeiro longa-metragem, 0 cfrculo do prazer (1982), ja com 

cenas de sexo explfcito, dentro dos padroes do genera. 

Mario Vaz Filho - A situa<;ao estava diffcil. [ ... ] 0 cfrculo do prazer fez 4.800 

espectadores s6 no primeiro dia. [ ... ] Quando eu fiz este filme eu apelei. 

Eu usei lente 90 mm. para fazer a cena, aquila pegava a tela inteira. 

Ninguem tinha feito isso ainda. Depois come<;ou a onda. Era urn super 

primeiro plano, o neg6cio ficava deste tamanho. A atriz nunca mais falou 

comigo. 0 publico corria, caiu dentro do filme. Foi urn puta sucesso. 

Em seguida, Mario fez doze filmes de sexo explfcito, a maioria para o produtor 

Adone Fragano. Em alguns outros participou como co-produtor, com Claudio 

Portioli - que fotografou cerca de 40 filmes do genera. Mario Vaz Filho 

assinava com o pseudonimo de H. Romeu Pinto, mas quando achava que o 

filme estava born, arriscava o proprio nome, ja que nao deixaria mesmo de 

assumir que o dirigiu. Tampouco via qualquer problema em realizar o trabalho, 

em dirigir as filmagens, conforme relata. 

Mario Vaz Filho - No come<;o havia ate uma certa coisa entre a equipe. 

Depois ficou tao normal que a mulher andava pelada pelo set e o pessoal 

nao estava nem af. Quando nao era explfcito, o pessoal ainda ficava de 

olho na atriz, mas quando sabia que era explfcito, nem dava bola. Ficou 

quase urn preconceito. 

0 elenco era born. Tinha o Walter Gabarron. 0 Oasis Miniti teve uma fase 

boa tambem. Tinha a Ariadne de Lima. [ ... ] 

Tinha umas coisas engra<;adas. 0 primeiro filme que eu fui fazer (como 

assistente) com o Ody Fraga era com a Ariadne de Lima, e ia ter algumas 

cenas de sexo explfcito. Ela ja tinha feito uns filmes de explfcito, era uma 
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menina legal, de cabe~a boa. No primeiro dia de filmagem, estava a 

Ariadne numa piscina com um cara. Ela vem, senta no colo do Ody e diz: 

"Ah, chefinho, posso dar uma sugestao nessa cena?" 0 Ody responde: 

"Minha filha, voce esta nesse filme pra dar a boceta, e nao sugestao." 

Os filmes pornograficos brasileiros realizados nos anos 80 cobrem um leque 

que vai do escatol6gico ate a zoofilia, passando por honrosas exce~oes de 

produ~oes com um relative acabamento, em meio a picaretagens explicitas do 

tipo "uma camera na mao e uma suruba no sofa". Ha quem diga que os filmes 

nao excitavam, mas incitavam. 0 publico cativo das pornochanchadas aderiu, 

mantendo-se participative: assovios, vaias e comentarios no escuro do 

cinema. Nao que na exibi~ao de filmes estrangeiros isto nao ocorresse, mas 

com as fitas nacionais a participa~ao era mais extremada, seja pela identidade 

da lingua, pelos tipos humanos mais identificados com a plateia, ou mesmo 

por sua maior liberdade com o similar nacional, que talvez convidasse a uma 

maior intera~ao. 

Com "baixaria" ou nao, a produ~ao brasileira do genero manteve-se expressiva 

ao Iongo da decada. 0 neg6cio era faturar, e o porno dominava a pra~a 

cinematografica. Em 1984, por exemplo, dos 105 filmes nacionais produzidos 

(exibidos em Sao Paulo), nada menos que 69 (sem inten~ao cabalistica) eram 

de sexo explfcito5
. 

Os filmes hard core nacionais nao chegaram a criar um star system, digamos 

assim. As atrizes mais conhecidas pelo publico das pornochanchadas nao 

foram cooptadas, e nos poucos filmes em que algumas menos conhecidas 

emprestaram seus nomes foram "dubladas" (cenas enxertadas) nas cenas de 

sexo explicito, logo abandonando o set de filmagem. Esta polemica pratica dos 

enxertos acabava desqualificando os filmes, escancarando o ja precario similar 

nacional e sua fragilidade para enfrentar o hard core estrangeiro. 
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Patricia Scalvi -Quem fez estes filmes era urn pessoal que come(;ou a chegar 

[na Boca]. E que topou entrar. Me convidaram pra fazer sexo explicito, 

como devem ter convidado a Helena, como devem ter convidado a todas: 

"Voce nao vai fazer [as cenas]. Voce s6 vai participar do filme." Mas eu 

falei: "Nao. Eu nao quero nem participar." 

Matilde Mastrangi - Eles propuseram muito pra mim, pra Aldine e pra Helena 

fazer pornochanchada normal e eles enxertariam cenas de sexo de outras 

pessoas. Nenhuma de n6s aceitou. A Zaira ja aceitou. A Nicole, nao sei. 

[ ... ] Na hora que esta em close voce nao pode dizer se e da Maria, da 

Josefa. 

Helena Ramos - Eu nao gosto de assistir filme porno. Eu nao assisto, nao acho 

gra(;a. Entao o que aconteceu? A censura liberou geral e eles acharam 

que se fizessem filme pornografico o publico ia ficar. Mas o tiro saiu pela 

culatra. Eles erraram neste aspecto. 

Os titulos abusavam de reticencias apelativas, num jogo entre insinua(;oes de 

palavras pesadas eo uso comercial da censura, como Viciado em C. .. , A B ... 

profunda, Etas querem e F ... , ou de evidencias, como Taradas no cio, As 

taradas do sexo, Sacanagem ou da ou desce, Vai e vern a brasileira, Curras 

afucinantes, 24 horas de sexo ardente, denotando que, com reticencias ou 

evidencias, para o imaginario nacional o titulo tambem era explicito. 

A voca(;ao do genero hard core para a par6dia encontrou numa certa tradi(;ao 

nacional nesse campo um terreno para vicejar. A inclusao da imagem explicita 

dos atos sexuais na verdade se superpos aos temas e tratamentos da 

pornochanchada. Os filmes exploravam os generos e as ambienta(;oes caras a 
pornochanchada, como filmes de praia, canga(;o, garimpo, westerns caboclos, 

em que se misturavam aventuras - com tipos machoes - com sexo explfcito. 
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Com poucas exce(;oes, o porno brasileiro nao escapa, numa analise pouco 

rigorosa, de uma impressao de caricatura ou de comicidade (as vezes 

involuntaria). Ha neles a presen(;a forte de urn tra(;o recorrente da cultura 

brasileira: a sacanagem, referida tanto a conduta (a etica) quanto ao terreno 

da sexualidade. Os filmes parecem ser feitos de sacanagem sobre sacanagem. 

Escracho e deboche sao seus ingredientes essenciais, salvo algumas exce(;oes 

com pretens5es esteticas ou "psicologizantes", que as vezes deslizam para o 

ridfculo. 

A necessidade de concorrer com o produto estrangeiro levou a imagina(;ao 

nacional a explorar os limites das "pervers5es", introduzindo nos filmes o sexo 

bizarro. As aberra(;oes que ja se anunciavam desaguaram na zoofilia, filao 

praticamente terminal para o genero no Brasil, com filmes como Meu marido, 

meu cavalo, Um jumento em minha cama, A menina e o cavalo, Emor;oes 

sexuais de um jegue, Mulheres taradas por animais, este introduzindo uma 

(ou urn?) anta, o mais bern dotado dos especimes animals (quem sabe por 

isso fa(;a parte dos sfmbolos nacionais), transando com uma mulher. Tudo era 

simulado (com os animals, evidentemente), embora apresentado com muito 

realismo. Este "ciclo" resultou em bons neg6cios. A explora(;ao, no limite, de 

aberra(;5es e ousadias encontrou publico ate nos EUA. A serie dos cavalos, por 

exemplo, foi urn sucesso nas locadoras daquele pals, onde a zoofilia (e sua 

representa(;BO) e proibida por lei em varios estados. 

Se a pornochanchada nao tinha concorrente estrangeiro no genero, reinando 

soberana, os filmes brasileiros de sexo explfcito, ao contrario, sofriam forte 

concorrencia dos filmes estrangeiros, principalmente americanos. E nao 

tiveram fOiego para enfrenta-los. Comparados aos filmes importados que 

inundavam o mercado exibidor, os pornos nativos, mesmo que dirigidos a urn 

publico que se poderia dizer pouco exigente, perdiam terreno na questao do 

"born gosto". A grossura do filme nacional nao teve como enfrentar o 

tratamento mais bern acabado do produto estrangeiro, ao qual ja se atrelava 

urn star system apoiado em publica(;oes e num marketing mais eficiente. 
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Assim, por fatores economicos ou de "forma e conteudo", os filmes 

pornograficos estrangeiros (americanos, sobretudo) acabaram dominando o 

mercado e soterrando a fragil estrutura que sustentava o similar nacional. 

Talvez porque fossem, ou ao menos aparentassem ser, feitos "a serio". 0 

porno nacional, indigente de ben;;o, ao elevar a estado patol6gico os cacoetes 

adquiridos da pornochanchada - a par6dia, o escracho, o deboche, a 

caricatura excessiva (talvez, tra<;os essencial a nossa cultura) -, acabou por se 

desqualificar. A produ<;ao local nao conseguiu competir com o modelo 

(economico e estetico) estrangeiro que se impos. 

Urn fator perturbador neste processo eram os custos de produ<;ao, velho 

inimigo do cinema brasileiro de qualquer extra<;ao. No mercado pornografico, 

sai mais barato, alem de ser muito mais rentavel, importar cinco fitas 

americanas do que rodar urn unico produto da Boca. A respeito desta 

vantagem, em termos de custo-beneffcio, em importar pornos estrangeiros, 

Mario Vaz Filho comenta: 

Mario Vaz Filho - Eu nao sei mais quanto custava para fazer urn filme 

daqueles, eu calculo uns 50, 60 paus. Nao era tao barato assim. Mas os 

caras compravam nos Estados Unidos, por 2 mil d61ares, urn filme e o 

video. E negociavam, aqui, o video por 2 mil d61ares, e o filme saia de 

gra<;a. Eu lembro que o Chiquinho Lucas (da empresa exibidora Sui

Paulista) foi pros Estados Unidos e comprou 300 filmes Ia, com os videos. 

Entao, ele investiu 600 paus. Chegou aqui, mandou escolher os melhores, 

uns 50, pra ele exibir, e vendeu o resto. 

As hist6rias (e as lendas) sao parecidas. Guilherme de Almeida Prado tambem 

testemunhou o infcio da deteriora<;ao das rela<;oes do exibidor com o produtor, 

com a entrada dos filmes de sexo explfcito. 
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Guilherme de Almeida Prado - Cai a reserva de mercado, cai a censura. Entao, 

de repente, tern uma avalanche ... Eu estava no escrit6rio do Augusto 

Cervantes quando o Severiano Ribeiro ligou. Nesse ponto ele era um cara 

supercorreto. Ele ligou pra todos os produtores da Boca, perguntou que 

filmes eles estavam produzindo [ ... ] e disse: "Eu vou lan<;ar todos os 

filmes que estao em prodUI;;:ao, mas eu acabo de comprar 50 ou 100 

filmes de sexo explicito americanos por 2 mil d61ares cada um. E depois 

que eu passar esses filmes que eu estou listando, eu nao vou exibir mais 

nenhum filme. Eu s6 vou exibir esses filmes que eu comprei." 0 Severiano 

Ribeiro foi bern claro: "Filme de sexo, agora, s6 os meus." Quando ele 

desligou o Augusto falou: "Acabou a Boca do Uxo." 

Em seu depoimento, Carlos Reichenbach resume algumas outras questoes que 

interferiram no processo de decadencia da Boca do Uxo. 

Carlos Reichenbach - A primeira questao: e preciso lembrar que ate 1982 o 

ingresso custava 80 cents de d6lar. Dava pra fazer uma rela~ao com o 

pre~o de um ma~o de cigarros, da cacha~a. 0 cinema era uma diversao 

popular. Hoje nao e. Hoje o ingresso medio custa 3 d61ares. Eu lembro 

bern disso. 0 pre~o do ingresso era tabelado. 

Segunda questao: como o filme porno entrou no pais? A entrada do filme 

pornogn:lfico no Brasil, pode ate ser paranoia persecut6ria, mas tern o 

dedo americano na hist6ria. 0 cinema porno entrou atraves de mandado 

de seguran~a. E assim foram lan~ados. Eu trabalhei na Holanda. La o 

filme porno sempre foi para o gueto - o bairro da "Red Light" -, sala 

especial, com cartaz na porta, mas no gueto. Nao em uma sala comercial, 

nem no centro da cidade. Aqui nao. Aqui ele tomou conta dos maiores 

cinemas populares de lan~amento. Tomaram conta do centro da cidade. 

Pegaram todos os cinemas lan~adores de filmes de genero - Art Palacio e 

exemplo. 0 cinema popular foi derrotado pelo filme porno americano. E 

outra coisa foi a especula~ao imobiliaria, a deteriora~ao do centro de Sao 

Paulo, que come~a com a entrada do filme porno. [ ... ] 
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Houve urn ciclo da Boca do Lixo, que terminou com o filme porno 

estrangeiro e com o [aumento do] custo do ingresso. 

Neste contexte, a Boca do Lixo foi minguando ate desaparecer. Urn processo 

ag6nico, em que alguns personagens importantes foram morrendo, outros 

foram abandonando o territ6rio em busca de outros trabalhos, resultando na 

vertiginosa queda da produ93o. 0 modelo baseado na alian<;a do produtor 

com o exibidor entra em colapso com a saida deste. A ideia de que estava em 

processo uma produ<;ao que iria desaguar num cinema popular brasileiro 

esboroa-se confrontada com a crua realidade econ6mica. Nao havia mais 

fil5es, nem perspectivas. E talvez nem a necessidade de similares nacionais, 

porque o perfil da concorrencia (os filmes estrangeiros) tambem mudava. 

Em 1984, Ody Fraga publicou uma carta na revista Filme Cultura em que fez 

uma reflexao sobre a trajet6ria e as debilidades do processo vivido pela rua do 

Triunfo. Apesar de a hist6ria nao ter caminhado na dire<;ao das expectativas 

que Ody projetou neste texto, transcrevo-o aqui, quase na integra, pela 

lucidez da analise. 

Podemos, desde ja, tamar o ano de 1983 como de grande significado 

para o cinema paulista de mercado. Nao cabe aqui, nem e o momenta, 

criticar seus erros e diversas gamas de pecados, que vao de simp/6rias 

faltas veniais a deslizes bem mais serios e mortais. Mas e pertinente 

registrar sua grande virtude e galardao. 0 cinema da rua do Triunfo foi 

verdadeiro tanque de abertura de caminho e ocupaqao de espaqo no 

universo exibidor brasileiro. Com filmes de orqamentos controlados e de 

facil comunicaqao popular, cumpriu relevante papel economico e 

hist6rico. As distorqoes que vieram embutidas nesse herofsmo e os 

comprometimentos culturais nao podem, contudo, ficar fora de analise 

crftica, a pretexto dos bans serviqos prestados. Devem entrar em causa 

com clareza e sem preconceitos. 0 momenta e de reflexao crftica, pais a 
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verdade e que em todos os setores do cinema brasileiro, desde o cultural 

ao comercial, estamos entrando no amanha com ideias de ontem. 

No momenta, desejamos apenas analisar sucintamente o maior impasse 

do cinema da rua do Triunfo: nao refletiu nem acompanhou a mobil/dade 

multo rapida e dinamica da sociedade brasileira. Estruturado no e, de 

certa forma, beneficiario do regime autoritario, o cinema comercial 

paulista representou ate, em dado momenta, com sua pornochanchada 

de deboche, uma valvula de descompressao, com certo espfrito 

contestador. Quando o discurso do sistema era fradesco e caturra, a rua 

do Triunfo processava a revolu<;ao do sexo. Anarquica como todo 

processo revolucionario nascente e ainda mal codificado, misturando 

reacionarismos com posturas de vanguarda, enfiando no mesmo saco 

gatos muito inteligentes e outros de tenebrosa burrice, foi porno 

autentico em si mesmo e a/egre. Multo a/egre. Cometeu, contudo, um 

erro que /he esta sendo fatal: nao teve sensibilidade suficiente para sentir 

e reagir ao processo politico que se pas em marcha a partir da grande 

campanha popular pela anistia. Enquanto a sociedade passou a 

movimentar-se com rapidez, a pornochanchada estagnou como filha 

espuria do AI-5. Veio a anistia e vieram no desenrolar do processo outras 

lutas e conquistas importantes. Ja entramos na fase final da 

democratiza<;ao do pais com o povo lutando contra as ultimas barreiras 

que travam a passagem para elei<;oes diretas e uma nova constitui<;ao, 

enquanto o cinema da rua do Triunfo permanece o mesmo. 

Daf surgiu sua maior crise que, culminando em 1983, foi confundida com 

a Crise economica, mas que e fundamenta/mente a Crise de uma 

modalidade (genera ate) de cinema que perde contemporaneidade e se 

toma anacronico. A verdade nua e crua que 1983 gritou para o cinema 

da rua do Triunfo foi que o ciclo da pornochanchada estava encerrado. 

Isso nao e nem sera a morte. E um processo. Muitos estao surdos ao 

alerta, mesmo porque sao meros seguidores, imitadores e 

aproveitadores; uns poucos estao ouvindo. Desses, partirao as novas 

propostas para o cinema da rua do Triunfo, cuja existencia e fundamental 
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para que viva toda a estrutura do cinema brasileiro, inclusive os filmes de 

autor, de experimentar;;ao e mesmo de a/gum elitismo, pais ate o elitismo 

e necessaria num grande paine/ de cultura democratico. 

0 pior de tudo e que os salvadores "filmes de sexo explfciton importados 

ou nacionais possuem um erro fundamental: nao sao nem autenticos, 

nem verdadeiros, nem reais filmes pornograficos. Sao apenas filmes 

imorais. [ ... ] Pode-se mesmo, a esta altura, formular uma den{mcia: as 

massas populares estao sendo atiradas para fora do processo cultural 

cinematografico pela massificar;;ao de uma {mica modalidade de cinema 

[ o sexo explicito]. 

A produr;;ao da rua do Triunfo se conscientizou de que a explosao do lixo 

cinematografico de "sexo explfcito" e profundamente predadora e 

estourou na sua caber;;a. Na projer;;ao de alguns poucos anos, se continuar 

como esta , vai decretar sua extinr;;ao. Par isso, vital e urgente a criar;;ao 

de circuito restrito para a modalidade. Isso abrira nos circuitos populares 

o espar;;o para o filme media, a produr;;ao B popular, bem acabada e de 

facil veicular;;ao. Se a rua do Triunfo sor;;obrar, contudo, arrastara no 

naufragio tambem o melhor cinema que se pratica ou se tenta praticar no 

Brasil. [ ... ] Esta, na real ida de, a expectativa da media dos produtores da 

rua do Triunfd. 

Mistura de anseio, pleito e profecia, a carta de Ody Fraga colocou o dedo na 

ferida: a Boca nao enfrentou a crise econ6mico-polftica, nem a crise estetica, 

nao encontrando alternativas para seu modelo economico (com a safda do 

exibidor), nem para o cinema er6tico (a pornochanchada). 0 cinema paulista 

. de mercado entrava em colapso, levando junto a possibilidade de estabelecer, 

a partir de uma base popular, uma industria cinematografica nacional. 

Ao colapso da Boca seguiu-se a extini;ao da Embrafilme, em 1990, e a 

conseqOente desarticulai;ao dos demais segmentos do cinema brasileiro (ou, 

quem sabe, sua agonia precedeu a da empresa estatal?). Os filmes de sexo 
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explfcito foram os ultimos produtos da rua do Triunfo, agora uma rua qualquer 

do bairro da Luz. 

NOT AS 

1 Cf. Inima Simoes (1981a, p. 21). 

2 Cf. Amancio (2000, pp. 67-69). 

3 Cf. J. M. Ortiz Ramos (1987, p. 438). 

4 Idem, p. 439. 

5 Revista SET Video Er6tico, outubro de 1991. 

6 Cf. Fraga (1984, p. 112). 
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CAPITULO 5 

PORNOCHANCHADA: ALEGRIAS DO SUBDESENVOLVIMENTO 

1. Varia!;6es em torno de urn genero 

Desde meados dos anos 1960, a produc;ao cinematografica brasileira passou a 

incluir uma linha de comedias (dentro da tradic;ao da comedia de costumes) 

com temas variando em torno dos encantos do sexo e das relac;oes amorosas, 

algumas mais picantes, maliciosas ou er6ticas - ao gosto das demandas 

surgidas no campo do comportamento e dos costumes ao Iongo da decada. 

Toda donzela tem um pai que e uma fera (Roberto Farias, 1966), As cariocas 

(Fernando de Barros, Roberto Santos e Walter Hugo Khouri, 1966), Garota de 

Ipanema (Leon Hirzsman, 1967), Todas as mulheres do mundo (Domingos de 

Oliveira, 1967), A penultima donzela (Fernando Amaral, 1969), Adulterio a 
brasileira (Pedro Carlos Rovai, 1969), Os paqueras (Reginaldo Farias, 1969), 

entre outros exemplos, sao filmes leves, bem-sucedidos comercialmente e 

tolerados pela critica, apontando para um veio seguro no mercado. Produc;oes 

com bom acabamento, fruto de cuidadoso tratamento cinematografico, esses 

produtos conseguiam manter um dialogo efetivo com o publico, que, neste 

momento, inclufa uma "nova juventude" - uma faixa de consumidores, por 

assim dizer, surgidos da onda dos movimentos jovens que se sucederam 

desde os anos 50 (rock, pop, pop-art, hippie, contracultura, movimentos 

contestat6rios ao establishment etc.) -, integrada por jovens de todas as 

camadas sociais, articulados em segmentos pela industria cultural1
. 

A receptividade do publico a esse "tipo" de filmes desencadeou um rapido 

aumento no volume da produc;ao e, com isto, o aparecimento de produtos nao 

tao bem acabados. 0 que eram comedias er6ticas comec;a a ser chamado de 

chanchadas er6ticas, denominac;ao que evoluiu para pornochanchada, que 

entra em circulac;ao na imprensa por volta de 1973. Ou seja, a origem do 

conceito pornochanchada e a comedia. 
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0 uso indiscriminado do termo ampliou a defini<;:ao e contaminou uma 

variedade de filmes, designando tanto os de produc;ao apressada e mal

acabada, quanto outros de construc;ao elaborada. 0 criteria basico de inclusao 

era o desenvolvimento de roteiros com enfase em situac;oes er6ticas e na 

exibic;ao das formas femininas. De todo modo, a definic;ao tornou-se uma 

etiqueta - uma pecha, talvez - que colou em urn tipo de produc;ao voltada 

para segmentos populares do publico. 

Pornochanchada agregava a palavra porno - sugerindo canter pornografia 

(conceito sempre conflitante com o de erotismo) - a chanchada (conceito que 

definia, em geral, produto popular e "mal realizado"), e logo se tornou uma 

definic;ao generica para filmes brasileiros que recorriam, em suas narrativas, 

ao erotismo ou apelo sexual, mesmo que fossem melodramas, dramas 

policiais, de suspense, aventura, horror etc. Desse modo, pornochanchada 

passou a designar (indiscriminadamente) urn certo modelo de filmes como se 

fosse urn genero. 

A Boca do Lixo praticou uma produc;ao ampla, diversificada de generos (a 

comedia era urn deles) que, coerente com a demanda da epoca, continha 

doses generosas de nudez feminina, sensualidade, insinuac;oes de sexo, 

voyeurismo e outros ingredientes que compunham o er6tico. Por 

contigOidade, facilidade, ma-fe ou "por serem farinha do mesmo saco", toda 

essa produc;ao recebeu o r6tulo de pornochanchada, que impoe uma carga 

pejorativa, depreciativa aos filmes, configurando-os como de baixo nfvel e 

mediocres. L6gico que, para seus realizadores - produtores, artistas e 

tecnicos -, essa denominac;ao, de fora para dentro, era ofensiva e carregada 

de preconceitos. De certo modo, a Boca do Uxo, onde uma produc;ao de filmes 

populares ganha base e ritmo "industrial" (por criar uma especie de linha de 

produc;ao), passou a se confundir com pornochanchada. Era "o pessoal da 

pornochanchada". 
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A designa<;ao pegou tanto que os pr6prios realizadores entrevistados para esta 

pesquisa se referem aos seus filmes como pomochanchadas - mesmo que 

sejam melodramas ou filmes policiais. Por outro lado, os (poucos) artigos, 

ensaios, pesquisas que procuram refletir sabre a pornochanchada como um 

"genera" cinematografico sempre tomam como objeto as comedias, nao se 

referindo aos outros generos que, nao obstante, sao abrigados na mesma 

defini<;ao. Essas atitudes deixaram a produ<;ao da Boca sem referencias, pais 

uma grande parte de seus filmes nao eram comedias, como se pode observar 

na filmografia (apresentada no anexo 2). Ha ainda um outro modo de se 

referir aos filmes, classificando-os hibridamente como porno-drama, porno

aventura, porno-terror etc., uma forma de manter sabre eles a sombra da 

pornografia. 

A designa<;ao generica porno, que passa a circular no infcio dos anos 80, 

refere-se aos filmes estrangeiros de sexo explfcito surgidos no mercado 

nacional neste perfodo, e pode ter sua origem nas locadoras de vfdeo, em bora, 

para o publico de hoje, pare<;a se referir tambem a pornochanchadas, 

confusao que precisa ser desfeita. Porno nao e pornochanchada. Talvez tenha 

sido o seu algoz, ja que os filmes de sexo explfcito, surgidos num periodo de 

impasse do modele comercial e estetico da produ<;ao dos filmes er6ticos 

nacionais, apressaram o processo de decadencia da Boca do Lixo, em meados 

dos anos 1980. 

0 cinema como arte nasce derivado da tecnologia, sendo inseparavel do 

contexte da industria cultural e da cultura de massa. Ainda que se possa 

atribuir maior ou menor valor artfstico aos filmes, todos sao produtos desse 

"processo industrial". Nesse sentido, o "ciclo da pornochanchada"2 deve ser 

vista como integrando o conjunto de formas de produ<;ao e a dinamica cultural 

de uma epoca. A pornochanchada - aqui tomada em seu sentido de "abrigo" 

de generos (e nao s6 como comedia)- trabalhou o imaginario cinematografico 

num ambiente hist6rico conturbado, teve sua existencia marcada pela 
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turbul€mcia no terrene da "moral e dos bons costumes", apontando para 

questoes pohf!micas para a vida cultural - em sentido ample - do pais. 

Desta perspectiva, esta breve abordagem da pornochanchada visa perceber o 

Iugar que ela ocupa, historicamente, na produc;ao cinematografica brasileira; 

seu papel no interior das relac;oes de produc;ao e consume no setor cultural em 

urn periodo espedfico da vida do pais; sua contribuic;ao na veiculac;ao de urn 

imaginario cinematografico para consume popular de conteudos e formas 

referentes ao sexo e ao erotismo. Em outras palavras, interessa compreender 

como urn (in)certo genero cinematografico se inseriu no mercado de bens 

culturais, a dinamica que estabeleceu com outros segmentos do cinema 

brasileiro, as relac;oes que manteve com o seu publico e com a sociedade e o 

ponte de vista de seus trabalhadores, instalados na Boca do Lixo. 

A pornochanchada como genero 

As pornochanchadas - r6tulo que abriga os filmes produzidos na decada de 

1970 que apontavam para a explorac;ao do erotismo, urn certo 

questionamento dos costumes na esfera da sexualidade e a incorporac;ao de 

novas tendencias de comportamento - combinavam a influencia dos filmes 

italianos em epis6dios (que juntavam humor, ironia e malicia em hist6rias 

curtas), a tematizac;ao dos "dilemas do dare do comer" que se insinuava nos 

filmes brasileiros da decada de 60 (e em seus titulos apelativos), e a 

atualizac;ao da comedia carioca popular urbana - a chanchada. 

A nomeac;ao, certamente elitista, contem algo de pejorative, procurando 

aparentar a comedia erotica dos anos 70 com a chanchada dos anos 40 e 50, 

no sentido de serem filmes sem valor artistico, mal realizados e vulgares. 

Agregar a palavra "porno" a chanchada, contudo, nao se traduz diretamente 

por acrescentar pornografia, no sentido transgressive. Se a chanchada 

continha-se numa certa ingenuidade maliciosa, a pornochanchada introduz 

intenc;oes explicitas, mas ambas nao deixam de ser cronica de costumes. Na 
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verdade, utilizou-se a denomina<;ao de um genuine genera nacional, com forte 

apelo popular, acrescentando-lhe a sugestao maliciosa de canter "pornografia" 

(embora, para os mais conservadores, realmente contivesse). Com um poder 

de sfntese admiravel, a atriz Matilde Mastrangi define: 

Matilde Mastrangi - Pornochanchada era um titulo que alguem deu por causa 

da chanchada, e como a gente ficava pelada ficou pornochanchada. 56. 

Nos bastidores nao tinha o porno que as pessoas imaginavam. 

Chanchada era. 

A pornochanchada, em certo sentido, foi um reflexo da onda de 

permissividade, de libera(;ao dos costumes ocorrida nos anos 1960 e 1970. 

Uma tematiza<;ao da "revolu(;ao sexual" a brasileira, tecendo tramas que se 

prendiam as paqueras, as conquistas amorosas, ao adulterio, aos dilemas da 

inicia(;ao sexual. 0 "genero" servia-se, basicamente, de um erotismo implfcito 

na exibi(;ao da nudez feminina e na insinua(;ao de sexo, de titulos com duple 

sentido - que ofereciam mais do que tinham para dar -, de situa(;oes com 

peripecias amorosas, piadas cheias de malfcia e gags atualizadas da tradi(;ao 

circense. Condensava um imaginario que atingia com precisao o publico 

"popular". 

A onda das comedias er6ticas teve seu come(;o com Os paqueras (Reginaldo 

Faria, 1969), Mem6rias de um gigolo (Alberto Pieralisi, 1970), com atua(;ao e 

produ(;ao de Jece Valadao, e Adulterio a brasileira (Pedro Carlos Rovai, 1969), 

filme de tres epis6dios. Produzidos no Rio de Janeiro, esses filmes, que 

evidenciavam cuidados na elabora(;ao do roteiro, na escolha do elenco, e 

eficiente trabalho de dire(;ao, podem ser considerados os primeiros do 

"genero". Uma leva de filmes seguiu a formula. Pode-se dizer que "havia 

qualquer coisa no ar, nao se sabia muito ao certo do que se tratava, e por isto 

um filme imitava o outre, copiava o titulo, copiava as situa(;oes. E assim, 

desorganizada e informalmente, se cristalizaram os tipos e as situa(;5es."3 
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Como vimos, uma das bases ou fontes de "inspira<;;ao" - temas, situa<;;oes, 

tipos - da comedia erotica brasileira foram as comedias italianas, em geral 

compostas de tres episodios com tramas maliciosas. Transposto para o 

contexte brasileiro, este Formato se nacionalizou, adquirindo caracteristicas 

proprias ao nosso ambiente cultural. Encontrando terreno fertil, o genero 

er6tico se aclimata e se desenvolve tomando expressao propria, peculiar ao 

jeito brasileiro, de forma que rapidamente a produ<;;ao local nao tem mais nada 

a ver com o modelo italiano. Uma especie de antropofagia, como observa o 

professor Paulo Emilio Salles Gomes, referindo-se a imita<;;ao do estrangeiro 

como um comportamento constante, nao so na historia do cinema brasileiro, 

mas em nossa vida cultural de uma maneira geral: como ponto de partida 

existe, (quase) sempre, a inten<;;ao de imitar alguma coisa de fora, "mas acaba 

prevalecendo uma especie de incapacidade criativa de imitar. E os resultados 

finais mostram que a gente sempre acaba fazendo algo diferente do modelo 

inicia1"4
• 

Na mesma dire<;;ao, e possfvel assinalar o vinculo da comedia erotica brasileira 

com certas formas de representa<;;ao enraizadas na cultura popular. Na 

pornochanchada (como na chanchada), pode-se perceber a assimila<;;ao de 

formas tradicionais de entretenimento popular brasileiro, advindas de esquetes 

dos teatros de revista, dos espetaculos mambembes, dos circos e mesmo do 

radio - este ja fazendo parte da cultura de massa. Uma dramaturgia que 

oferece como entretenimento os jogos maliciosos da sedu<;;ao, da conquista e 

da performance, filtrados por um tipo de humor construfdo pela ambigOidade e 

pelo duplo sentido. E na qual e possfvel perceber um "estado critico" -

valorativo e depreciative, ao mesmo tempo - do carater e dos valores 

nacionais. 

0 terreno fertil encontrado pelo "genero" no Brasil dos anos 1970 pode ter 

uma explica<;;ao pelo vies mercadologico: a pornochanchada como um esfor<;;o 

de substitui<;;ao de importa<;;oes, um dos objetivos da polftica economica do 

periodo. A imita<;;ao e conseqOente aclimata<;;ao da comedia erotica italiana 
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seria uma maneira de facilitar a penetra~ao de filmes brasileiros no mercado, 

de cooptar o exibidor - tradicionalmente a servi~o do cinema importado. A 

pornochanchada, como produto comercial, romperia um suposto preconceito 

em rela~ao ao cinema brasileiro, colocando-se como alternativa ao filme 

estrangeiro para o consumidor popular. 

A pornochanchada enraizou-se no entretenimento em geral e, mesmo 

desqualificada, tornou-se uma especie de genero reconhecido no cinema 

nacional, com sua clientela visceralmente fie! ou intelectualmente ocasional. 

Assentada sobre a estrutura da narrativa classica, ela parece ter "o que dizer" 

e "como dizer", sistematizando uma especie de produto. 

A sedimenta~ao de certas nomea~oes - chanchada, tropicalismo, cinema 

marginal, cinema novo etc. -, ainda que estas nao sejam especialmente 

adequadas, e sem duvida algo revelador. Neste sentido, e for~oso reconhecer 

que, embora sua conceituac;:ao possa ser teoricamente discutivel, os generos 

cinematograficos, como categoria de analise, ja se encontram demarcados 

socialmente (pelos meios de comunicac;:ao e pelo publico). No caso da 

pornochanchada, termo com uma carga crftica depreciativa, pejorativa, esta 

nao parece uma designac;:ao de forma ou conteudo, e sim um r6tulo de 

qualidade, e como tal sempre incomodo. Pornochanchada passa a ideia de 

degradac;:ao, de que nao se trata de um cinema pornografico, mas que tende a 

isto. E ao associar estes dois termos - porno e chanchada - retoma a visao da 

chanchada dos anos 50, que era cinema malvisto pelas elites5
• 

0 que me parece uma questao central na caracteriza~ao de um genero e a 

existencia de um "sistema de conven~oes" - que o constituiria - e sua pronta 

leitura pelo publico. Considerando que todo genero vai absorvendo 

transforma~oes no curso de seu desenvolvimento hist6rico, modificando alguns 

padroes (embora mantendo suas caracterfsticas essenciais), talvez se deva 

concluir pela impossibilidade de defini-los, a nao ser num recorte conjuntural. 
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Todo genera tambem pressupoe padroes de imagina<;;ao audiovisual, a 

moldagem de referenciais e de um repert6rio de significantes que logrem 

estabelecer uma rela<;;ao de credibilidade entre o espectador e a fic<;;ao. 

A comedia erotica brasileira fixou um conjunto de personagens, a partir de 

uma galeria de tipos definidos (cliches), em torno dos quais os plots eram 

desenvolvidos: o machao conquistador sedutor; a virgem cobi<;;ada; a esposa 

insatisfeita; o homossexual afetado; a prostituta ou garota de programa; o 

marido pouco atuante; a velha cafetina etc. Esses tipos aparecem encarnados 

em patroes, estudantes, empregadas domesticas, executives, secretarias, 

madames, playboys, cabeleireiros, ou mesmo como bandidos, policiais, 

garimpeiros, cangaceiras etc. De certa forma, sao varia<;;oes de um mesmo 

"conteudo". 

Como em todo genera cinematogritfico, os recursos da trilha sonora -

dialogos, musica (em geral, aplicada, trazida de fora da cena representada, de 

modo a criar emo<;;oes, tecer comentarios, estabelecer ritmos) e efeitos (que 

trazem solidez e dimensao espacial a representa<;;ao) - sao empregados nas 

pornochanchadas de modo a amparar a ilusao diegetica de um espa<;;o-tempo 

imaginario. 

Os dialogos no cinema brasileiro sempre foram bastante criticados, mas nas 

comedias er6ticas este problema e minimizado, uma vez que os filmes se 

baseiam em uma comicidade apelativa, sem ironias, chistes ou humor 

amparados na palavra. Desse modo, o ruim passa par engra<;;ado, e um riso 

sem exigencias diminui o sensa crftico. Entretanto, o grosso da produ<;;ao da 

Boca do Lixo traz dialogos constrangedores, agravados pela deficiencia das 

interpreta<;;oes. 

Carlos Reichenbach - Uma coisa e voce trabalhar com atores de forma<;;ao 

classica, outra coisa e trabalhar com atores que te impunham, de uma 

certa maneira. Com o elenco masculino dava pra trabalhar com um 

pessoal de teatro, um pessoal que eu conhecia. Mas com as atrizes - que 
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eram formadas pela vida - era mais complicado. Ni''io se tinha muito 

tempo de preparar, ensaiar, de burilar. Quando se tinha esse tempo 

safam resultados maravilhosos. Eu fazia com que elas convivessem com 

atores profissionais, e voce sente uma matura<;ao. Eu optava por fazer, o 

maximo possivel, o ator entender o que ele estava dizendo. Quando eu 

percebia que eu nao tinha tempo pra isso, era passar o texto mesmo que 

ele saisse cantado. Eu tenho filmes com esse tipo de problema mesmo. 

Parece que o cara estava recitando, nao e? 

Pior era quando se arriscava criar dialogos inteligentes, expressivos, mais 

profundos ou artisticos, como se exige de urn produto com valor cultural: "A 

sensa<;ao de coisa mal explicada, de desequilibrio, precede. Isto se da porque 

a imagem aponta para urn espa<;o de argumenta<;ao, enquanto a fala se 

desloca para outre: a imagem num enquadramento de acordo com o padrao

pornochanchada e a fala, segundo uma hipotetica norma culta.'16 

Alem da fun<;ao habitual da faixa sonora observa-se numa certa linhagem de 

pornochanchadas - as comedias, principalmente - urn emprego peculiar dos 

recursos sonoros. E comum em varies filmes, particularmente durante as 

situa<;oes sexuais, o acrescimo posterior (na mixagem) de falas nao 

sincronizadas (voz over) com os movimentos labiais. Esses sons (in)articulados 

sao basicamente gemidos de prazer ("ooohs", "aaahs", "hummm"), 

comentarios ("ai tesao", "gostosa" etc.) e ruidos ("smacks", "slurps", 

"whooshs", "nheque nheque") mixados com os sons naturalistas (as falas 

durante a cena, rangidos de cama etc.). Tal recurso, alem de aumentar o 

efeito realista do registro visual (hierarquicamente mais importante), faz 

aproximar (como num close up sonora) a plateia, ao "diminuir" sua distancia 

(o som espacializa) da representa<;ao. 

Este artificio, sempre perceptive!, e plenamente aceito pela plateia, parecendo 

proporcionar ao espectador uma satisfa<;ao auditiva particularmente 
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importante, o que leva a crer que se agregou no jogo da verossimilhanc;;a - as 

convenc;;oes formals da representac;;ao do er6tico para o genera. 

Outra particularidade da trilha sonora nas pornochanchadas e a subtrac;;ao do 

som da voz mantendo-se a visualizac;;ao da articulac;;ao da fala, recurso criado 

para driblar a interdic;;ao da Censura a pronuncia de palavras consideradas 

obscenas. 0 "truque" foi utilizado, em geral, sempre que se diziam palavroes, 

acabando por criar mais um elemento significante nos c6digos do genera. 

Uma especie de voz out, por assim dizer, com o que a plateia se divertia 

duplamente: com o palavrao sonegado mas percebido as escondidas da 

repressao social, e com a sensac;;ao de estar burlando a vigilancia da Censura. 

Era bastante usual, nos anos 1970, a utilizac;;ao de coment<kios musicals -

trechos de musicas populares ou eruditas, nacionais e estrangeiras, ja 

conhecidas - para sublinhar determinados momentos da narrativa. Na 

pomochanchada nao era diferente, mas, a um olhar mais critico - nao 

necessariamente de elite -, as musicas aplicadas nos filmes pareciam 

esteticamente impertinentes, de "mau gosto", com tendencia ao kitsch, ao 

cafona ou brega - no jargao da epoca - segundo um gosto mais "apurado". 

Evidenciava a sonoplastia como algo deslocado, mal colada, por assim dizer. 

De qualquer forma, o sucesso popular dos filmes indica que realizadores e 

publico se situavam no mesmo estrato social e cultural, ou seja, o tratamento 

musical dos filmes, de certo modo, carregava o gosto musical de seus 

realizadores e do segmento de publico que com eles se identificava. 

Em alguns filmes, como os de Jean Garret, entre varies exemplos, a trilha 

sonora evidencia a intenc;;ao de embalar o produto com valores culturais. A 

utilizac;;ao de recortes cliches de musica erudita, como trechos de 

Rachmaninov e Brahms, ou Mozart e Chopin, pode parecer sofisticado, mas 

aponta mais para um respeito a cultura da tradic;;ao, para a fetichizac;;ao dessa 

cultura por estes realizadores. A intenc;;ao de tornar o filme mais "culto", 

visando seduzir segmentos mais "exigentes" do publico, nao o descolava de 
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sua origem: era urn filme da Boca do Uxo, dirigido ao seu consumidor 

habitual, que consumia o kitsch, o brega, o cafona. 

0 tratamento visual dos filmes variava conforme o pedigree da prodw;;ao. Em 

geral, os principais argumentos da artilharia critica contra a pornochanchada -

e por conseqOencia, contra a Boca do Uxo - nao atingiam somente o conteudo 

dos filmes, considerados grosseiros e vulgares, mas tambem a forma como 

eram realizados, seus procedimentos cinematograficos, que seriam igualmente 

grosseiros e vulgares. Os filmes eram alvos coerentes para seus detratores: a 

forma "misturava-se" ao conteudo. 

Desta perspectiva, uma hist6ria interessante, o desenvolvimento da trama ou 

o mesmo o sexo tinham pouca importimcia: o que importava realmente era a 

exacerba~ao das formas femininas atraves de angula~oes especiais. A maneira 

de olhar para as coxas, as calcinhas ou os seios seria mais importante do que 

as coxas, os seios, a mulher em si mesmo. 0 que teria valor no mecanisme de 

narra~ao das pornochanchadas e o tom de deboche, que se sobrep5e atraves 

da maneira de ver, identificando o olhar do espectador com o olhar fetichista 

da camera7
• Assim, erotismo passa a ser, basicamente, a exibi~o das formas 

femininas (a exposi~ao da mulher), de preferencia exuberantes e generosas, 

em situa~5es variadas de insinua~ao sensual, transitando na polaridade 

ingenuidade/malfcia em que filme e publico se encontram. 

Uma das criticas recorrentes a respeito da pornochanchada e que haveria uma 

falsidade intrinseca na sua rela~ao (lucrativa) com o publico, o que tornaria 

impossivel sua sustenta~ao por muito tempo, ja que o publico tenderia a se 

afastar dos filmes ao se perceber constantemente enganado. As 

pornochanchadas venderiam - nos titulos, nas chamadas apelativas, nos 

cartazes, na insinua~ao etc. - o que nao tinham para oferecer, ou seja, nao 

teriam "mercadoria" para entregar. Seriam filmes vazios de (verdadeiro) 

conteudo er6tico (ou verdadeiramente pornografico), oferecendo material 
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incompatfvel com seu marketing, com sua embalagem. Como observa Paulo 

Emilio Salles Gomes: 

[ ... ] a grande campanha contra a pomochanchada - voce sabe que 

houve uma marcha em Curitiba da familia contra a pomochanchada?- e 

feita por gente que nao ve os filmes e acredita no que diz a publicidade. 

Acontece que o proprio nome pomochanchada seria muito mais uma 

jogada de publicidade do que dos crfticos de cinema. 0 filme Eu dou o 

que elas gostam, por exemplo, tem esse nome e a publicidade 

complementar: "E o que elas gostam nao e mole", tendo no cartaz o 

Jose Lewgoy indicando com a mao as dimensoes eventuais do ele daria e 

elas gostariam, tudo sugerindo muita pornografia. Mas o filme nao tem 

absolutamente nada disso - e quase uma comedia de costumes, curiosa, 

e e so. A pouca relat;;ao entre o nome eo filme e incrfvel8 • 

0 efeito par6dia 

Um aspecto fundamental da pornochanchada e que ela opera com qualquer 

elemento que esteja a disposi<;;ao para servir a seus prop6sitos, sendo 

freqOente o recurso a par6dia ou a cita~oes. Ela apodera-se de outros generos, 

ou melhor, dos cliches de outros generos para viabilizar-se, transacionando o 

er6tico como uma especie de lfquido corrosive que se adapta a recipientes 

diversos. A inclina~ao para a par6dia lhe confere grande vitalidade, 

permitindo-lhe servir-se satiricamente de algumas combina~oes existentes nos 

outros generos - as mais evidentes recorrencias iconograficas ou cliches 

narratives- para expor a sua propria estrutura. 

Como comedia erotica, a pornochanchada agiu como uma especie de vampira 

de generos, como sugerem alguns tftulos de sua produ~ao. Apoiada no humor 

e na explora~ao da nudez como apelo er6tico, constr6i suas tramas satirizando 

filmes de aventura, de hist6rias infantis, as formas aculturadas do western -
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os filmes de canga~o ou garimpo - e, principalmente, filmes americanos de 

grande repercussao - por obvias razoes de mercado. 

Alguns exemplos sao os filmes que misturam em sua narrativa referencias 

(cita~oes?) a 0 exorcista (Willian Friedkin, 1973), como em Pesadelo sexual de 

um virgem (1974) e 0 exorcista de mulheres (1975), ambos de Tony Vieira; 

que se apropriam do sucesso internacional de uma personagem sensual, como 

A filha de Emanuelle (1980); que brincam (pesado) com narrativas infantis, 

como em As hist6rias que nossas babas nao contavam (1979); ou mesmo que 

satirizam filmes nacionais de canga~o, como Cangaceiras er6ticas (1974). 

Para alcan~ar seu proposito de manter o publico cativo, a pornochanchada 

recorre a qualquer produto, ciclo ou subgenera que tenha boa resposta de 

bilheteria, como foi o caso dos filmes de lutas marciais de Hong Kong (o 

imbatfvel Bruce Lee e seus clones fizeram muito sucesso por aqui nos anos 

70), parodiados em Kung Fu contra as bonecas (1976). 

Em geral, a parodia e vista como uma proposta autodepreciativa, em contraste 

com urn modelo inatingfvel, uma declara~ao de inferioridade, mas tambem 

como uma atitude antropofagica - a devora~o do colonizador de poder 

incontestavel. Assim, urn produto de grande lan~amento como Tubarao 

(Steven Spielberg, 1975) vira Bacalhau (Adriano Stuart, 1976), titulo que ja 

contem duplo sentido, acrescido do subtftulo Sac's entre parenteses, 

simulando ser urn filme americana. As vesperas do lan~amento do filme, a 

revista Cinema em Close Up publicou uma reportagem sobre a sua produ~ao 

que destaco aqui, por dois motivos: primeiro, por expor a ideologia da parodia 

. pelo ponto de vista da produ~ao e, segundo, por refletir a "mentalidade" da 

propria revista - uma especie de porta-voz da industria cinematografica da 

Boca do Lixo. 0 texto a seguir foi reproduzido literalmente: 

"Bacalhau", o parente brasileiro do "Tubarao" 

A Omega Filmes (produtora dos sucessos A carne, Paranoia) e a 

responsavel por isso. Desde que a firma foi fundada por dois rapazes 
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vindos de Ribeirao Preto, teve como objetivo principal a preocupac;ao de 

fazer trabalhos de primeira qualidade, dentro de paddies intemacionais. 

Escorados por solido lastro financeiro [ ... ]A terceira produc;ao da Omega 

foi o filme Bacalhau, uma ideia de Adriano Stuart inspirada no sucesso de 

Tubarao. A estoria e a mesma, so que as coisas sao levadas peto /ado da 

satira. 0 filme e uma comedia, muito rica em situac;oes confusas e 

engrac;adas. [ ... ] 

0 enorme peixe mede 4,80 m. de comprimento por 1,10 m. de altura. Foi 

fabricado na cidade de Ribeirao Preto, por uma firma especializada em 

nautica. 0 peixe e revestido em fibra de vidro sobre uma armac;ao 

metalica. Tambem entram, na sua feitura, cortic;a e latex. Por seguranc;a 

("esse peixe e uma maquina e pode pifar a qualquer momenta") foram 

construfdos dois bacalhaus identicos. 

0 projeto e do artista p/astico Bassano Vaccarini e foi elaborado por Tirso 

Cruz, que esteve ao !ado do peixe durante todo o perfodo de filmagens, 

assistindo-o tecnicamente. Na construc;ao dos dois peixes foram 

empregados 15 funcionarios em perfodo integral de traba!ho, durante 20 

dias, e investidos cerca de Cr$ 50.000,00. Cada peixe consumiu material 

suficiente para se fazer um barco medio. 

Todo o filme foi rodado em Ilhabela, litoral de Sao Paulo, e o monstruoso 

peixe era colocado dentro da agua atraves de guindastes. 

Na agua, ele tem condic;ao de mover o rabo, a cabec;a, os olhos, a boca e 

as barbatanas. Foi manejado por um homem-ra profissional e treinado, 

que trabalhava dentro do proprio corpo do peixe, frente a um paine! e 

alavancas. 

E dotado de cameras de estanque, e funciona dentro do mesmo principia 

do submarino. Isso permite que o operador /eve o peixe a profundidade 

que quiser eo coloque na posic;ao que for necessaria. [ ... ] 

Tal iniciativa e um dos casos esporadicos que a ousadia do dneasta 

brasileiro tem coragem de realizar. Isso assegura o sucesso do filme, 

representa mais um passo para a emancipac;ao do cinema nosso, e vai se 

traduzir em confianc;a por parte do publico, quando ver um filme 
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brasileiro executado com todos os acabamentos e recursos dos mais 

sofisticados estrangeiros. 0 filme Bacalhau (conhecido pelos intimas 

como Bac's) e uma reposta brasileira ao tubarao estrangeiro. 

Adriano Stuart fez o roteiro e dirigiu um elenco de primeirfssima 

grandeza dentro do nosso cenario artistico9
• 

Outra, porem, e a visao de quem teve de conviver com o "bicho". 

Helena Ramos - Fazer Bacalhau foi muito divertido. 0 bacalhau era made in 

Ribeirao Preto e nao tinha aquela tecnica. Era uma coisa muito primitiva. 

Deu muito trabalho filmar com esse peixe, ele era muito mal feito. 0 

Adriano quase pirou. Na hora que tinha que afundar o peixe nao 

afundava. De repente, o peixe afundava. Ele ficou com tanto 6dio do 

peixe que mudou o final do filme e fez o peixe morrer a cacetadas. 

Diferentemente de certas chanchadas dos anos 1940 e 195010
, que 

trabalhavam a par6dia articulando satira e nacionalismo, assumindo atitudes 

criticas em face do produto original, as pornochanchadas tendiam a uma 

completa submissao ao modelo cinematografico estrangeiro, assumindo a 

inferioridade. Em filmes como Bacalhau, para que os mecanismos da comedia 

atinjam os objetivos desejados, e condi~o essencial que o espectador tenha 

assistido ao filme original, e necessaria que ele compare continuamente a 

par6dia - a imitac;ao, a mentira - com seu modelo - a verdade. Como afirma 

Joao Luiz Vieira: 

Este tipo de par6dia apenas faz com que o espectador glorifique ainda 

mais o cinema de Hollywood como (mica, autentico e legftimo cinema, 

reconhecendo a incapacidade brasileira para copiar "bem". Tal tipo de 

par6dia trabalha, assim, duplamente contra o cinema brasileiro. Par um 

/ado reaviva um velho preconceito segundo o qual o cinema brasileiro e 
ruim, e par outro, autoriza conseqDentemente uma certa pratica 

dominante - a do filme classico-narrativo americana, da superproduf:aO, 

178 



do filme de efeitos tecnicos - como valida, legftima e autentica, 

reconhecendo a eficiencia de linguagem de um cinema opressor. Ao 

cinema brasileiro restaria apenas uma gargalhada a sua incompetencia 11
• 

Parodiar filmes estrangeiros fora tambem uma estrategia utilizada pela 

chanchada - com mais criatividade, sem duvida - e, depois, pelos filmes 

populares de massa, como alguns filmes dos Trapalhoes. Porem, a chanchada 

dos anos 50 nao precisava disputar exibi~ao e, de certo modo, rentabilidade 

com os filmes originais. Nos anos 70, as injun~oes do mercado estavam 

colocadas no centro de todas as questoes, principalmente para a incipiente 

industria da Boca do Lixo disposta a realizar o "similar nacional". A 

pornochanchada fazia uma imita~ao comercial, por assim dizer, e nao cultural 

- como se observa nas chanchadas. Fazia uma par6dia debochada a servi~o 

da bilheteria, para arrecadar quase tanto quanto o modelo. Desse modo, 

potencializava uma atitude servil, mas lucrativa. 

Numa leitura mais tolerante, a pornochanchada par6dica pode ser 

compreendida tambem como uma estrategia de sobrevivencia economica. 

Copiar, parodiar, fazer referencias as produ~oes estrangeiras seriam meios de 

enfrentar o sistema colonial (na cabe~a do publico e na economia 

cinematografica). Ao satirizar, a pornochanchada estaria tentando se utilizar 

do filme estrangeiro (devorando-o) dentro uma estrutura de mercado que 

"repele" o filme brasileiro, colocando-se como urn debochado produto hibrido: 

requer o conhecimento do estrangeiro, mas oferece o "melhor nacional" -

mulher gostosa, machismo e sacanagem. 

Uma ideologia da pornochanchada 

A essencia da institui~ao cinematografica, de suas praticas industriais, 

comerciais e ideol6gicas, dos discursos que faz circular e a narrativa. 0 que o 

cinema dominante produz como mercadoria e cinema narrative - cinema como 

narrativa12
• 
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No que diz respeito a pornochanchada, onde se inscreve o equilibria e o 

desequilfbrio, a ordem e a ruptura de suas narrativas? De que problemas a 

pornochanchada pretende tratar, que conflitos pretende resolver? A resposta 

e aparentemente simples: a pornochanchada quer "falar" sobre sexo e 

erotismo. Apresenta alguma especie de problema ligado a papeis, atitudes, 

competemcias no campo da sexualidade, e busca sua soluc;ao atraves de 

praticas er6ticas - seduc;ao, conquista, voyeurismo, romantismo, violencia etc. 

Em resumo, comercializa narrativas (versoes populares) sobre os dilemas do 

comportamento sexual em plena efervescencia nos anos 1970. 

Outra caracterfstica peculiar a narrativa da pornochanchada e que, embora a 

erupc;ao do desejo ocorra dentro de uma ordem social estabelecida, nao se 

discute ou se problematiza essa ordem, mas apenas os (em geral, pequenos) 

obstaculos - de natureza moral (as interdic;oes) - que ela interpoe entre o 

desejo e sua satisfac;ao. 0 principia dinamico motivador da narrativa surge da 

diferenc;a fundamental entre o masculine e o feminine. A relac;ao/oposic;ao 

entre os sexos parece animar os conflitos, e como a natureza destes e (quase) 

sempre de ordem sexual, a soluc;ao se da (quase) sempre por meio do sexo. 

Um aspecto estrutural da ideologia da pornochanchada se inscreve, 

basicamente, na oposic;ao entre duas categorias discursivas: excesso 

(abundancia) e escassez (privac;ao). No universe da pornochanchada, o 

sucesso (sexual) e quase sempre sinonimo de excesso, opondo-se a escassez 

ou privac;ao. 0 fracasso seria uma forma de exclusao. Figurada no excesso, a 

satisfac;ao do desejo (ou o encontro do prazer) e uma condic;ao para a 

gratificac;ao da plateia e, de modo geral, uma func;ao dos filmes. 

Essa polaridade fartura/escassez esta presente tanto no conteudo quanto nas 

formas de produzir, sendo estrutural a realizac;ao dos filmes, (in)formados 

pelas oposic;oes e contrastes entre machos e femeas, libertinagem e 

puritanismo, desejo e pureza, malfcia e ingenuidade, violencia e submissao, 

180 



entre outros. Nas comedias, especialmente, estes contrastes se apresentam 

nas express5es de duplo sentido, na voz over (sons superpostos) e na voz out 

(sons retirados), na abundante exposi<;ao insinuante das curvas do corpo 

feminino (inclusive pelo uso de certas lentes e enquadramentos), entre outros 

tratamentos do humor e da "sacanagem". 

Para os crfticos do "genero", de urn ponto de vista elitista e politizado, as 

pornochanchadas seriam essencialmente escapistas, distraindo o publico de 

suas condi<;5es sociais e polfticas, das conturbadas rela<;5es entre os sexos, e 

nao contribuindo em nada para o seu desenvolvimento cultural. No universo 

das pornochanchadas, o sexo seria uma linguagem usada para levar ate o 

publico o apelo por uma !uta individual, sem compromisso de nenhuma ordem, 

privilegiando sempre os fortes e bem-sucedidos. De certo modo, uma 

dramaturgia coerente com urn regime de for<;a. As hist6rias seriam grosseiras 

e as rela<;5es entre os sexos estariam representadas como demonstra<;5es de 

for<;a, implicando a superioridade de urn sobre o outro - quem "come" e 

sempre urn vencedor, ao qual cabe levar o premio: para o sedutor machao, a 

virgem; para a mulher experiente, o garoto iniciante etc. Nos filmes nao 

haveria erotismo e, a rigor, pornografia tambem nao13
. 

Por outro lado, podemos supor que os espectadores (as classes populares) 

retirassem dos filmes mais informa<;5es do que se possa imaginar, visando ao 

"entendimento" de suas puls5es, ou neles tenham encontrado canais de 

liberta<;ao psicol6gica ou, no mfnimo, diversao ludica em que se 

reconhecessem como seres er6ticos. De todo modo, como entretenimento de 

massa, os filmes precisariam mostrar, mesmo que atraves de urn jogo de 

espelhos, alguma coisa das reais experiencias e necessidades de seu publico, 

trazer referencias da sua realidade naquele momento. Teria de haver algum 

ponto de contato entre o que era oferecido e o que o publico vivia (ou 

procurava encontrar). 

181 



A esse respeito, as vozes nao sao afinadas, mas convergem para o aspecto 

"pedag6gico" dos filmes. 

Jean-Claude Bernadet - 0 que eu detectava como sendo posi(;oes multo 

moralistas me desagradavam. Eu cheguei a fazer algumas pequenas 

experiencias com pessoas, tipo operarios. Passava os filmes -

pornochanchadas - e depois conversavamos, para ver o que estavam 

apreendendo. Eles estavam apreendendo coisas que eu nao estava. E as 

que eu apreendia eles interpretavam diferentemente. Girava em torno de 

sexo e comportamento. N6s tinhamos uma tendencia a ver nos filmes 

atitudes muito moralistas, com valores ate retrogrades. Eles viam como 

liberta(;ao sexual, escapar a urn moralismo, escapar das tensoes. 

Inacio Araujo - Mas nos anos 70 a fun(;ao [dos temas sexuais] era maior. 

Enquanto a gente lia Marcuse, o publico via esses filmes, que, de alguma 

maneira, iam fazer sua educa(;ao para as mudan(;as de costumes ali. Em 

geral, mal e porcamente, mas, de certo modo, faziam. Nao importa. 

Em entrevista a mim concedida em 1984, Ody Fraga tambem ressaltou a 

estreita rela(;ao existente entre a pornochachada realizada na Boca e a 

realidade brasileira. 

Eu nao acho que a maioria das pornochanchadas tem a ver com o povo 

brasileiro. Mas uma boa porcentagem tem. E essa porcentagem ja da 

alguma validade. Nao pense que eu acho a pomochanchada boa em si, 

s6 por ser pomochanchada. Ela esta inserida num processo 

revolucionario confuso, que vai se definir com o tempo. Ela tem um valor 

que e mais amplo. Muitas vezes voce ve muito mais da vida, da cultura, 

da sociopolftica, da realidade brasileira mesmo numa pomochanchada do 

que numa fita do Khouri. E muito mais do que numa fita ideol6gica, num 

discurso polftico14
• 
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E possivel observar, nos filmes, a sustenta<;ao de um certo moralismo 

pequeno-burgues combinado com a correspondente admira<;ao pelos valores 

do dinheiro e de seu poder. Antes de ser conseqUencia de um regime de for<;a, 

a pornochanchada, de certo modo, reflete (espelha) - em seus aspectos 

esteticos e em sua inser<;ao comercial - o surgimento, o extase e a agonia do 

"milagre brasileiro" do ponto de vista das camadas populares. As 

pornochanchadas da Boca do Lixo expressavam a ideologia dos seus 

produtores e consumidores, imersa num devorador processo economico 

controlado por um rigido processo politico. 

2. Pornochanchada e o publico: uma rela(:ao ritual 

0 abastecimento constante do mercado com um certo tipo de filme - como 

numa linha de produ<;ao - permite que o publico se torne, de fato, um 

consumidor habitual do genera, capaz de reconhecer a exist€mcia de uma 

"fabrica<;ao" de filmes - o cinema como uma institui<;ao economica e cultural, 

como uma industria. Neste sentido, pode-se dizer que, nos anos 1970, por 

conta da pornochanchada, grande parte do publico - as camadas populares -

passa a reconhecer a existencia concreta de um Cinema Brasileiro. 

Como sugere Linda Williams, um "genera pode ser abordado de modo mais 

frutifero tomando-o como uma forma moderna de mythmaking - um modo de 

fazer algo para o mundo, de agir simbolicamente sabre ele [ ... ] para 

intensificar oposh;:oes e contradi<;oes que existem no interior da cultura, a fim 

de encontrar formas imaginarias de resolu<;ao."15 Filmes de genero, portanto, 

tratam necessariamente da rela<;ao entre o individuo e a sociedade, entre 

auto-realiza<;ao e conforma<;ao social, considerando como valores da 

comunidade os valores naturais que o individuo partilha sensual e 

emocionalmente. Essa rela<;ao tenderia a tra<;ar um vies conservador para os 

filmes, que tenderiam a reafirmar os valores dominantes e tradicionais da 
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sociedade. No caso do Brasil, "os valores da comunidade" nos anos 1970 

eram, em larga medida, determinados pelo ambiente social promovido por urn 

Estado autoritario e regulador. 

Segundo Schatz, "o filme de genero, como uma narrativa (fabula~o) popular 

que gera uma estrutura propria, possui uma func;ao mftica que e a ritualizac;ao 

dos ideais coletivos, a celebra~o de conflitos sociais e culturais 

temporariamente resolvidos. Mas, tambem, o mascaramento de contradi<;oes e 

o encobrimento de perturbadores conflitos culturais por tras do disfarce do 

entretenimento."16 Mito, aqui, nao esta definido como uma repeti<;ao de 

conteudos clilssicos de narrativa universal, mas como urn sistema conceitual 

proprio que encarna elementos especfficos para uma certa cultura. "0 conceito 

de genera cinematografico - urn sistema de conven<;oes - pode ser 

caracterizado por mito, por sua func;ao, sendo determinado nao pelo que e, 

mas pelo que faz (como atua). Em sua capacidade ritualfstica, urn genera 

cinematografico transforma certas contradic;oes culturais e conflitos 

fundamentals em uma estrutura conceitual reconhecida e acessfvel para uma 

audiencia de massa."17 

Desta perspectiva, e importante considerar a participac;ao do publico na 

continuidade da produc;ao de filmes de genera, assumindo seu papel no 

processo de mythmaking. Este papel e delineado pela intera<;ao do 

consumidor/espectador com urn certo tipo de produ~o que lhe oferece, por 

meio do entretenimento, formas de gratifica<;ao compensatorias. De seu !ado, 

o processo produtivo reconhece a participac;ao do publico na gerac;ao e 

desenvolvimento de generos cinematograficos, oferecendo "o que ele pede". 

Esta relac;ao dialetica entre oferta e demanda prove o contexte cultural no qual 

o genera cinematografico se produz e se reproduz, dotando os filmes de urn 

carater ritualfstico. 

Para alem dos mecanismos de identificac;ao e de projec;ao, a interac;ao da 

plateia da pornochanchada - vista, em geral, como vftima de urn processo 
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cultural de pessima qualidade e de condi<;oes polfticas e economicas 

opressivas, e cuja participa<;ao social solicitada era alienada - sempre intrigou 

os intelectuais e pesquisadores. Talvez porque, enfim, tivemos uma ideia em 

seu Iugar certo. Como observa Inima Simoes: 

Nesses anos todos, o que se viu af foi uma massa de espectadores que 

grita, fa/a, ri, "orienta" o gala empedemido, debocha da virgem 

renitente, cat;oa do homossexual cheio de salamaleques e de/ira quando 

o garanhao irresistfvel "derrota" todos os esquemas defensivos da femea. 

[ ... ] Como depositario de emot;oes e projet;oes individuais, tomadas 

coletivas no ambiente da sa/a de cinema, o personagem, tal qual o 

jogador de futebol em dia de classico, nao pode falhar. [ ... ] 0 aficcionado 

da pornochanchada (ele existe sim!) se sensibiliza ao perceber do outro 

!ado, por detras daquelas imagens projetadas na tela, alguem que 

compartilha o mesmo c6digo e que possui habilidade suficiente para 

enfiar cada cena em seu "Iugar privilegiado" e no momenta exato, 

evitando frustrat;oes desnecessarias. De maneira semelhante ao fanzoca 

do faroeste americana, que preencheu suas fantasias com imagens da 

tela, o espectador do Maraba e conivente com a liturgia desencadeada, 

cumplice do garanhao e solidario com as solut;oes dramaticas18
• 

Mesmo considerando o genera cinematografico como uma forma de expressao 

mltica, e preciso levar em conta certas qualifica<;oes basicas que lhe sao 

impostas pela natureza comercial - arte e entretenimento - da atividade 

cinematografica e que, necessariamente, afetam a composi<;ao narrativa e 

tematica dos filmes. "Por um lado, trata-se de um produto comercial, um tipo 

de arte popular altamente convencionalizado e sujeito a certas demandas do 

publico e do proprio sistema cinematografico. Por outro lado, os filmes 

representam uma manifesta<;ao propria do impulso mftico basico da sociedade 

contempon3nea, de seu desejo de confrontar conflitos elementares inerentes a 
cultura da qual participa, com a proje<;ao de uma ego-imagem coletiva 

idea lizada. "19 

185 



Trazendo esta reflexao para o territ6rio nacional, Inima Simoes assim 

caracteriza o aspecto ritualfstico da pornochanchada: 

A linguagem da pomochanchada comporta uma relat;ao de cumplicidade 

entre o diretor e espectador. Muitas dessas pessoas que estao por af 

fazendo pomochanchada vieram do circo, do interior, de Minas. Sao 

caras que tern como visao idealizada o cinema americana de massa, um 

cinema que sempre quer satisfazer o publico, que nunca abandona suas 

solicitat;oes, e que atende a expectativa ansiosa de um certo ritual: no 

faroeste voce fica 0 tempo todo esperando 0 duelo com 0 bandido. [ ... ] 

Nos musicais americanos espera-se Esther Wi/lians nadar [ ... ]no musical 

da Atlantida espera-se Emilinha cantar [ ... ] 0 diretor esta ali para oficiar 

esse ritual eo espectador sabe que o diretor nao vai fa/tar com ele. [ ... ] 

No caso da pornochanchada, ele espera que a cena o excite sexualmente, 

com todo o ritual que tambem a precede. Ele sabe que e tudo mentira; o 

espectador nao e ingenuo, ele sabe o que foi procurar. Ele ri das cenas 

dramaticas, aquela hist6ria para ele e tudo uma grande piada. Mas ele 

quer o ritual. A pornochanchada e, a maneira do velho western, uma 

liturgia completa, com publico fief e renda garantida20
• 

No escurinho do cinema 

E interessante explorar algumas vertentes que (in)formam o contexto cultural 

- provido pela rela~ao redproca/dialetica entre produ(;§o e publico -

necessaria ao desenvolvimento de um genera: a da politica, a do 

comportamento, e a economia do setor cinematogrilfico. De certo modo, as 

tres acabam se cruzando. 

Um dos aspectos da rela~ao ritualistica estabelecida entre a pornochanchada e 

seu publico e o seu vies politico. A analise de Jose Carlos Avellar21 propoe que 

a adesao popular ao genero seria a expressao de uma rea~ao de setores das 
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camadas populares as falsas promessas do "milagre economico" apregoado 

pelo regime militar (principalmente atraves da propaganda oficial). Uma 

especie de rebeldia irreverente contra as institui~oes por parte dos excluidos 

ou nao contemplados com as benesses do "milagre". As salas de cinema que 

exibiam as pornochanchadas funcionariam como "aparelhos" (para usar uma 

denomina~ao do periodo, referida aos im6veis utilizados pela luta clandestina 

contra a ditadura), por assim dizer, nos quais o publico faria sua catarse. 

Nesse ambiente, o espectador (no meio do publico) buscaria se aliviar das 

tensoes e agressoes da vida cotidiana, participando do filme com xingamentos, 

palavroes, torcendo (e se projetando?) pelo her6i - viril, sedutor, bem

sucedido sexualmente, ou tudo isso as vezes disfar~do num timido. 

Essa visao de que a pornochanchada e seu publico sao produtos do regime 

militar ganhou corpo, adquirindo um tom de explica~ao hist6rica que se 

cristalizou em varias analises realizadas no periodo. Matilde Mastrangi e 

Patricia Scalvi, duas atuantes atrizes do genero, ao refletirem hoje sobre os 

filmes, fazem ressonancia com esse ponto de vista. 

Matilde Mastrangi - A pornochanchada existiu s6 porque era um periodo dificil 

no Brasil. Eles permitiam uma valvula de escape. Na minha opiniao era 

isso, porque no ritmo que estava o Brasil. .. [ ... ] Era muito grotesco o que 

a gente fazia para a Censura liberar, se fosse pela moral e bons 

costumes. Eles sabiam o que era bom para o povo. Como o jogo do 

bicho, a droga. [A pornochanchada] era uma droga. Nao representou 

outra coisa. Foi a cara do Brasil: cu e boceta. Pau naquela epoca nao 

mostrava. [ ... ] A pornochanchada s6 floresceu por causa da ditadura. Se 

nao tivesse ditadura nao haveria pornochanchada. 

Patricia Scalvi - 0 que trouxe de volta o publico para o cinema brasileiro, para 

as salas, foi exatamente a pornochanchada. Porque o Cinema Novo era 

maravilhoso e tal, mas o pessoal nao queria ver fila de onibus, marmita 

debaixo do bra~o. Voce vai ao cinema pra se divertir. [ ... ] A 
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pornochanchada eram hist6rias, mulheres bonitas. Nao tinha a ver com a 

realidade brasileira, tinha a ver com cinema. Era urn engodo, como o 

futebol: vamos ver isso e esquecer o resto. Eo publico gostava. 

Embora as pornochanchadas condensassem urn imaginckio que chegava ao 

publico "popular" de maneira precisa, para muitos de seus criticos eram 

grosseiras, vulgares e apelativas, fruto de urn momento de forte repressao do 

poder central a produ<;;ao cultural do pais. Uma "filha da ditadura". Uma leitura 

polftica a nota: 

Nem na produc;f!io cinematografica brasileira imediatamente anterior a 

1969, nem na produc;f!io estrangeira distribufda em nosso mercado neste 

mesmo perfodo, podem ser encontrados quaisquer sinais anunciadores 

do tom grosseiro das pomochanchadas. Etas surgiram de repente, como 

se safssem do nada, no exato instante em que a censura comec;ava a se 

tomar mais forte, e tiveram vida intensa exatamente no momenta em 

que cortes e proibic;oes eram mais frequentes [ ... ] Irmf!is gemeas de 

comportamentos opostos, gemeas que passam todo o tempo brigando 

uma com a outra, a Censura e a pomochanchada nasceram nos primeiros 

meses de 1969. [ ... ] Ao mesmo tempo, como o controle da informac;f!io 

ja comec;ava a desorganizar o quadro cultural, a ac;f!io do poder cria as 

condic;oes propfcias para o aparecimento desta linha de produtos mal 

acabados e grosseiros, a chanchada meio pomo22
• 

De fato, o cinema brasileiro dos anos 1970 teria de transitar entre balizas 

estreitas, convivendo com pressoes do mercado e de urn Estado ditatorial. 0 

lado repressivo do Estado - a Censura do regime militar, principalmente - tern 

sido recorrentemente referido como urn dos fatores que explica e justifica o 

processo cultural da epoca. E, por conseguinte, a produc;;ao e o sucesso da 

pornochanchada - o cinema da Boca do Lixo. Entretanto, como sugere Jose 

Mario Ortiz Ramos, a ac;;ao do Estado nao se restringiu a este vies repressor. 
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Ha uma tendencia, nas reflexoes sabre o perfodo, de se enfatizar o /ado 

repressivo do Estado, direcionando todas as fuzes para a censura, que 

passa a ser a chave explicativa do processo cultural. A censura foi sem 

duvida brutal, colaborando para desagregar movimentos e intimidar os 

artistas, mas sua ac;ao deve ser articulada com determinantes mais 

abrangentes. 0 desenrolar da cultura brasileira p6s-68 esta assentado 

em bases complexas, decorrentes de uma gradativa industrializac;ao da 

produc;ao cultural. Neste sombrio panorama, tambem o Estado acionara 

mecanismos mais sofisticados, ultrapassando a simples utilizac;ao da 

forc;a repressiva23
• 

As relac;;5es entre o governo e a produc;;ao cinematografica eram 1 no mfnimo/ 

ambfguas. No mesmo sistema conviviam uma polftica de regulac;;ao ideol6gica 

(polftica 1 moral/ dos bons costumes etc.) -a Censura - da produc;;ao de bens 

culturais e uma polftica de incentives a ocupac;;ao do mercado1 mediante a 

criac;;ao de legislac;;ao protecionista e agencias de fomento. 

Os mecanismos financeiros e burocraticos postos em ac;;ao pelo governo 

fizeram parte de urn projeto modernizador das relac;;5es no interior da esfera 

economica. Vivia-se1 entao/ urn momenta de grande expansao do mercado de 

bens culturaiS1 e neste sentido as alterac;;oes no setor cinematografico foram 

incisivas, voltadas principalmente para a ocupac;;ao desse mercado. Para esta 

racionalidade contribufam 1 evidentemente1 as press5es do proprio meio 

cinematografico - empresariOS1 artistas e trabalhadores - pelo alargamento da 

participac;;ao nacional em nosso mercado1 que resultaram em conquistas como 

as leis de obrigatoriedade de exibic;;ao do longa e do curta-metragem/ a criac;;ao 

de distribuidoras alternativas1 as tentativas de formac;;ao de publico etc., com 

rafzes no cineclubismo 1 e outras iniciativas. 

Neste ambiente1 as camadas das classes populares que afluem ao territ6rio 

cinematografico da Boca do Lixo para trabalhar com/em cinema imaginam 

poder cooptar o publico oferecendo "o que ele esta vendo". A Boca do Lixo 
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atirou-se a disputa do publico do cinema estrangeiro (de filmes B) oferecendo 

o similar nacional com "sabor brasileiro", atendendo a urn "gosto popular 

Apesar de o brac;o censor ser mais tolerante com filmes er6ticos do que com 

filmes de temas sociais - "sexo pode, polftica nao" -, isso nao significava que 

essa produc;ao agradasse ao establishment estatal-militar, que, com certeza, 

preferiria produtos mais nobres e patri6ticos. De qualquer modo, nos setores 

intelectuais, a pornochanchada seria taxada como politicamente "de direita", 

por sua inconsistencia tematica, conservadorismo formal e por desviar as 

classes populares de questoes relevantes e da conscientizac;ao de seu papel 

hist6rico. 0 fator complicador desta equac;ao e que os sujeitos da produc;ao 

eram da mesma classe daqueles para os quais se dirigiam. Neste sentido, e 

possfvel considerar a pornochanchada urn subproduto no campo da industria 

cultural gerado por urn regime de forc;a, mas nunca por preferencia da 

ditadura. 

Jean-Claude Bernadet - [ ... ] essas pessoas [da Boca] nao estavam numa 

oposic;ao polftica. Tambem nao acredito que eles estivessem muito 

pr6ximos do regime. Se estivessem, talvez tivessem tido outras 

vantagens. Havia uma desconfianc;a monumental por parte do regime em 

relac;ao aos cineastas, imagine em relac;ao a esses pequenos cineastas. 

Ao contrario dos publicos considerados populares, as elites (culturais, 

economicas e sociais) rejeitaram (ou diziam rejeitar) a pornochanchada por 

considera-la produto mal realizado, veiculadora de urn conteudo pobre, 

desqualificada como cinema e sem nenhum interesse cultural. Os filmes 

atingiam a uma numerosa faixa de publico das camadas populares (as classe C 

e D, no marketing da epoca), mas nao conseguiam cooptar publicos 

considerados cultos, que os consideravam vulgares e alienantes. 

Ao que parece, esse publico "de elite" estaria rejeitando mais do que a 

pornochanchada, como indica Jean-Claude Bernadet. 
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[ ... ] mesmo rejeitando o cinema brasileiro, ou aceitando-o na medida em 

que ele se igualaria as melhores prodw;oes estrangeiras [ ... ] este 

publico, queira ou nao, perceba ou nao, relaciona-se com os filmes 

brasileiros de modo completamente diferente, porque eles fa/am da 

realidade social e cultural em que vive este publico. [ ... ] Significativa 

deste ponto de vista e a quantidade de cartas de leitores publicadas pelo 

Jornal do Brasil contra a pornochanchada [ ... ] Mesmo com atitude de 

rejeit;ao, leitores bem-pensantes eram levados a assumir uma posit;ao 

ativa, porque estes filmes brasileiros mexiam com eles, com a imagem 

que e/es tem de si pr6prios, da sua sociedade, da sua vida cultural, da 

sua moral. [ ... ] A ma qualidade que este publico atribui ao cinema 

brasileiro nao e apenas um julgamento de valor sobre determinada obra 

cinematografica, mas me parece ser um julgamento sobre a ma 

qualidade da realidade brasileira24
• 

A "/ibera9fjo conservadora" 

Jean Garret, respeitado realizador da Boca do Uxo, procura urn €mgulo mais 

reichiano para explicar o sucesso e o papel de seus filmes: 

Eu acho que a pornochanchada e, em primeiro Iugar, um elemento de 

contestat;ao a sociedade de consumo. Enquanto muitas pessoas pensam 

que a pornochanchada e uma valvula de escape para as classes 

oprimidas, o tiro esta saindo pela culatra. Enquanto o corintiano vai ao 

Pacaembu torcer pelo seu time e se livrar de uma serie de recalques, 

preconceitos, frustrat;oes e opressoes, o cara que vai ao cinema fica 

contido, introvertido, ligado a uma tela em que se apresentam mulheres 

nuas. A mulher que ele tem em casa ... Ele sabe que, em vez de ter 

empregada, eta sim e a propria empregada, e nao e tao bela, tao bonita 

como a que se apresenta na tela. Ao inves de ser entao uma valvula de 

escape que de vazao a uma serie de recalques, uma serie de neuroses e 
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uma serie de frustrac;i:5es sexuais, vai e supera-las. [ ... ] Eu concordo com 

Reich. 0 homem s6 se libertara totalmente quando ele se libertar 

sexualmente. Voce esta, nesses fi/mes, incentivando a pratica do amor, a 

pratica do sexo. A pomochanchada incentiva o homem a fazer sexo. Ela 

esta estimulando a classe oprimida a fazer sexo25
• 

Essa visao, contudo, nao e partilhada por quem foi objeto do desejo. Para 

Matilde Mastrangi, figura central do star system da Boca do Lixo, a fun~ao 

social das pornochanchadas nao teve nada de libertadora. 

Matilde Mastrangi - 0 publico que via pornochanchada era o "ze mane". Ele ia 

ver sexo. Eu acho que e o mesmo publico que hoje entra nas casas de 

strip-tease. Era urn publico sofrido, desempregados. Homem bern 

realizado nao via. Dava ate medo. 0 publico tinha cara de bandido. 0 que 

me incomodou foi esses homens irem ao cinema bater punheta. Que tipo 

de homem eu estou incentivando? Ele tern mais e que ter uma mulher, 

ter sexo com essa mulher. 

Essa posi~ao e endossada por Domingos de Oliveira, realizador carioca que 

"cometeu" uma pornochanchada: "[ ... ] esse tipo de cinema satisfaz apenas a 

repressao sexual do brasileiro, que e uma crian~a neurotica, sexualmente 

falando. As comedias eroticas funcionam do mesmo modo que dizer palavrao 

na sala de aula e fazer pipi no tapete. Sao valores deste tipo. Se o cinema, por 

acaso, fosse urn Iugar claro, a comedia erotica nao existiria. o riso da comedia 

erotica e urn riso no escuro."26 

Pedro Carlos Rovai, apesar de ser urn diretor e produtor bem-sucedido do 

genera, tambem expressa uma visao pouco positiva a respeito do papel dos 

filmes. 

Nao acho que a pomochanchada contribua para um comportamento 

sexual mais livre, mais aberto. [ ... ] E o machismo, a mulher-objeto, o 
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sexo como pecado. Um moralismo negativo, nada saudavel, nem aberto. 

0 sucesso desses filmes se deve a repressao do sexo nas camadas 

populares, que vao ver esses filmes para se libertar. Isto se aplica a todo 

o cinema. A pornochanchada tem um erotismo superficial, uma distorc;ao 

do erotismo. Essa distorc;ao pode ate ser boa. 0 erotismo virou uma coisa 

meio sagrada. Nao sei mais o que e erotismo, o que e pornografia - esta 

e pecaminosa. Talvez, a pornografia num mundo violento e explosivo 

seja ate mais verdadeira que o erotismo. Hoje ha um culto do erotismo, 

existem especialidades, precisa ser um cara treinado, fazer curso, fer 

livro:P. 

Matilde Mastrangi - No fundo, todo mundo estava ali para ganhar dinheiro. 

Quem levava a serio a pornochanchada? Eu nao levava. Ninguem levava. 

A gente se debochava. Voce ja leu algum roteiro de pornochanchada? 

[ ... ] A gente viveu urn epoca muito gostosa, apesar de o Brasil estar 

passando urn epoca muito diffcil. Mas eu e muitos outros que faziam 

pornochanchada nao percebfamos isso. Eu era ignorante. Eu nao sabia o 

que realmente estava acontecendo no Brasil. Eu vim saber depois. Se eu 

fosse uma pessoa engajada eu nao faria pornochanchada. 

Se a pornochanchada, em seu conjunto (abrigando todos os generos), podia 

ser cinema mal feito voltado a urn segmento fon;ado a manter-se sem contato 

crftico com a realidade do pais, por outro lado, respondia a uma ansiedade 

social, por assim dizer, no terreno da sexualidade - urn fenomeno 

internacional. 0 sexo estava na cabec;;a de todo o mundo nos anos 70 e esses 

filmes refletiam e comercializavam esse "clima" excitante, atuando na vida 

brasileira pela via do deboche (que apareceu como biscoito intelectual mais 

fino na rebeldia estetica do chamado Cinema Marginal). Os filmes traziam para 

o universe das representa<;;oes populares a chamada "revoluc;;ao sexual" em 

curso desde os anos 1960, e nela a libera<;;ao feminina, o elogio do erotismo e 

do prazer, as modifica<;;oes na esfera dos costumes e dos comportamentos -

atitudes liberadas quanta a sexo, moda, drogas etc. Enfim, urn aparente 
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processo de desrepressao. Talvez este seja o ponto nevralgico que 

incomodava as elites: a tematiza~ao da sexualidade, tao presente e atuante 

nas suas vidas nos anos 1970, apropriada (produzida e consumida) pelas 

classes populares. Erotismo e sexo (saber e poder) como cultura de massa. 

Muitas vezes, um filme da Boca acerta no espectador popular porque o 

nivel de cultura de quem esta fazendo esta no mesmo plano do nfvel de 

cultura de quem esta assistindo. Ele esta pelo menos falando a um 

compadre. Tern muito diretor da Boca que esta falando na mesma 

linguagem do baiano da construf;ao civil que esta Ia assistindo. Ele esta 

no mesmo nfvel intelectual. Ele acha que nao, mas esta. 56 porque criou 

condif;oes para fazer um filme, acha que mudou de status intelectual. 

Mas ha outros que fazem rea/mente cinema popular8
• 

Nao obstante seu papel "revolucionario" na tematiza~ao da sexualidade, a 

pornochanchada era "racista, preconceituosa, reacionaria e mis6gina". Apesar 

da farta (e superficial) exposi~ao de temas er6ticos, as solu~oes das tramas ou 

o equilibria das narrativas se davam com a prevalencia das institui~5es: o 

casamento, o casal monogamico, a uniao da virgem ou da mo~ fiel e 

romantica com o her6i, a puni~o dos infieis. Tudo parecia mudar para 

continuar como esta. Poderiamos dizer que, no campo da representa~ao do 

comportamento sexual e er6tico, estaria ocorrendo uma "libera~ao 

conservadora". Como observa Ody Fraga: 

A censura cortava os peitinhos e os traseiros a mais, as cenas de cama 

mais chocantes, mas a estrutura dos filmes nao taz mais do que manter 

as coisas como estao: a estrutura da pomochanchada atendia 

exatamente aos ideais das senhoras que marcharam com Deus pela 

liberdade. Ela mantinha as diferenf:as de classe, os preconceitos raciais: 

nas pomochanchadas o negro e sempre o empregado, o analfabeto, 

bebado, marginal, arruaceiro. As relaf;oes de poder economico tambem 

foram mantidas. Tudo continuava como estava, e a Patria salva. Nao 
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apareceu uma pomochanchada que chegasse a contestar as estruturas e 

os preconceitos sexuais, embora o sexo fosse a sua materia-prima. Pelo 

contrario, eta sempre reforr;ou o amor idealizado a maneira das 

estruturas burguesas estabelecida529
• 

Sem poder recorrer ao diva do analista - a Psicanalise multiplicou sua 

clientela, especialmente entre a classe media, neste perfodo -, restava as 

classes populares "fazer a cabe<;a" com o que lhe era oferecido na esfera das 

representa<;oes e do entretenimento (rituais): carnaval, futebol, programas de 

televisao. E filmes de cinema. 

Ainda agarro este cinema 

A atra<;ao exercida pelos filmes da Boca do Uxo junto as classes populares 

resultou no maior fenomeno de bilheteria produzido no Brasil. Amparada nos 

exitos comerciais, uma grande quantidade de tftulos de comedias er6ticas 

circulou no mercado, atritando o campo cultural dos anos 70, sob os olhares 

nervosos dos crfticos, da imprensa, de setores do cinema culto (eufemismo 

para cultural), das institui<;oes e de parcelas moralistas da sociedade. A 

pornochanchada incomodava, sobretudo, as distribuidoras internacionais 

(americanas), por conseguir abocanhar uma expressiva fatia do mercado com 

seus modos pouco educados e padroes de gosto duvidoso. Analisando esse 

processo, Jose Mario Ortiz Ramos cementa: 

[ ... ] pouco se refletiu e debateu sabre o indesejado estranho que invadia 

o cinema. Todas as atenr;oes permaneciam voltadas para os 

remanescentes dos movimentos culturais legitimados, como o Cinema 

Novo[. .. ] Mas sua aproximar;ao com o publico trazia embutida a questao 

do popular, urn dos catalisadores da discussao politizada de cultura. 

Como sugeriu urn artigo de Jean-Claude Bemadet de 1974, nao seria 

uma pomochanchada tfpica como Ainda agarro esta vizinha (Pedro Carlos 

Rovai, 1974) muito mais interessante, culturalmente, que alguns 
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produtos bem acabados, finos, sofisticados? E mesmo mais instigante 

para o debate cultura/?30 

0 que parecia incomodar estes segmentos era a existemcia de uma produ~ao 

consistente de filmes populares (talvez o embriao de um sonhado cinema 

popular brasileiro). E mais: realizada por pessoas provindas desta mesma 

extra~o social. Em outras palavras, um cinema feito para as classes populares 

por diretores, produtores, tecnicos, elenco etc. pertencentes a essas classes. A 

pornochanchada operava a "tradu~o" da liberaliza~ao dos costumes 

explorando alguns conteudos do imaginario popular sobre o machismo, a 

libera~ao da mulher, fantasias sexuais, desejos etc., que tambem projetavam 

uma visao pequeno-burguesa, com suas ambigOidades e contradi~oes, do 

poder do dinheiro, dos valores da ascensao social, do individualismo e do "se 

dar bern" (pr6prios aos anos do "milagre"). Mas, neste ponto entra o erotismo 

como solvente dos conflitos (ambigOidades e contradi~oes): as classes 

populares, nos filmes, fazem sexo melhor que os ricos. Tudo isso embalado 

numa fatura cinematografica simples e direta. 

A pornochanchada pe/a Boca 

Uma das perguntas dirigidas a todos os entrevistados para esta pesquisa 

indagava sobre se o r6tulo de pornochanchada os incomodava. Nas respostas 

colhidas transparece, de modo evidente, um emaranhado de sentimentos 

acionados por esse tipo de avalia~ao: 

as caremcias, por um lado, 

as magoas, os ressentimentos, as 

mas tambem o orgulho da ascensao indigna~oes, 

social e do sucesso financeiro, a descoberta do cinema como expressao 

artfstica, como uma linguagem, por outro. Como um documentarista, registro 

aqui alguns desses depoimentos, que dizem muitos sobre os personagens 

retratados e suas expectativas quanto ao final desta hist6ria. Que a Boca fale 

por si, polifonicamente. 
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Luiz Castillini - Incomodava porque era r6tulo. E r6tulo e limite. Limitar e 

sempre ruim. [ ... ] Hoje incomoda mais porque estas classifica~oes de 

genero estao desaparecendo ate nos generos consagrados. Era pra 

derrubar. Sempre foi. No entanto, se voce for analisar, hoje, uma grande 

parte dos filmes eram absolutamente ingenues. Bem humorados. Ou 

seja, a conota~ao que a intelligentzia brasileira e uma boa parte da 

imprensa, mas principalmente aqueles que se valiam de patrocinio 

estatal, deram a pornochanchada nao era a conota~ao de filmes de sexo, 

mas de mediocridade. Pomochanchada significava mediocridade, 

significava coisa ruim. E assim: eles nao prestam, eles nao fazem nada 

bom. 

Claudio Cunha - Todos os filmes que a gente fazia era porno alguma coisa. 

Tudo era porno. Quando eu fiz Amada amante era porno-drama; Sabado 

alucinante era porno-discoteca. Era uma forma de a mfdia predispor o 

publico, porque chamando de porno a elite nao ia. Mas Assedio sexual 

eles nao chamam de porno, porque e americano, com o Michael Douglas. 

[ ... ] E 16gico que incomodava. 

Helena Ramos - Era uma comedia, digamos assim. Uma comedia bem do 

estilo da epoca, uma comedia de comportamento, ou seria 

pornochanchada, como a mfdia, na epoca, de uma forma pejorativa, 

infelizmente, tratava o nosso cinema. Infelizmente. E a minha magoa da 

mfdia nunca foi por falarem alguma coisa em rela~ao ao meu trabalho em 

si, mas por falarem do nosso cinema: "E pornochanchada! E 

pornochanchada!" Pra mim aquilo era uma forma depreciativa de falar 

do cinema. E aquilo me deixava muito magoada. 

Alfredo Sternheim - Por exemplo, no dia da estreia de Luciola o Jornal da 

Tarde publicou: "Um livrinho de Jose de Alencar que vira 

pornochanchada." Foi o Telmo Martino quem escreveu. Como e que um 

cara deprecia sem ver? Ele dizia: "Os filmes da Boca, como sempre, 
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exploram a nudez ... " Ai e que vern o preconceito contra a Boca, porque 

o filme tinha nudez porque havia nudez no livro do Jose de Alencar. Eu 

nao acrescentei nada a mais. Quando eu li que o personagem - um 

milionario - pagava para ela fazer strip-tease de acordo com os quadros 

que ele tinha em casa eu pensei: vou colocar isto na tela e vao pensar 

que e uma situac;;ao forjada. E nao era. Esta no livro. Entao, havia o 

preconceito. 

Ozualdo Candeias - 0 cinema brasileiro nao tern, por exemplo, propostas 

culturais. E um cinema de imitac;;ao. E, imitado por gente sem muita 

competencia, a imitac;;ao nao podia ser grande coisa. Mas criou a 

pornochanchada, que a imprensa resolveu chutar e avacalhar. E que foi 

um cinema que deu um lucro tremendo porque tern uma motivac;;ao 

erotica. Mas qual o cinema que a motivac;;§o nao e erotica?[ ... ] 

Agora, ficava todo mundo querendo pichar a Boca do Lixo. 0 que me 

aborreceu, e eu acho isto idiota, e [pensar] que Ia s6 se fazia fitas 

er6ticas. 

Guilherme de Almeida Prado - Sem duvida existia e eu acho que ainda existe 

um enorme preconceito com isso [de ter sido iniciado no cinema na 

Boca]. Eu nao vou poder dizer pra voce que eu nunca senti esse 

preconceito. Eu senti varias vezes, no comec;;o. Eu acho que so depois de 

A dama do Cine Xangai e que esse preconceito realmente desapareceu. 

Mas quando eu estava trabalhando na Boca eu nao prestava a menor 

atenc;;ao nisso. Nessa epoca nao me incomodava nada. Eu estava fazendo 

cinema, que era o que eu queria fazer, e estava muito feliz. [ ... ] 

Se fizessem uma pesquisa naquela epoca perguntando o que as pessoas 

achavam de pornochanchadas, eu acredito que mais de 90% das pessoas 

entrevistadas, em qualquer rua da cidade de Sao Paulo, iriam dizer que 

detestavam pornochanchada. Agora, quem e que ia, quem enchia OS 

cinemas? A gente lanc;;ava filme, nao tinha nem "tijolinho" no jornal e ... 
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Era o boca a boca. Ninguem sabe quem e, como acontece. Nem o 

exibidor sabia, ninguem sabia. Acontecia. 

Inacio Araujo - Eu me divertia. Eu fazia pornochanchada tambem e fazia 

outros filmes, fazia publicidade. Neste sentido, trabalhar com o Sylvie 

Renoldi era uma bela escola. [ ... ] Esse papo [de preconceito] e coisa de 

quem nao entende, porque para quem gosta de cinema, tanto faz como 

tanto fez se o filme tern sexo ou deixa de ter. 

Dialogo (im)possivel entre Miguel Borges e Inima Simoes;31 

Miguel Borges - A pornochanchada e um reflexo multiplo de uma 

condiqao mercado/6gica e ao mesmo tempo um produto de imitaqao de 

valores estrangeiros e improvisaqao de valores nacionais. Nao tem nada 

a ver com moral e bons costumes, mas sim com o balanqo de 

pagamentos e a taxa do d6/ar. 

Inima Simoes - E moralismo, to/ice, aborda-Ja sem ser pelo ponto de 

vista da necessidade de mercado. E um filme barato, de fflcil produqao e 

distribuiqao, mas cuja enorme capacidade de aceitaqao esta envolvendo 

cada vez mais uma !uta antiimperialista, contra a penetraqao do capital 

estrangeiro neste pais. 

Miguel Borges - Tratar esse fenomeno de um ponto de vista moral ou 

estetico e ignorar as suas causas. A pornochanchada faz o papel de uma 

autocrftica ca6tica do povo brasileiro. 

Inima Simoes - A gente esta conseguindo, com a aceitaqao da 

pomochanchada, aumentar os dias obrigat6rios de exibiqao de filmes 

nacionais, ampliar o mercado para o filme brasileiro. 

199 



Miguel Borges - Para que ela deixe de existir e preciso que deixe de 

existir antes, no cinema, a situar;ao colonial. Ela da dinheiro, mas e uma 

solur;ao predat6ria, porque desorganiza e vicia o mercado 

cinematografico brasileiro. 

Inima Simoes- Esta af uma visao mais conseqOente da pornochanchada: 

uma alternatiVa para o produtor brasileiro, um caminho, bom ou ruim, 

mas que acaba mostrando, ao mesmo tempo, toda a miseria do cinema 

brasileiro. 

(Pano Iento) 

3. As mo~as da rua do Triunfo 

(ou As mulheres sempre querem mais) 

Algumas comedias com prodU<;ao mais fina contaram com a participac;;ao de 

atores que depois ganhariam (ou comec;;avam a ganhar) popularidade na 

televisao, como, por exemplo, os entao iniciantes Antonio Fagundes, Nuno Leal 

Maia, Ney Latorraca, Ewerton de Castro, Tony Ramos. Mas praticamente nao 

surgiram atores que ganharam notoriedade pela sua participac;;ao em filmes da 

Boca. E possfvel identificar urn ou outro ator que, no ambito da "cultura" da 

Boca do Uxo, conseguiram alguma expressao, como Roberto Miranda, Robert 

Bolant, Mario Benvenutti e Sergio Hingst, entre poucos. Com excec;;ao, 

evidentemente, dos atores-produtores Tony Vieira, que nao chegou a se 

projetar alem do segmento de aficcionados de seus filmes, e David Cardoso, 

que conseguiu alguma popularidade por conta de suas aparic;;oes em novelas 

de TV. 

As atrizes eram o centro das atenc;;oes nos filmes da Boca do Lixo. A 

explorac;;ao comercial dos filmes, seu apelo ao publico, apoiava-se na figura da 

mulher, realc;;ando-se os seus dotes fisicos - a beleza e sensualidade de seus 

corpos em suas performances em cenas er6ticas, no sex appeal. Por isso, era 
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senso comum que de uma atriz de pornochanchada nao se deveria exigir mais 

que a sua presenc;;a fisica, pois os recursos cinematograficos - movimentos de 

camera, enquadramentos, a montagem etc. - trabalhariam por ela, 

evidenciando seus talentos. Esta visao tendia a tornar secundario um trabalho 

mais apurado de interpretac;;ao feminina. A utilizac;;ao dos elementos 

expressivos do cinema parece convergir para o corpo da mulher, que assim se 

torna a verdadeira atrac;;ao, conduzindo a iluminac;;ao, a decupagem, a 

montagem, o desenvolvimento dramatico do filme. 

Em filmes descaradamente voyeuristas, a camera sempre procura o angulo 

privilegiado atras das calcinhas das atrizes (desvendando as curvas de seus 

quadris), se insinua nos decotes (explorando as curvas dos seios), "olha" por 

baixo, por cima, de !ado, tentando a melhor posic;;ao, "tal qual um adolescente 

excitado". Esse desfrute as vezes e acompanhado com olhares, gestos e 

insinuac;;5es de aprovac;;ao da mulher, reforc;;ando a manipulac;;ao que se faz de 

seu corpo como instrumento de excita<;;ao. 

Para compreender essa "conivencia" entre a mulher e a camera e necessaria 

que esses filmes sejam "inseridos no contexte" (como se dizia entao) brasileiro 

dos anos 1970, em que a chamada liberac;;ao feminina produz contradic;;5es que 

ganham contornos pr6prios a um pais latino-americano subdesenvolvido, com 

uma sociedade patriarcal, e se ve enfrentada por um resistente machismo -

tambem prenhe de contradic;;5es. A conivencia talvez fizesse parte da propria 

liberac;;ao feminina, como atitude afirmativa. 

Muitas das candidatas ao estrelato conseguiram apenas o esquecimento, 

saindo de cena na mesma nevoa de encanto com que surgiram. A grande 

maioria chegou somente a condic;;ao de pin-ups, "mulheres sem nome nem 

personalidade, imagens cuja func;;ao basica e excitar os apetites sexuais do 

publico masculine". Estrelinhas que conseguiram participar como figurantes, 

ou em papeis bern secundarios. Depois do filme ninguem mais se lembraria 

delas. 
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No essencial, apresentavam hist6rias de vida semelhantes: vinham do interior 

ou de bairros operarios da capital, de origem humilde, trabalharam como 

balconistas, operarias, dani;arinas etc. Traziam o corpo no molde e a inteni;ao 

de ser alguem na vida fazendo carreira no cinema, naquele tempo mais 

glamouroso (e acessivel) que a TV. Os passes iniciais na carreira, alem de 

visitas a produtores e testes para os papeis, incluiam geralmente sess5es de 

fotos, a participai;ao em concursos de beleza - "Miss Sueter", "Garota 

Melodia", "Miss Tanga Internacional" (este realizado anualmente na Venezuela 

e sempre com a participai;ao de estrelinhas da pornochanchada), Garota 

"alguma coisa" em programas de TV -, ate pintar a grande chance num filme 

qualquer. 

Pode-se atribuir tanto aos filmes er6ticos quanta a Boca do Lixo o feito de 

terem conseguido construir um precario mas estimulante star system a 
margem dos esquemas televisivos (as redes de televisao estavam em 

ascensao no mercado na epoca) e da grande imprensa, de certo modo 

"formando" e lani;8ndo atrizes como Vera Fischer, Helena Ramos, Aldine 

MOller, Matilde Mastrangi, Patricia Scalvi, Nicole Puzzi, entre as estrelas mais 

destacadas. Alem das que vieram depois integrar o elenco mais conhecido, 

como Zilda Mayo, Zaira Bueno, Vanessa, Silvia Gless, Alvamar Tadei, Sandra 

Graffi, entre outras. Ou cooptando outras atrizes ja conhecidas como Sandra 

Brea, Kate Lyra e ate a nobreza de Ira de Furstenberg, names que faziam as 

bilheterias funcionar. 

As principais estrelas da Boca do Lixo ganharam algum status e 

reconhecimento, alcani;ando outras camadas de publico, posando para revistas 

masculinas de reputa~o como Ele Eta, Status e Playboy. Com o fim das 

pornochanchadas, algumas arriscaram o teatro e a televisao, obtendo, um 

certo reconhecimento. Poucas seguiram fazendo cinema, experimentando 

outros generos. uma excei;ao e certamente Vera Fischer, ali;ada a condi~o de 

"deusa" nacional, uma das mais requisitadas atrizes de teve brasileira. 
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A seguir, apresento o perfil condensado das principals estrelas da 

pornochanchada brasileira dos anos 70. 

VERA FISCHER (Biumenau, SC, 1951) foi educada dentro da tradicional 

disciplina que caracteriza a colonia alema de Blumenau. Estudou numa escola 

publica estadual, o Colegio Pedro II (que homenageou a aluna ilustre com uma 

placa de bronze), e numa escola de freiras, o Colegio Sagrada Familia, onde 

fez o antigo curso classico. Loura de olhos verdes, passou a chamar a aten<;ao 

por sua beleza aos 15 anos de idade, quando debutou no Clube Pomerano, da 

vizinha cidade de Pomerode. Em 1969, antes de completar 18 anos, foi eleita 

Miss Brasil, tendo ficado entre as 15 finalistas do concurso de Miss Universe, 

realizado nas Filipinas. Surgem entao convites para shows e apresenta<;oes na 

televisao e, em 1971, contrariando a vontade da familia, ela decide se mudar 

para o Rio de Janeiro para dar livre curso a sua carreira. Vera estreou na 

televisao fazendo uma pequena participa<;ao no programa Sergio Bittencourt. 

Foi o suficiente para ser convidada a atuar como apresentadora do programa 

Show de turismo, na TV Rio, apresentado pelo ator Paulo Monte. Em seguida, 

passou a fazer parte do corpo de jurados do programa Flavio Cavalcanti, na TV 

Tupi, o que a tornou nacionalmente conhecida. 

Em 1972, aos 21 anos, Vera Fischer faz sua estreia como atriz no filme Sinal 

vermelho, as femeas, de Fauzi Mansur. A protagonista do filme era Marlene 

Fran<;a, mas os cartazes e toda a publicidade da fita foram feitos em torno do 

nome e, sobretudo, da nudez da ex-miss. 0 sucesso foi enorme: no dia da 

estreia, o filme s6 perdeu na bilheteria para 0 poderoso chetao, de Francis 

Ford Coppola. 

Nos primeiros anos da decada de 1970, Vera Fischer atuou em uma serie de 

filmes com produ<;ao da rua do Triunfo: Anjo loiro (1972), de Alfredo 

Sternheim; A superfemea (1973), de Anfbal Massaini; As delicias da vida 

(1974), de Mauricio Rittner; Essa gostosa brincadeira a dois (1974), de Victor 
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di Mello; Macho e femea (1974), de Ody Fraga; As mulheres que fazem 

diferente, tornando-se o primeiro grande simbolo sexual da pornochanchada. 

Empenhada em se afirmar como atriz e superar o r6tulo de (apenas) simbolo 

sexual, Vera abandona as pornochanchadas em 1974, renegando essa fase de 

sua vida como tendo sido marcada por uma atuac;ao "puramente fisica". Em 

1975, ao !ado de Perry Sales, seu marido, produz e protagoniza o drama 

Intimidade, baseado em hist6ria de Carlos Heitor Cony, com roteiro e dire<;ao 

do ingles Michael Sarne, seu primeiro papel "serio" no cinema. A carreira de 

atriz ganharia maior impulso a partir de sua participa<;ao nos filmes de Walter 

Hugo Khouri, sobretudo ap6s Amor, estranho amor, filme que valeu os 

premios de melhor atriz no Festival de Brasflia e o premio "Air France", em 

198132
• Gra<;as a um talento dramatico natural e uma enorme for<;a de 

vontade, Vera Fischer conseguiu superar o estere6tipo de simbolo sexual, 

surgido das pornochanchadas em que atuou no inicio da carreira, tornando-se 

uma das mais requisitadas atrizes- sobretudo de televisao- da atualidade. 

Conhecida como a musa da pornochanchada, a rainha da Boca do Lixo e 

outros titulos parecidos, HELENA RAMOS (Cerqueira Cesar, SP, 1955) e o 

simbolo maior do cinema er6tico paulista dos anos 70 e 80. Curiosamente, sua 

carreira de atriz de cinema foi curta: durou apenas dez anos, de 1974 a 1984. 

Teve uma infancia dificil: quando tinha 8 anos, seus pais se separaram e ela foi 

enviada a um colegio de freiras em Campos do Jordao, o Prevent6rio Santa 

Clara, onde permaneceu por dois anos. Aos 12 anos, ja residindo em Sao 

Paulo, comec;ou a trabalhar como balconista de uma drogaria. Posteriormente, 

trabalhou numa fabrica de cristais, onde chegou a ser lapidadora. 

Em 1971, foi contratada como telemo<;a do Programa Silvio Santos. Sua 

discreta carreira na televisao foi interrompida em 1974, quando foi convidada 

pelo diretor Roberto Mauro para trabalhar como atriz no filme As cangaceiras 

er6ticas. De familia muito cat61ica, educada em colegio de freira, Helena de 

inicio recusou o convite, por saber que teria de tirar a roupa. A insistencia do 
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diretor e a garantia de que nao apareceria "inteiramente nua" persuadiram-na 

a aceitar. Durante as filmagens, Roberto Mauro tentou convence-la a fazer 

uma cena mais a vontade, mas Helena se recusou e amea<;ou deixar o filme. 

No final, concordou em participar. 

A carreira de Helena Ramos pode ser dividida em duas fases: a primeira 

compreende o perfodo de 1974 a 1979, quando ela nao mostra muita coisa 

alem do belo corpo. Desta fase, seu filme de maior repercussao foi Mulher, 

mulher (1979), dirigido por Jean Garret, para o qual gravou talvez a cena mais 

ousada - de maior voltagem erotica - de sua carreira, em que sua 

personagem, uma mulher sexualmente insatisfeita, contracena com um 

cavalo. Esta foi uma das cenas mais comentadas do cinema nacional neste 

ano, num filme em que ela tambem participa de cenas de lesbianismo. No rol 

de suas perfomances mais ousadas pode ser inclufda a sequencia de Patty, 

mulher proibida, de Lufs Gonzaga dos Santos, em que transa com um anao. 

Em seguida, atuou em 0 inseto do amor, de Fauzi Mansur, uma satira a 
pornochanchada. Em Diario de uma prostituta, dirigido por Edward Freund, 

Helena fez o papel de Bia, uma prostituta que sonha em publicar seu diario. 

Outro filme a ser lembrado e Iracema, a virgem dos labios de mel, de Carlos 

Coimbra, baseado no romance homonimo de Jose de Alencar. Criticada 

principalmente pela voz de adolescente de que nunca conseguiu se livrar -

seus personagens, malgrado ela, eram quase sempre dublados -, no final da 

decada de 70 Helena resolveu investir na sua forma<;ao como atriz, estudando 

bale e expressao corporal. 

No infcio dos anos 1980 sua carreira ganhou um novo impulso. Apesar de 

continuar freqOentando assiduamente o mainstream da Boca do Uxo, Helena e 

convidada a trabalhar com diretores de maior prestfgio, como Walter Hugo 

Khouri, em Convite ao prazer. Sua atua<;ao no filme nao decepciona. Seu 

maior sucesso de publico e de crftica foi Mulher objeto, dirigido por Silvio de 

Abreu. Sob a dire<;ao de Antonio Calmon, interpretou uma atriz famosa em 

Mulher sensual (Nove/a das oito). Em seguida participou de Por urn corpo de 
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mulher, de Hercules Breseghelo, contracenando com Armando Bogus. Com o 

abrandamento da censura, as cenas de sexo foram se tornando mais ousadas. 

Nesse perfodo de maior liberdade para o cinema er6tico ela fez poucos filmes, 

dentre os quais Palacio de Venus, de Ody Fraga , Me deixa de quatro, de Fauzi 

Mansur, e Corpo e alma de uma mulher, de David Cardoso. Seu ultimo 

trabalho na Boca foi Volupia de mulher (1984), de John Doo33
• 

Helena Ramos - Sabe por que? Vou te explicar. Uma coisa engrar;ada. Logo 

no meu primeiro filme, As cangaceiras er6ticas, eu fiz sucesso. E 

continuei fazendo. Chegou uma hora em que os produtores exigiam que 

eu fosse contratada. Fosse quem fosse. Por exemplo, tinha um diretor 

que estava namorando uma atriz - eu nao vou dizer os nomes - e queria 

colocar a namorada no filme, mas o produtor disse: "Nao. Voce vai 

colocar a Helena Ramos, que ja e bilheteria certa." Mesmo a contragosto, 

eles tinham que me colocar. 

Acontecia uma coisa engrac;;ada comigo, que ate hoje ainda acontece. As 

pessoas nunca olhavam pra mim como se eu fosse a Helena Ramos. Elas 

sempre diziam que eu me parecia com ela. "Ah, como voce parece com a 

Helena Ramos!" Eu sempre concordava tambem, em qualquer Iugar que 

eu fosse. Em geral, as pessoas nao me ligavam a atriz. Ninguem chegava 

pra mim e dizia: "Me da um aut6grafo!", "Helena Ramos, poxa!" 

Era muito legal. Era a Boca dos sonhos, ne? As pessoas que estavam ali 

ficavam sonhando. [risos] Tinha um cara, que eu nao me lembro bern, 

que me dizia: "Para de chutar a sombra, mulher! Sai dessa!" Como se eu 

ficasse chutando a sombra, atras de nada. Porque era a Boca dos 

Sonhos, mesmo. Existia uma certa ingenuidade ate. E claro que algumas 

pessoas se aproveitaram disso e ganharam muito dinheiro. E evidente. 

Mas tinha aquelas que acreditavam em fazer aquilo com amor a arte, 

mesmo. Que tivesse um born resultado. Que fizesse sucesso. Como eu, 

tambem. Eu vibrava: "Nossa! Que born". 
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Filha de pai italiano e mae portuguesa, nascida Aldine Rodrigues Raspini, 

ALDINE MOLLER (Portugal, 1953) veio para o Brasil aos dois anos de idade, 

quando sua familia se instalou no Rio Grande do Sui. Em Caxias do Sui fez os 

estudos iniciais num colegio interno e participou de grupos de teatro amador. 

Na adolescencia consagrou-se localmente como Rainha da Festa da Uva, passo 

decisivo para iniciar a carreira de modelo. Passou a viver em Porto Alegre, 

onde ganhava a vida trabalhando no comercio enquanto participava de muitos 

desfiles, ate decidir-se por voos mais altos. Aconselhada por amigas, Aldine 

mudou-se para Sao Paulo aos 18 anos para fazer um curso de manequim com 

Christine Yufon. Na capital paulista, seguiu o roteiro basico de uma candidata 

ao estrelato: participou de inumeros concursos de televisao, ate na Venezuela, 

foi capa de revistas dirigidas ao publico juvenil e, depois de se tornar 

conhecida no cinema, posou para revistas masculinas. Sua estn§ia nas telas se 

deu em 0 clube das infieis, de Claudio Cunha, diretor identificado com o 

cinema er6tico paulista. Bonita e fotogenica, com um toque brejeiro, Aldine se 

viu transformada instantaneamente em atriz das mais requisitadas, o que a 

levou - ao lado de Helena Ramos - a ser conhecida como um das rainhas da 

pornochanchada, com direito a fas-clubes espalhados pelo pais. Nesse periodo, 

trabalhou com David Cardoso, Jean Garret, John Doo, garantindo grandes 

sucessos de bilheteria para Dezenove mu/heres e um homem, 0 bem dotado, 

0 homem de Itu, dentre inumeros outros filmes. Com Walther Hugo Khouri, o 

diretor preferido das atrizes em busca de reconhecimento artistico, fez 0 

prisioneiro do sexo e Paixao e sombras. 

0 esvaziamento do ciclo da pornochanchada na virada dos anos 80, com a 

substitui<;ao gradativa dos filmes er6ticos pelos de sexo explicito, levou muitos 

profissionais ligados ao cinema a buscar alternativas. Aldine foi uma das 

poucas que sobreviveu atuando como atriz, dedicando-se, entao, 

principalmente ao teatro e a televisao, onde atuou em telenovelas do SBT e da 

Globo - entre as quais Sassaricando (1987), 0 salvador da patria (1989) e 

Rainha da sucata (1990). Um dos raros filmes em que atuou em meados da 
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dE§cada de 1980 foi uma produ~ao gaucha em toda a linha. Rodado em Porto 

Alegre, Noite e um filme baseado numa hist6ria de Erico Verissimo, com 

dire~ao de Gilberto Loureiro, no qual Aldine contracena com Paulo Cesar 

Pereio. Mais recentemente, revelou uma faceta do seu talento ate entao 

desconhecida do grande publico, ao contracenar com Chico Anysio na 

Escolinha do professor Raimundo durante algumas temporadas. 

Paralelamente, esteve no elenco de varias pe~as de teatro, entre as quais 

Vagas para mo~s de fino trato, grande sucesso de publico, que permaneceu 

longos meses em cartaz nas principais cidades do pafs34
• 

Quando tinha 18 anos, MATILDE MASTRANGI (Sao Paulo, 1953) foi incentivada 

por sua mae a participar de um concurso na televisao, no Programa Silvio 

Santos, que escolheria a parceira do cantor Wanderley Cardoso para uma 

fotonovela na revista Setimo Ceu. 0 concurso nao teve final, mas Matilde 

conseguiu o emprego de "silvete" (um misto de dan~arina e ajudante de palco) 

nos programas do animador. Ao mesmo tempo, trabalhava como secretaria 

em escrit6rios de Sao Paulo e como modelo fotografico, posando para revistas. 

Inicia sua carreira no cinema com As cangaceiras er6ticas, de Roberto Mauro, 

onde exibiria seus admiraveis dotes ffsicos e seu talento. A seguir, e convidada 

a atuar em muitos outros filmes, tornando-se uma das estrelas da Boca do 

Uxo. Dentre alguns sucessos por ela estrelados destacam-se Bacalhau, de 

Adriano Stuart, PaltJcio de Venus e Erotica: a femea sensual, ambos de Ody 

Fraga. Fora do genero que a consagrou, Matilde participou de A flor do desejo, 

A dama do Cine Shangai e Perfume de gardenia, filmes de Guilherme de 

Almeida Prado. Com a decadencia da pornochanchada, deixou o cinema para 

se dedicar ao teatro, como atriz e produtora. Seus trabalhos de maior 

destaque no teatro foram 0 grande motel e Uma ilha para tres. Na televisao, 

participou da novela Vereda tropical (1984) na Rede Globo, escrita pelo ex

diretor de pornochanchadas Silvio de Abreu35
• 

Matilde Mastrangi - Acho que eu sou a unica da pornochanchada [que fez um 

pe-de meia]. Eu, com 20 anos, comprei minha casa. Comecei a trabalhar 
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com 11 anos de idade. Trabalhava em um a(;ougue. Limpava, ajudava. 

Um a(;ougue do meu tio, vizinho de casa. Com 14 tive o meu primeiro 

registro, trabalhava em escrit6rio. E sempre, na minha hora de almo(;o, 

eu ia fazer testes nas agencias de emprego para conseguir ganhar mais. 

Entao, quando eu comecei a fazer cinema eu sempre pedi a minha grana, 

sempre pedi mais do que eles me ofereciam. [ ... ] Eu sempre fui boa para 

isso, negociar dinheiro. [ ... ] Eu, com 20 anos de idade, era uma menina 

que tinha ginasio, vinha da Vila Carrao, meu pai era pedreiro e minha 

mae faxineira. Eu trabalhava em escrit6rio, tomava dois onibus para ir a 

Barra Funda. Voce acha que eu nao ia fazer isso? Claro que eu ia. Eu 

nao estava me prostituindo, nem fazendo mal a alguem. A gente vivia 

disso. A gente ganhava bem. 

Essa festa do Peao de Barretos, que e famosa hoje, eu fazia em 1973, 

1975. Eu fiz muito show pelo Brasil e muito cinema. Fiz muito calendario, 

muita folhinha. Ganhei muito dinheiro. Porque as mulheres nao queriam 

posar nuas. Ficavam peladas no cinema mas nao queriam posar nuas. 

Olha que interessante! Eu era a rainha das folhinhas: pneus, tintas, 

filtros, um monte. 

Eu comecei na televisao e Ia come(;aram a surgir as oportunidades: 

"Matilde, tem um teste para uma foto tal." "Matilde, vamos fazer um 

show?" Fiz tudo. Fazia feira no Anhembi, fazia UD, fazia Salao do 

Autom6vel [ ... ] Caguei pra esse neg6cio de queimar a imagem. Isso nao 

existe. 

Por exemplo, quando a filmagem parava para irmos almo(;ar, se eu 

estava pelada, pelada eu continuava, e ia comer. 0 Portioli ate falava pra 

mim: "Matilde, voce nao quer se vestir? A gente esta enjoado de ver sua 

bunda. Produtor, contrata carne nova! Essas meninas a gente nao 

aguenta mais ver." Na brincadeira, e claro. [ ... ] Eu sempre fui muito 

profissional. Eu era a primeira a chegar no set de filmagem. Se estava 

marcado as 5 da manha, 5 para as 5 eu estava Ia. Nunca dei problema. 
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Eu s6 recebi elogios. [ ... ] Tambem, eu era uma pessoa diflcil, no sentido 

de ser determinada. Eu sempre soube o que quis. E sim ou nao. Eu sou 

m uito assim: eu vou ou nao vou; eu nao tenho talvez. 

PATRiCIA SCALVI (Vera Lucia de Souza, Sao Paulo, 1954) come<;;ou fazendo 

teatro amador. Convidada para fazer um teste para um pequeno papel num 

filme, acabou conseguindo o papel principal em Presidio de mu/heres 

violentadas, uma produ<;;ao de Antonio Galante. Sua atua<;;ao no filme chama a 

aten~;ao do crftico Rubem Biafora, o que da impulso a sua carreira. A seguir, 

filma desde pornochanchadas rotineiras a produ<;;oes mais esmeradas com 

varios diretores, das quais se destacam Dezenove mulheres e um homem e 

Corpo devasso, de David Cardoso, e Ninfas diab61icas (o epis6dio "A carta de 

Erica"), de John Doo. 

Musa de seu ex-marido, o diretor Luiz Castillini, com ele filmou As amantes 

latinas, Tara, prazeres proibidos (acumulando a fun~;ao de assistente de 

dire<;;ao), Orgia das taras, os epis6dios "As gazelas" de Porno! e "A pe<;;a", de 

Ousadia, Reencamat;;ao do sexo, Instinto devasso e Elite devassa. 

Quase sempre em papeis de protagonista, atua em filmes cada vez mais 

ambiciosos. Um de seus papeis mais marcante e o da operaria que sustenta o 

homem que ama, um intelectual em crise, em Amor, palavra prostituta, de 

Carlos Reichembach. Com Walter Hugo Khouri, especialista no feminine, filma 

duas vezes: em Convite ao prazer e Eros, deus do amor. Sob a dire<;;ao do 

estreante Jair Correa, atua em Duas estranhas mulheres, no epis6dio "Diana". 

Com o produtor e diretor Claudio Cunha faz Profissao mulher, contracenando 

com Otavio Augusto, uma 6tima interpreta<;;ao. Sua ultima atua<;;ao no cinema 

foi A mulher, a serpente e a flor, filme baseado em romance de Cassandra 

Rios, dirigido por J. Marreco. 
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Abandonando as pornochanchadas, Patricia Scalvi desenvolve alguns trabalhos 

no teatro e tambem na televisao, participando de algumas novelas, como Meus 

filhos, minha vida (1984-1985), produ<;ao do SBT. Hoje dedica-se a dublagem. 

Patricia Scalvi - Era muito serio. As pessoas levavam muito a serio tudo o que 

faziam, mesmo com urn roteiro de merda. Eu levava super a serio. Eu 

pegava o roteiro e pensava: "Nao e muito born, nao e muito legal, mas 

eu vou procurar fazer o melhor que eu posso." Eu pesquisava, estudava, 

eu queria melhorar os dialogos. Cada filme feito era urn "oh!". Os 

diretores de fotografia levavam a serio, os diretores com quem eu 

trabalhei levavam a serio. Nem sempre sa fa uma coisa bacana mas ... 

A minha forma<;ao e muito teatral. E urn outro tipo de gente, de tribo, de 

cabe<;a, onde a colabora<;ao existe, todo mundo faz urn pouco de tudo. 

Era uma coisa meio de famflia, tao familiar que as vezes ate atrapalhava. 

[ ... ] A garotada toda, as atrizes todas, nao tin ham nenhuma forma<;ao. 

Eram meninas que chegavam do interior, bonitas, maravilhosas. 

Entravam e faziam do cinema uma vitrine, mas nao tinham forma<;ao 

nenhuma. Eu dublei todas elas. A Helena Ramos tern filme com a minha 

voz. A Aldine, a Matilde. A Nicole tambem tern filme com a minha voz. 

Eu sinto muita falta. Eu adoraria que esse movimento forte de cinema 

voltasse. Eu adoraria continuar fazendo cinema. Nao me arrependo de 

absolutamente nada do que eu fiz. Foi uma epoca muito feliz da minha 

vida. Eu gostava muito de tudo aquilo. Da movimenta<;ao, da noite, dos 

encontros, dos trabalhos. Eu s6 tenho boas recorda<;oes. Eu s6 sinto 

muito ter acabado da forma como acabou. [ ... ] Mas foi urn momento 

muito feliz. Eu fui muito bern tratada, muito respeitada fazendo cinema. 

Era uma festa. Era muito gostoso. 

0 cinema da Boca do Lixo, a pornochanchada, seria o exemplo mais acabado 

de urn cinema com uma narrativa e uma camera definidos a partir de urn 
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ponto de vista "masculine". Nos anos 70, Laura Mulvey propos uma 

abordagem radical da questao, enfoque que depois foi relativizado e 

devidamente criticado. 

Mulvey partia de um referencial psicanalitico para afirmar o seguinte: o 

cinema e uma fonte de prazeres do olhar, desenvolvendo 0 instinto da 

escopofilia, que se processa tanto atraves da sujeif;ao da imagem de 

outra pessoa ao olhar daquele que deseja ver, como pela identificar;ao 

narcisista do espectador com a imagem na qual se reconhece. No cinema 

dominante terfamos a mulher como um objeto sexual que compoe o 

espetaculo, sendo contemplada, tanto pelo protagonista masculino no 

interior da ar;ao ficcional, como pelo espectador no interior da sa/a 

escura. 0 espectador se identificaria como protagonista masculino, eo 

homem seria o controlador de tudo, da ar;ao na tela ao olhar er6tico. E a 

autora completava: "De acordo com os princfpios da ideologia dominante 

e das estruturas psfquicas que a sustentam, a figura masculina nao pode 

suportar o peso da objetificar;ao sexual [ ... ]"36 

Contrariando esses princfpios, David Cardoso parece aceitar, tanto na vida 

como na arte, o peso da objetifica<;;ao. Em rela<;;ao a presen<;;a das mulheres 

em seus filmes, cementa: 

David Cardoso- Mas as atrizes dificilmente me incomodavam. Helena Ramos, 

Matilde Mastrangi, Patricia Scalvi, Nicole Puzzi, Aldine MOller, Zafra Bueno, 

Zilda Maio, nao tinha uma que... A maioria eu lancei, outras estavam no 

come<;;o de carreira mas se projetaram em filmes meus. Nao que elas 

aparecessem muito. E que os meus filmes faziam muito sucesso. Eram 

filmes que ficavam duradouramente, demoravam nos cinemas. Era uma 

forma de aparecer. 
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NOT AS 

1 A esse respeito ver J.M. Ortiz Ramos (1983, pp. 226-230) e Renate Ortiz (1991, p. 

104). 

2 Embora ciclo se refira muitas vezes a movimentos regionais, aqui tomei a liberdade 

de considerar o "ciclo da pornochanchada" - um conjunto de filmes produzidos na 

Boca do Lixo- no sentido de ciclo vital: surgimento, desenvolvimento e morte. 

3 Cf. Avellar (1979-1980, p. 83). 

4 Cf. entrevista concedida per Paulo Emflio Salles Gomes ao jornal Movimento, Sao 

Paulo, 19/1/1976, em que expoe argumentos em torno dessa ideia de imita(;ao do 

estrangeiro como parte do processo cultural brasileiro. 

5 Estas observa(;oes foram sugeridas na entrevista de Jean-Claude Bernadet para este 

trabalho. 

6 Cf. Simoes (1981a, p. 48). 

7 Ponto explorado tanto em Avellar (1979-1980, p. 77) quanta em Simoes (1981a, p. 

54). 

8 Entrevista de Paulo Emilio Salles Gomes ao jornal Movimento, Sao Paulo, 

19/1/1976. 

9 Cf. Cinema em Close Up, n. 1, 1975, p. 28. Esta revista circulou irregularmente 

entre 1974 e 1979, sendo a (mica publica(;iio dedicada ao cinema nacional sustentada 

por capital privado. Dedicava-se a produ(;aO da Boca do Lixo, promovendo OS filmes, 

os diretores e tecnicos. Divulgava as atrizes e as starlets, trazendo entrevistas e 

expondo fotos de nu artistico. Continha artigos que procuravam informar sobre temas 

importantes para o comercio e a industria do cinema, alem de debater a favor da 

produ(;ao voltada ao publico popular. 

10 A respeito de chanchadas e par6dias, ver Catani e Souza (1983), Sergio Augusto 

(1989) e Vieira (1983). 
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11 Cf. Vieira (1983, p. 29). 

12 Cf. Christian Metz (1980). 

13 Este tipo de raciodnio e desenvolvido tanto por Jose Carlos Avellar (1979-1980) 

quanto por Inima Simoes (1981a). 

14 Cf. Abreu ( 1984). 

15 Cf. Williams (1989, p. 128). 

16 Cf. Schatz (1986, p. 97). 

17 Idem, p. 96. 

18 Cf. Simoes (1979, p. 54). 

19 Cf. Schatz (1986, p. 99). 

2° Cf. Simoes (1981a, pp. 42-44). 

21 Cf. Avellar (1979-1980, pp. 70-71). 

22 Idem. 

23 Cf. Jose Mario Ortiz Ramos (1987, p. 402). 

24 Cf. Bernadet (1979b, p. 18). 

25 Depoimento de Jean Garret ao !DART, em 26/10/1978. Cf. Simoes (198la, p. 47). 

26 o Globo, 15/3/1976. 

27 o Globo, 15/3/1976. 

28 Cf. Galvao (1979). 

29 Idem. 

3° Cf. J. M. Ortiz Ramos (1983, pp. 407-408). 

31 Entrevista de Miguel Borges a 0 Globo, 15/3/1976; Inima Simoes (1981b). 
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32 Cf. Ramos e Miranda (2000, pp. 245-246). 

33 Idem, p. 448-449. 

34 Idem, p. 392. 

35 Idem, p. 362. 

36 Cf. J. M. Ortiz Ramos (1995). 
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CAPITULO 6 

A INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA DA BOCA DO LIXO: 

UM MODO DE PRODUc;;AO 

Em um detalhado estudo sabre o chamado cinema classico de Hollywood, "Janet 

Staiger mostra como as 'praticas significantes' e as 'praticas economicas' 

originaram tanto um 'estilo', que privilegiou o cinema de ficc;ao, a invisibilidade da 

narrativa, e uma determinada organizac;ao do tempo e espac;o fflmicos, como um 

'modo de produc;ao', que envolve a divisao do trabalho, os meios de produc;ao 

(equipamentos, estudios etc.) e os financiamentos capitalistas. 0 importante e que 

para a autora 'modo de produc;ao' esta ligado com as 'praticas de produc;ao', se 

diferenciando da ideia de 'industria' que caracterizaria a estrutura e a conduta 

economicas das empresas que produzem."1 

Gostaria de tamar emprestado estes conceitos, por acreditar que se aplicam, 

mantendo-se as propon;oes, a uma abordagem do "modo de produc;ao" 

desenvolvido na Boca do Lixo. Principalmente por poder explora-lo a partir de suas 

praticas de produc;ao. Para que um "estilo" - a busca de um padrao dos filmes da 

Boca - e um "modo de produc;ao" se desenvolvessem, estiveram envolvidos varios 

elos de uma corrente discursiva, institucional, englobando relac;5es empresariais, 

profissionais, publicac;5es e jornais (populares) e ate mesmo a informalidade - de 

relac;5es trabalhistas e de recrutamento de recursos humanos. Havia uma busca 

(nao programatica) de convergencia para a consolidac;ao de uma pratica 

padronizada e eficaz que se sedimentasse no meio cinematografico. 

Como aponta Steiger, varios sistemas de produc;ao foram se sucedendo no cinema 

americana ate que, a partir de 1955, surge o "sistema de package-unit", em que 

um produtor mobiliza as condic;5es de trabalho da industria, mas nao fica limitado 

ao estudio, organizando um arranjo (economico e artlstico) para cada filme. Ha, 

entao, uma produc;ao especializada realizada por "independentes". Nesse sistema, 

autores, diretores e atores conseguem deter uma parcela maior nas negociac;5es a 
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cada filme. Mas as "praticas de prodU<;ao" se mantem, dando continuidade ao 

"modo de produ<;ao". 

0 cinema brasileiro como urn todo, e a produ<;ao da Boca do Lixo em especial, 

seguiam formas semelhantes as do sistema de package-unit. Pon§m, como nao 

havia uma estrutura industrial s61ida, alguns produtores sao levados a manter 

meios de produ<;ao - camera, moviola, transporte etc. - e realizar filmagens em 

loca<;oes, por conten<;ao de custos. 

No infcio dos anos 60, a produ<;ao cinematografica brasileira estava dividida entre 

uma vertente com tradi<;oes culturais, que procura negar o modelo de estudios, e 

uma outra, voltada para o entretenimento, agrupando retalhos da tradil;;ao deste 

modelo formada pela Maristela, Vera Cruz e quadros secundarios da TV Excelsior 

para tentar urn salto industrial. Esta segunda linhagem tentara a dificil tarefa de 

consolidar urn polo de produ<;ao na Boca do Lixo, em Sao Paulo, catalisando 

recursos economicos e "saberes" cinematograficos esparsos. 

Embrafilme/Estado X Boca do Lixo/capital privado 

Urn emergente processo "industrial" come<;a a fabricar filmes a toque de caixa, por 

meio de pequenas produtoras, visando ocupar os espa<;os oferecidos pela 

obrigatoriedade de exibi<;ao do filme nacional e pela inexistencia de empresas 

sedimentadas para suprir todo o potencial do mercado. Evidentemente, era 

not6ria a qualidade desigual dos produtos oferecidos, cuja diversidade atendia a 

segmentos diversos da exibi<;ao - cinemas de segunda linha etc. Por urn vies, sao 

filmes que, em seu conjunto, apresentam uma qualidade pouco profissional, 

carentes de melhor desempenho tecnico e artfstico. Por outro, na massa crftica 

dessa desigualdade, e possfvel encontrar talentos e produtos de melhor 

acabamento, na perspectiva de urn cinema popular brasileiro (por oposi<;ao a urn 

cinema "culturalista"2
). 
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A Boca do Lixo passa a se desenvolver, efetivamente, com uma produc;;ao ligada as 

necessidades de mercado e dentro de uma linha que vamos convencionar chamar 

de industrial (embora a realizasse artesanalmente), que nao dependia do dinheiro 

das agencias governamentais. Por outro lado, essa prodU<;;ao nao era 

completamente independente, porque estava ligada as redes de distribui~o e 

exibi(;ao. A Boca foi formada com a consciencia de que trabalhava com a realidade 

do cinema brasileiro: a produ(;ao de filmes que podiam render dentro das condi(;oes 

de mercado e de sua reserva. Desse modo, procurava apoiar-se, de urn lado, num 

esquema industrial embrionckio (eufemismo para precario e incipiente) e, por 

outro, no comercio cinematografico - em seu sentido amplo, de troca de 

mercadorias, de favores, de influencias etc. 

Na confusao de sua desigualdade, a Boca do Lixo procurou investir principalmente 

em filmes de baiXO CUStO - da media para baiXO (lembrando que, para OS padroes 

do Brasil, mesmo as grandes produ(;oes sao low budget em rela(;ao as 

internacionais) -, em muitos casos com visivel inten(;ao de chegar a resultados com 

qualidade artistica. Obtendo retorno financeiro dentro dessa faixa, garantiu uma 

base empresarial que, embora pulverizada entre muitas firmas produtoras (e 

produtores), foi a que mais perto chegou, em seu conjunto, do que se pode chamar 

de uma industria cinematografica no Brasil. 

Guilherme de Almeida Prado - Com certeza. [ ... ] Era uma industria de fundo de 

quintal, mas foi a coisa mais parecida com uma industria. Mais industrial que a 

Vera Cruz, mais industrial que a Embrafilme. 

Esse fundo de quintal de que fala Guilherme de Almeida Prado traduz o que, na 

pratica, era uma industrializa(;ao precaria e singular. Alem disso, a propria no(;ao 

de industria precisa encontrar Iugar, como observa Ortiz Ramos: 

E para sermos mais precisos quanto ao controvertido estatuto da "'industria" 

para todo o cinema brasileiro, temos de ressaltar que a "industrializar;ao" 

decorreria de um processo misto, com pequenas empresas manufatureiras, 
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que s6 utilizam uma verdadeira dimensao industrial, fabril e com maquinaria, 

na fase de copiagem de um grande laborat6rio. A produt;fio de filmes 

estabelece nuances diferentes de organiza~;ao do trabalho, criando 

interdependencia e organicidade, distintos do processo industrial de "linha de 

produ~;ao '13
• 

Apoiada em capitais privados, a produc;;ao da Boca do Lixo viveu a tensao do 

investimento, barbaro e nosso, e de suas relac;;oes com o mercado. Por isso, seus 

filmes, inseridos na faixa que se qualifica como "media", constitufam-se de fato 

num real termometro do interesse do filme popular e do consequente retorno 

financeiro. 

Para nos ajudar a esclarecer a participac;;ao da Boca do Lixo no mercado, o 

Quadro 1 apresenta o numero de filmes realizados no perfodo 1966-1983, em que 

se pode observar a evoluc;;ao quantitativa da produc;;ao. 0 quadro destaca os filmes 

que contaram com a participac;;ao (geralmente em regime de co-produc;;ao) da 

Embrafilme, e a partir de 1974 os dados incluem tambem financiamentos para 

distribuic;;ao. Os numeros na coluna referente a produc;;ao da rua do Triunfo foram 

obtidos com o levantamento da filmografia, em que se aplicou alguns criterios para 

identificar a produc;;ao como made in Boca do Lixo. As fontes foram os catalogos 

Brasil Cinema - publicac;;ao anual (entre 1965 a 1977) do INC/Embrafilme -, 

contendo fichas tecnicas e sinopses dos filmes realizados a cada ano, e o Guia de 

Filmes (entre 1978 e 1982), publicac;;ao anual da Embrafilme contendo o mesmo 

material. 
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Quadro 1 

Filmes produzidos (1966-1983) 

A no N. de filmes (1) Embrafilme Boca do Lixo 

1966* 30 

1967 41 ---

1968 47 ---

1969** 46 --- 12 

1970 83 17 21 

1971 94 12 22 

1972 70 30 25 

1973*** 54 25 20 

1974 80 38 21 

1975**** 89 25 24 

1976 84 29 37 

1977 73 12 21 

1978 100 22 40 

1979 96 19 44 

1980 103 13 39 

1981 80 21 55 

1982 85 23 51 

1983 84 17 

(1) Algumas fontes contabilizam os filmes tanr;ados no ano, o que nao necessariamente significa que 
tenham sido realizados neste ano. 

Fontes: Embrafilme, Depto. de Documenta~ao e Divulga~ao/Depto. de Pesquisa e 
Difusao/Informativo SIP INC/Revista Luz e A"ao, 1983. Apud Funda~ao Japao, 0 Cinema Brasileiro: 
evolur;ao e desempenho (1985). 

* Cria~ao do INC, em 18 de novembro de 1966. 

** Cria~ao da Embrafilme em 12 de setembro de 1969. 

*** Em 27 de setembro de 1973 a Embrafilme torna-se tambem distribuidora. 

**** Em 9 de dezembro de 1975 o INC e extinto, passando a Embrafilme e ao Concine a 
responsabilidade pela formula~ao e execu~ao das politicas financeiras, culturais e de regulamenta~ao 
e fiscaliza~ao. 
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E importante esclarecer que a soma das colunas Embrafilme e Boca do Uxo nao 

deve dar o resultado da coluna Filmes do ano, pois na produ~ao brasileira devem 

ser tambem contabilizadas uma produ~ao carioca - com a significativa participa~ao 

de pornochanchadas -, alguns filmes paulistas que nao sao "da Boca do Uxo", OS 

filmes de outros estados, p61os de produ~ao etc., que incidem sobre o numero final. 

Outro problema diz respeito ao ano em que o filme e contabilizado, porque nas 

publica~5es encontramos registros tomando por base o ano de produ~ao, e outros, 

o ano de lan~amento. Optou-se, sempre que possfvel, pelo ano do registro da 

produ~ao do filme, ja que varios filmes esperavam datas de lan~amento, outros 

passavam algum tempo em negocia~ao com a Censura etc. 

E possfvel perceber que a participa~ao da Boca do Lixo na produ~ao anual oscila 

entre 26% e 45% do numero de filmes realizados no ano, comprovando ser esta a 

produ~ao mais significativa que se fez fora da prote~ao do Estado neste perfodo. 

Com isso, abocanhava gordas fatias do bolo das bilheterias (maiores do que a 

correspondente ao percentual de participa~ao na exibi~ao): "Entre 1970-1980, a 

produ~ao independente de verbas do Estado ficou com parcelas da arrecada~ao 

que variaram de 62,1% (a menor porcentagem, em 1978) ate 89,1% (em 1973). 0 

Sindicato da Industria Cinematografica de Sao Paulo apontava, em 1979, que dos 

96 filmes produzidos no ano, 56 eram paulistas e 34 do Rio, sendo que apenas 8 

dos paulistas (1,43%) tiveram apoio da Embrafilme, enquanto 30% dos 34 cariocas 

contaram com a participa~ao da empresa publica:«~ 

A Embrafilme surge, na visao dos depoentes, como uma especie de Outro 

cinematografico da Boca do Lixo. A empresa estatal, segundo os depoimentos, 

teria (se) sustentado (sobre) urn sistema de privilegios, tanto econ6micos quanto 

sociais, e os seus filmes, mesmo sem merecer, ganhavam as aten~oes do crfticos e 

relevancia cultural. Essas opinioes reiteram, por urn lado, uma certa "sindrome de 

orfandade" e, por outro, refor~am o carater empreendedor do pessoal da Boca, de 

investir assumindo riscos, que os "protegidos" do Estado nao corriam. Os conflitos 

da Boca com o meio cinematografico se referem sempre a sua luta pelo mercado 
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com suas pr6prias armas e recursos, o que teria atingido a qualidade dos filmes e, 

por conseqO€mcia, a sua aprecia<;;ao crftica. 

Essa visao da empresa estatal como urn sistema de privilegios se estenderia a 
lisura da aplica<;;ao e da administra<;;ao dos recursos, como radicaliza Claudio 

Cunha. 

Claudio Cunha - A gente queria ganhar na exibi<;;ao. Porque a gente sabia que tinha 

mercado. N6s eramos muito diferentes daquele pessoal ligado a Embrafilme, 

que ja queria ganhar na produ<;;ao. [ ... ] Fazia urn filme marreta com o dinheiro 

da Embrafilme, ja pegava urn tanto do or<;;amento e botava no bolso, 

entendeu? 0 pessoal botava meia duzia de mensagens de esquerda Ia pra 

fazer uma media com aquele pessoal que vivia falando mal do governo, mas 

mamando nas tetas dele. N6s, nao. A gente vendia ate a casa. Eu, pra fazer 

o Vftimas do prazer, vendi urn terrene. Tudo o que eu tinha ganho eu apliquei 

nesse filme, que foi o meu grande sucesso como diretor. 

Com visao empresarial, Anfbal Massaini explica os mecanismos que levavam urn 

filme a ter que "ganhar na produ<;;ao", quando 0 credito e facilitado e 0 mercado, 

nem tanto: 

Anfbal Massaini - A Embrafilme tinha urn modelo, em que ela entrava como co

produtora ate urn limite de 30%, e como distribuidora promovia urn avan<;;o, 

urn adiantamento de mais 30%. Era o 30 mais 30. Urn pouco o que acontece 

hoje tambem. Ou seja, na medida em que o mercado nao e mais responsavel 

pelo resultado, naturalmente os custos se elevam. De alguma fonte tern de 

sair os resultados. 

Importante sublinhar esta explica<;;ao: o mercado nao seria responsavel pelo 

resultado porque (em sua maioria) os filmes produzidos pela Embrafilme eram 

pouco competitivos, ou com resultados financeiros medfocres, o que provocaria a 

busca antecipada de "Iueras". Como observa Inacio Araujo: 
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Inckio Araujo - Eu tenho a impressao que uma parte do cinema, "a parte nobre", 

ficou sob as asas do Estado. Sob as asas da Embrafilme. Embora houvesse 

uma nitida tentativa de encontro com o mercado, sobretudo na fase Roberto 

Farias, que sempre foi um diretor de filmes para o mercado. [ ... ] Quando nao 

se tem um sistema minimamente permeavel, transparente, de alocac;ao de 

verbas etc. [ ... ] a coisa tendia a ir pra o brejo mais cede ou mais tarde. E af 

se criou uma diferenciac;ao. Embora a Embrafilme fosse uma instituic;ao 

voltada ao mercado, os filmes nao tinham esse contato, esse corpo a corpo. 

Para muitos, as diferenc;as sao de formac;ao. Os "cineastas da Embrafilme", embora 

se preocupassem com o resultado artistico, nao teriam nenhum compromisso com 

o resultado financeiro do filme, enquanto a Boca sofria as pressoes des patroes do 

sistema de capital privado. E de seu grande juiz, o sucesso de bilheteria. As 

contradic;oes de um profissional do cinema da Boca do Lixo estao condensadas na 

observac;ao de um seu convicto cidadao: 

Luiz Castillini - A Boca do Lixo tinha o embriao da industria. 0 restante foram 

tentativas de gente muito talentosa e as vezes de gente sem talento e sem 

nenhuma preocupac;ao com o publico. Quando eu falo aqui que nao foi dada 

ao pessoal [da Boca] a chance de fazer aquilo que realmente queria, era 

aquilo que a gente queria visando o publico. 0 nosso tipo de formac;ao 

cinematogrcifica visava o publico. Tambem era imposto a gente: vamos dar ao 

publico o que o publico quer. As exigencias eram exigencias de mediocridade. 

A gente queria um pouco mais, o publico merecia um pouco mais. 

Apesar de variarem entre si, havia uma diferenc;a abissal entre o valor dos 

orc;amentos dos filmes produzidos pela Embrafilme e aqueles produzidos pela rua 

do Triunfo. Cerca de dez vezes. Evidentemente, a diferenc;a entre os valores se 

projetava sobre todo o processo de realizac;ao, como observa Alfredo Sternheim. 
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Alfredo Sternheim - Eu tenho um exemplo pratico. Quando eu estava montando na 

Lider eu reparei bern a diferenc;;a: o copiao do meu filme somava 10 latas 

grandes, enquanto o copiao do filme do Babenco, Pixote, que montava ao 

meu !ado, somava um numero de latas muitas vezes maior que o meu. N6s 

[da Boca] fazfamos uma produc;;ao, digamos, de 3 milh6es, e os filmes da 

Embrafilme orc;;avam 30 milh6es. As diferenc;;as eram gritantes tanto na parte 

financeira quanto de tempo de execuc;;ao, em tudo. Os filmes da Embrafilme 

demoravam de seis a sete meses para serem finalizados. Quer dizer, um ano, 

em geral, para se fazer o filme, enquanto eu tinha de fazer tudo em quatro, 

cinco meses, logo ja estava lanc;;ando. Havia essa diferenc;;a brutal. 

Para a Boca do Lixo, a Embrafilme fazia o papel de vila nao s6 da produc;;ao, mas 

principalmente da distribuic;;ao, ao criar "um sistema nocivo" que acabou com o 

distribuidor nacional privado. Como resultado, para os produtores e diretores 

tornou-se mais interessante (lucrative) "mamar nas tetas da Embra", que acenava 

com um avanc;;o sabre a distribuic;;ao. As empresas distribuidoras nao tinham 

condic;;6es de enfrentar esse sistema, principalmente com o aumento da inflac;;ao no 

perfodo, e foram se afastando do neg6cio. 

Anfbal Massaini - Eu acho que essa politica que a Embrafilme desenvolveu, de certa 

maneira acabou desestruturando as empresas produtoras e distribuidoras. 

[ ... ] Pra gente pleitear a distribuic;;ao de um filme com algum nfvel a gente 

tinha que entrar em competic;;ao com a Embrafilme, com recursos pr6prios, 

numa epoca em que a inflac;;ao ja estava presente. Ela promovia a finalizac;;ao 

de um filme, com os valores entrando como valores nominais num conta 

corrente, para serem ressarcidos meses depois sem correc;;ao. Para uma 

empresa privada e absolutamente impassive!. Vamos falar de duas 

Embrafilmes: tern uma que vern como 6rgao de fomento, no tempo da 13 de 

maio, 4°· andar, onde o papel dela era financiar a produc;;ao: 200 mil "reais", 

um ano de carencia, dois anos de prazo, assinava 36 promiss6rias e ia 

embora. Ai quando ela comec;;a a entrar com distribuic;;ao, co-produc;;ao, esta 

hist6ria toda muda. 

225 



Esta observac;;ao esta em plena acordo com a afirmativa de Carlos Augusto Cali! 

sabre uma "segunda" Embrafilme, quando a empresa se reestrutura em 1975 e 

entra agressivamente na distribuic;;ao. Esta nova estruturac;;ao incluiu o fim do 

premia adicional de bilheteria. A Boca do Lixo balanc;;ou, tirou a poeira, renovou urn 

pouco de suas "praticas de produc;;ao", mantendo seu modo de produc;;ao. De todo 

modo, havia urn forte (res)sentimento de que a empresa estatal privilegiava as 

cariocas em detrimento dos paulistas. 

A espiral inflacionaria tambem incide sabre o tempo de realizac;;ao dos filmes. A 

rapidez sempre foi uma exigencia do sistema de produc;;ao da Boca, mas na virada 

dos anos 80 o desgaste acelerado da moeda representou uma forte ameac;;a ao 

retorno do investimento com lucratividade. 0 tempo entre o inicio das filmagens eo 

lanc;;amento tinha que ser encurtado ao minima, ja que essa demora implicava 

descapitalizac;;ao. Este foi urn golpe mortal na qualidade dos filmes. 

A legis/at;iio protecionista 

A legislac;;ao protecionista implementada pelo Estado autoritario funcionou, 

estimulando de fato a produc;;ao. De modo geral, mesmo nao concordando com 

outras faces do regime, ha urn certo reconhecimento da eficiencia com que a lei era 

aplicada. Entre as varios itens que fomentaram a economia cinematografica nos 

anos 1970, dais sao bastante apreciados: a lei de obrigatoriedade de exibic;;ao do 

filme brasileiro (reserva de mercado) eo premia adicional de bilheteria. 

A hip6tese de que o movimento cinematografico na Boca do Lixo foi produto da lei 

reserva de mercado e pertinente. Par urn lado, a Boca nasceu forjada pelas 

demandas internas dos pr6prios movimentos da produc;;ao de filmes em Sao Paulo 

no final dos anos 1960; por outro, tornou-se uma "industria de fundo de quintal", 

que cresceu tentando responder, no campo da realizac;;ao, as expectativas do 

mercado, enfrentando as desafios de sua ocupac;;ao. Podemos dizer que a Boca do 

Lixo foi alimentada pela reserva de mercado. 
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Jean-Claude Bernadet - Eu acho que sem essa lei dificilmente teriamos uma Boca 

do Lixo. Diferentemente do resto da produ~ao, que era financiada ao nivel da 

produ~ao, eles nao tinham esses recursos. Eles tinham que investir e a 

possibilidade de reaver o capital provinha da exibi~ao proporcionada por essa 

lei. Esta situa~ao e que permitiu que eles, diferentemente dos outros 

produtores, se associassem aos exibidores. 

0 adicional de bilheteria, criado pelo INC, a partir de 1966, destinava-se a ser 

distribuido a todos os filmes nacionais exibidos em cumprimento da lei de exibi~ao 

compuls6ria. Os valores variavam, de acordo com o numero de espectadores 

alcan~do, de 5% a 20% da renda liquida faturada pelo filme durante os dois 

primeiros anos de sua carreira comercial. Essa forma de compensa~ao foi extinta 

em 1979, quando essa fonte de recursos, derivado de impastos, passou a 

incorporar os ativos da empresa. 

A extin~o do "Premia Adicional de bilheteria" foi urn golpe trai~oeiro na economia 

da Boca do Lixo, atingindo-a duramente em seu aspecto comercial. 0 adicional era 

uma das fontes seguras de receita dos seus filmes, vista conseguirem uma renda 

media (e espectadores) bastante s61ida, o que sempre proporcionava retorno 

dentro dessa faixa, estimulando o investimento. A extin~o do premia tirava 

dinheiro de circula~ao, prejudicando as rela~oes profissionais e empresariais que 

sustentavam a economia do cinema da rua do Triunfo, cortando seu combustive!, 

ja que se constituia em urn elemento de motiva~ao financeira para os investidores. 

E neste caso, atraente para a crescente participa~ao dos distribuidores e exibidores 

na produ~ao, ja que o adicional era calculado sabre os borderos (relat6rio da venda 

de ingresses fornecido pelos cinemas). Alem disso, o "adicional de bilheteria" era o 

que recompensava, muitas vezes, o realizador que tinha participa~ao patrimonial 

nos filme. 

Carlos Reichenbach - Eu posso falar de catedra porque Ulian M era urn filme miura, 

urn filme dificil, talvez mais experimental que aqueles primeiros filmes. [ ... ] 
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Foi um sucesso. Eu sobrevivi dois anos com esse premio adicional de 

bilheteria. 

Claudio Cunha - N6s tfnhamos uma outra coisa superdemocratica, que era o 

adicional de renda. [ ... ] 0 filme fez X espectadores, recebia Y, um adicional de 

renda. Eu lembro que o adicional de renda que eu recebi de 0 clube das infieis 

me ajudou a produzir o Vftimas do prazer. Depois, o adicional de renda do 

Vftimas ... Era uma premia<;ao, um subsfdio fantastico. [ ... ] Era um imposto 

retido na fonte, da venda dos ingresses. [ ... ] Entao, isso foi uma coisa que 

ajudou muito o cinema brasileiro. E era democratico. Nao era de patota. 

Anfbal Massaini - [ ... ] Se voce imaginar que a produ~ao brasileira andava na casa 

dos 100 filmes, cada filme daquele podia ter nao sei quanto de premia~ao, 

recursos que a Embrafilme distribufa para os produtores que tinham realizado 

seus filmes, sem nenhuma rela~ao com a empresa. Se ela retivesse esses 

recursos para a produ~ao de filmes novos ela estaria negociando e de certa 

forma direcionando estes investimento. Esse foi [o motivo da] decisao de 

extinguir o premio adicional. [ ... ] Porque quando desaparece esse tipo de 

resultado economico- o adicional de bilheteria - eles [os exibidores] deixam 

de produzir e nao exibem. 

Ja sob pressao das distribuidoras estrangeiras, e sem o incentive do adicional, os 

exibidores come~am a diminuir os investimentos. A produ~ao da Boca mais bern 

acabada, com pretens5es de circular em outros segmentos, ser bern aceita pela 

classe media, perde o foco - sem capital para girar a produ~ao, neste memento 

sob a crescente pressao inflacionaria. Entretanto, existem outras leituras sobre o 

papel do adicional como parte da sedu~ao para a entrada do exibidor na produ~ao. 

Mario Vaz Filho- Nao era dificil fazer cinema: se o cara tivesse um certo nome, ele 

pegava um adiantamento na Sui, o laborat6rio te dava cn§dito etc. De repente 

voce fazia o filme, com a bilheteria e o adicional e tal dava pra pagar as 

contas e ganhar. Muita gente fez filme sem dinheiro, e foi se estabelecendo. 
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[ ... ] Falam do adicional de bilheteria. Mas isso tambem fodeu com o cinema, 

porque tinha cara, por exemplo, que dava o filme de grac;:a pro exibidor, pra 

ele botar um border6 alto. Aqui e Brasil, p6. Aqui tu inventa. 

Cabe uma explica(;ao: o premio adicional de bilheteria era oferecido com base no 

desempenho comercial dos filmes, que era atestado pelos border6s - um relat6rio 

da venda de ingresses. A hip6tese acima refere-se a possibilidade de o exibidor ser 

s6cio do filme, aumentando a freqoencia/a renda para ganhar mais no adicional. 

Praticas de produ~iio 

De maneira geral, as praticas de produ(;ao (o modo de produ(;ao) da Boca do Lixo 

compreendem algumas inventadas e desenvolvidas ali, no calor dos 

acontecimentos, outras que j faziam parte do jeito brasileiro de produzir foram 

"atualizadas" para a sua realidade, alem daquelas praticas correntes no cinema em 

geral, em escalas diversas. De todo modo, ali se condensaram, de modo a 

aracterizar uma marca indelevel em seus produtos e em sua gente. 

Para obter rentabilidade, os filmes precisavam apoiar-se em esquemas de produ~o 

"controlados": tempo de filmagem reduzido, economia de negative (filme virgem), 

remunera(;ao negociada com elenco e equipe, capta(;ao de investimentos com 

pequenos e medios empresarios (e "as vezes" grandes empresarios); 

merchandising (anuncios velados) e marketing (divulga(;ao); credito em 

laboratories e locadoras de equipamentos; apoio de empresas e de prefeituras do 

interior etc. E, principalmente, negocia(;ao - participa(;ao societaria, venda dos 

direitos de distribui(;ao, co-produ(;ao etc. - com exibidores e distribuidores. Desse 

quadro, podemos retirar alguns exemplos para ilustrar os procedimentos. 

Tony Vieira aparece como aquele tipo de produtor que, associando-se a um 

investidor, estabelece uma pequena empresa para tocar projetos de baixfssimo 

custo e a despeito do sucesso financeiro, nao caminhou para projetos 

economicamente mais "flexiveis", permanecendo como pequena empresa e, 
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principalmente, visando ao mesmo publico. Personagem caracteristico do ambiente 

de "industria pobre" do cinema da Boca, Tony Vieira acumulava as fum;:oes de 

empresario (que negociava as parcerias) com as de ator e diretor, conseguindo 

"produzir com uma estrutura precaria visando urn publico popular, centralizando 

toda a 'cria~ao' do filme. Ele era o artesao 'faz tudo': elaborava o argumento e 

roteiro, dirigia, selecionava a musica e atuava, s6 nao fazendo fotografia.''5 

Por outro !ado, temos produtores como David Cardoso que, ja escorado em algum 

capital, funda (em 1972) sua empresa investindo em cameras, moviola, material de 

ilumina~ao, Kombi, Galaxie e ate urn aviao para tomadas aereas, assegurando 

auto-suficiencia para filmagens. Seu modelo empresarial foi Mazzaropi - "que sabia 

controlar o faturamento de urn filme ate render o maximo". Procurou trabalhar, na 

maioria dos filmes, com diretores contratados, com roteiristas e fot6grafos 

reconhecidos, e procurava revestir o produto com toques de born gosto oficial, 

como musica original para a trilha sonora e figurines encomendados - como se 

orgulha de dizer. 

David Cardoso - A minha pornochanchada tinha urn certo embasamento, tinha 

hist6ria, e tinha uma parte tecnica que eu pegava. Os caras que trabalhavam 

com o Walter Hugo Khouri trabalhavam comigo. [ ... ] Entao, eu gostava de 

enfeitar a minha produ~ao. [ ... ] Punha coisas de luxo, punha vestidos do 

Clodovil, voce ta entendendo? Eu tentava apurar, s6 que dai o cara [a critica, 

o espectador mais exigente etc.] chegava e falava: "Uma merda de hist6ria, 

s6 o cara comendo a mulher." Mas tinha uma certa coisa que ... 

Apesar de todo esse aparato, a rapidez (e a precariedade) continuava a fazer parte 

de suas praticas de produ~ao: Bandido! -A furia do sexo, realizado em 1978, teve 

seu roteiro escrito em 8 dias e foi rodado em 13. 

David Cardoso - E nunca comecei urn filme sem estar com o dinheiro certinho que 

eu iria gastar. Agora, eu fazia o seguinte: come~va no dia 10 de outubro e 

eu falava: "No dia 1° de novembro termina." E tinha que terminar. Mesmo que 
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tivesse tres sequencias, eu matava tudinho, nao passava. Time is money. E 

corria o mais rapido possfvel pra montar. Eu tinha a minha moviola, meus 

montadores. 

Mas e Antonio Polo Galante que pressente a necessidade de se montar uma base 

para a produc;;ao industrializada, e caminha nesse sentido. Foi assim que produziu 

23 filmes entre 1976 e 1982, chegando a rodar 7 a 8 filmes em 1978-1979, uma 

media bastante alta para a prodUI;;ao brasileira. Guardando no bolso o resultado 

financeiro da serie "internatos e presidios", Galante investiu tambem nas 

instalar;oes de um estudio, apostando em sua explorar;ao comercial, neste perfodo, 

como se orgulha neste depoimento, em 1982: 

Estou produzindo seis ou sete filmes por ano. Sou o (mico produtor que vive 

de cinema, nao vivo de juros, nao vivo de nada, vivo de cinema. Tenho meu 

estudio que construf com dinheiro de cinema, um patrimonio de 70 a 80 

milhoes de cruzeiros. Fica no bairro de Santana e tem 1.500 ms. de 

constrw;;ao. Para o cinema nacional e uma area grande, mas para o 

americana e uma titica. Tenho estudio, camarim, restaurante e todo o 

equipamento: refletores, cameras, colortran, tudo completo6
• 

Ressaltamos estes tres tipos de produtores para exemplificar alguns nfveis de 

investimento "da categoria" nos meios de produr;ao. De maneira geral, os 

produtores nao fazem investimentos dessa natureza, afirmando-se no papel de 

agentes catalisadores do processo financeiro, montando a produr;ao: captando os 

recursos - investimentos dos exibidores, credito nos laboratories, s6cios 

capitalistas etc. -, as facilidades - apoio de prefeituras, hoteis, transportadoras etc. 

- e recursos pr6prios - algum investimento, suprimento de negative etc. 

Custos controlados: tudo e dinheiro 
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A aplica<;ao da formula produ<;ao barata + erotismo + titulo apelativo (mais todos 

os acertos com a exibi<;ao) exigia um controle dos custos que passava por cada 

item do or<;amento da produ<;ao de um filme. Desses itens, a quantidade de 

negativo negativo (filme virgem) e tempo de filmagem eram (quase) fetiches do 

processo "industrial" da Boca do Lixo. 

Grosso modo, para efeitos praticos de uma filmagem, a quantidade de negativo e 

medida pela sua rela<;ao com o tempo final do filme. Assim, a quantidade de 

material virgem determina a quantidade de repeti<;ao de tomadas, segundo 

criterios de qualidade (ou acidentalidade) - fotografica, de representa<;ao, de apuro 

dramaturgico etc. Nao havendo folga de negativo, nao e possivel repetir, o quer 

dizer: nao pode haver erro. Ou, se acontecer, ficar com o erro (ou transforma-lo 

em acerto). Uma rela<;ao razoavel (para os padroes da epoca e do cinema 

brasileiro) entre quantidade de negative e tempo do produto final (o filme pronto) 

podia ser de cerca de 4 a 5 vezes para 1. Ou seja, para um filme cujo tempo de 

edi<;ao final fosse de 90 minutos, filmava-se cerca de 400 minutos. E importante 

perceber, nesse processo, que a quantidade de negative desborda em custos de 

laborat6rio (revela<;ao, copiagem etc.). Nesse processo importa perceber que a 

pouca quantidade de negativo poderia incidir diretamente na baixa qualidade 

artistica e, por conseqOencia, no perfil do produto final. 

0 negativo (filme virgem) parecia valer ouro na rua do Triunfo. Quando algum 

produtor ou diretor ganhava algum dinheiro a mais, investia em negativo, como se 

fosse uma poupan<;a em d61ares, caracterizando-o como uma verdadeira moeda na 

Boca do Lixo. Os depoimentos a esse respeito reiteram a carencia e o desafio que 

era veneer a precariedade. Uma das conseqOencias da escassez de negativo foi 

provocar a ousadia/ingenuidade de assumir a barbarie, acreditando no heroismo 

criador: foi assim que deu pra fazer. A Boca talvez realizasse a utopia do possivel. 

Guilherme de Almeida Prado - Com certeza. As taras de todos n6s e praticamente 

112 pra 1. Perfume de gardenia tambem era mais ou menos isso, era no 

maximo 2 pra 1. Realmente voce nao podia gastar negativo na Boca. 
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Alfredo Sternhelm - 0 Galante deu multa chance, mas era multo sovlna como 

produtor. Ele explorava multo. 0 primeiro filme eu fiz com 18 latas de 

negatlvo (que e multo pouco, quase 1 e melo para 1). E ainda havla a mlnha 

falta de pratlca, de habilidade. [ ... ] Eu me lembro da morte de Lola Bra h. Ela 

morreu mal na primelra tomada, e o meu ilumlnador, que era um estreante, o 

Antonio Meliande, me diz: "56 tern negativo para mais uma." Af eu fiz uma 

coisa super errada como diretor, por nervosismo: eu pressionei demais, passei 

essa pressao do negativo para a atriz. Eu falei: "Lola, trate de morrer bern!" 

Estava histerico. Resultado: ela morreu pior ainda que na primeira. 

Eu tive que fazer um remelexo na montagem, aproveitei peda<;os da primeira 

com peda<;os da segunda. Ficou uma porcaria a cena. Eu cortei de modo a que 

praticamente ela nao morria. Na c6pia final, o Silvio Renoldi, montador, disse: 

"Vamos tirar esta morte." E foi falta de negativo. 

Uma das regras mais fortes das condi<;oes de produ<;ao era o controle do tempo de 

filmagem, em geral apertados. Esses prazos eram implacaveis, e tambem um dos 

criterios de avalia<;ao de competemcia do diretor e da equipe, na medida em que 

essa pressao influfsse pouco na qualidade do acabamento. Diretores convidados ou 

com seus roteiros aprovados pelo produtor tinham que adaptar-se as condi<;oes 

concretas. Nao havia muito o que negociar ou discutir sobre condic;i5es de 

produ<;ao. Muitas vezes, o roteiro estava pronto, o elenco escolhido e o prazo 

definido. Restava improvisar, as vezes. Procurar ser "criativo", sempre. 

Carlos Reichenbach - Quando o Galante me chamou para fazer um filme com ele 

eu senti algo estranho. Ate aquele momento eu era fot6grafo e fazia filmes 

complicados (Lilian M - As confissi5es amorosas). Galante disse: "Vern fazer 

um filme comigo, mas nao quero aqueles filmes miura." E eu fui fazer A ilha 

dos prazeres proibidos. 0 Galante resolveu produzir e me disse: "Traz o 

roteiro - que nao pode ter menos de 100 seqOencias". Ele me impos 

determinadas condic;:oes: ele me deu 20 latas de 300 ms. - o que corresponde 

a 2 por 1. Eu tive que fazer de tudo: fot6grafo, equipe minima ... 
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A. P. Galante e um tfpico produtor/investidor com ideias surgidas de sua pratica 

como tecnico (feito pe/a vida, formado pela tecnica) e de sua cabe~a como 

empresario. Alem de oferecer pouco filme virgem, Galante ainda gostava de aplicar 

suas teorias sabre como obter um bom resultado para o tratamento dos roteiros. 

Eu falei: "Se voce escrever 80 seqOencias dentro deste argumento eu topo a 

parada. Senao, nao." Acho que num f11me tem de acontecer alguma coisa. 

Filme nacional ji3 e ruim em si, nos dialogos, acho que falta alguma ligar;ao, 

sei Ia o que, o publico nao aceita ainda. [Mas] se voce desenvolver bem o 

roteiro, 80 a 90 seqoencias com 10 a 15 pianos cada uma, voce consegue, 

nao digo um bom filme, mas um filme ao menos movimentado. 0 meu 

sucesso esta em fazer, por baixo, 1.200 a 1.500 pianos por filme7
• 

Apesar de tender ao profissionalismo e a concentra~ao de capital, a rua do Triunfo 

manteve frestas para certos procedimentos que fizeram sua hist6ria. Esta narrativa 

de Sylvia Renoldi ilustra como permaneceram, ainda tardiamente (1980), certos 

valores do infcio her6ico da Boca do Lixo - produ~5es voluntariosas, resolvidas na 

base do envolvimento coletivo, com participa~ao em trabalho etc. Ao mesmo 

tempo, revela que, ao Iongo do tempo formou-se, na Boca do Lixo, uma especie de 

profissionalizar;ao da rapidez nos procedimentos cinematograficos. 

Sylvie Renoldi - [ ... ] Foi quando eu chamei o [Antonio B.] Thome [para dirigir] e 

disse: "N6s temos que produzir um filme em dez dias e lan<;ar em vinte. Em 

vinte dias tem de estar exibindo nos cinemas, senao eu estou naufragado. Eu 

vou escrever uma hist6ria, amanha vai estar pronta. Voce arranja camera, a 

equipe, eu arranjo o filme [negativo] e um dinheiro para pagar os atores." AI, 

eu escrevi uma hist6ria e passei a um amigo meu, o Macedo Soares - que 

tinha trabalhado num jornal em Hollywood - e falei: "6, passa o neg6cio a 

limpo, ve se da um sentido na hist6ria." Ai ele escreveu o roteiro. Passou 

dois dias eu falei para o Thome: "A hist6ria e essa, vamos come~ar a 

produ~o." Eu arranjei umas tres pessoas [produtoras associadas] que 

entraram com uma grana para pagar a equipe, para levar a produ~ao. Ai n6s 
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saimos para filmar. Em onze dias n6s filmamos. Quando terminou a filmagem, 

estava tudo praticamente dublado, porque eu dublava conforme ia filmando. 

Em 17 dias n6s estavamos com o filme pronto, e eu lancei o filme com os 

portugueses da Haway. Era Tara das cocotas na praia do pecado (1980). 0 

filme era mais ou menos assim: "Umas mulheres raptam urn cara, porque 

tinha urn tesouro da familia dele escondido. Levam o cara para uma ilha e 

ficaram interrogando. Eram 6 mulheres. Boas, ne. No interrogat6rio 

sacaneavam com ele, ate que descobriram que ele tinha urn mapa (do 

tesouro) tatuado na bunda. Ai, foi uma festa." Doze anos depois, o Silvio de 

Abreu fez uma novela em que o cara tinha urn mapa tatuado na bunda. 

Born, esse filme deu uma grana suficiente ... 

Interessante trazer para este ponto, o depoimento de uma atriz apaixonada pela 

Boca, que ilustra com o cora<;ao o heroismo criativo - a realiza<;ao do possivel. 

Helena Ramos - Eu acho que dentro [ ... ] das possibilidades, que eram minimas, a 

gente fez o possivel. 0 que foi possivel. A gente fazia as coisas mesmo na 

rac;;a. Nao tinha grua, porque era muito caro alugar, entao o cara improvisava, 

dava urn jeito. E evidente que muita gente aprendeu muita coisa, durante 

esse processo verdadeiro da arte, de criac;;ao. Voce nao tern grana, nao tern 

equipamento suficiente, a criatividade ali tinha de ser muito latente. Entao, eu 

acho que esse foi o grande merito. E aquela forc;;a, aquela energia das pessoas 

que faziam cinema porque era tudo pobre. Ate a midia era pobre, tinha 

preconceito. Era como remar contra a mare. E alem de tudo concorriamos 

com os filmes internacionais selecionados. 

Claudio Cunha - Entao, o filme aconteceu. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na 

minha vida. Eu fiquei rico. Enriquei. Acertei, porque era uma loteria, naquela 

epoca. Todo mundo queria acertar. N6s eramos os novos ricos: eu, Tony 

Vieira, David Cardoso. A gente comprava logo equipamento. Investia em 

equipamento e investia em negativo. Comprava negativo e depositava na 
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Lider. Eu tinha 100 latas, 200 latas. Foi quando eu comecei a produzir pra 

outros diretores ... 

Sob o aspecto tEknico os filmes oscilavam de qualidade e tratamento, a maioria 

mostrando padroes tecnicos inferiores. Os profisssionais da tecnica sentiam seu 

trabalho variar de qualidade, conforme os filmes. Como observa Ortiz Ramos. 

Fot6grafos, as vezes competentes, como Antonio Meliande, tem trabalhos 

extremamente desiguais. E s6 comparar os fi/mes que iluminou para W. H. 

Khouri com outras produc;oes em que atuou. Ele mesmo explica o processo: '0 

trabalho convencional em termos de fotografia acontece devido ao 

funcionamento da industria cinematogratica. Os produtores querem produzir 

muitas fitas no menor espac;o de tempo, e gastar o menos possivel. A maioria 

e feita em 3, 4 semanas. Entao e isto que resulta no convencional. Nao ha 

tempo para escolher, por exemplo, um quarto maior que tenha entrada de 

luz, ou jogar duas fuzes, rebater e filmar, porque o diretor e o produtor nao 

podem perder tempo." 8 

Claudio Portioli - Eu cheguei a iluminar dez filmes num ano. 0 Antonio Meliande 

chegou a fazer onze. Eram filmes de tres semanas, quatro semanas e vamos 

em frente. Mas, as condi~oes materiais de trabalho eram as mesmas de 

qualquer Iugar. Os refletores que existiam no Brasil estavam Ia. Os mesmos. 

Esses refletores pequenos para trabalhar em loca~ao, quando acabaram os 

grandes estudios. 0 Hon6rio fabricou muito refletor baseado em "Moeller

Richards" e "Cremer". 0 [ ] Thome fazia aqueles refletores pequenos. Muito 

mais praticos. 

Pequenas empresas, grandes neg6cios 

David Cardoso - 0 que eu quero dizer e o seguinte, resumindo, meio 

metaforica mente: 

Eu estava na praia eo Renata Aragao chegou por tras e disse: 
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Viu s6? Maior renda do cinema brasileiro, o seu amigo aqui. 

Por que?. 

Faturei 3 milhoes. 

E, mas eu acho que eu ganhei mais que voce com o meu filme. 

E? Voce fez quanta?. 

Fiz urn milhao e meio. 

Entao voce perdeu, urn milhao e meio. 

E? Mas quanta custou o seu?. 

Urn milhao de d61ares. 

0 meu custou 100 mil d61ares. E outra coisa: o seu e livre e o meu e 

proibido a 18 anos. 

Entao, eu ganhei de todo esse pessoal. Eu sou urn cara que, se eu tivesse 

feito 10% do que o Mazzaropi fez, que era uma coisa s6, vigiar meus filmes, 

eu hoje seria urn homem de 15 milhoes de d61ares. Ja fiz o calculo, com urn 

contador. E s6 fiscalizar, porque s6 tern ladrao no pafs. E 25 c6pias, 25 

fiscais, ate sugar tudo. 0 Mazzaropi s6 fazia outro filme quando ele tirava 

tudo o que o filme podia render. Ele exibia e fiscalizava no pafs todo. Eu nao. 

Eu terminava urn, come\;ava outro. 0 neg6cio era fazer. 

Miio-de-obra barata: arma~oes e "baixarias" 

"0 elenco feminine deste filme foi formado com estudantes universitarias que nunca 

participaram de filmes, mas desempenharam seus papeis tao perfeitos como as 

grandes atrizes." Esta e uma das frases publicitarias de Trfifico de femeas, dire\;aO 

Agenor Alves, produ\;ao da Astron Filmes de 1979. 

Como observa Simoes: 

As "estudantes universitarias" a que se refere o texto de Trafico de femeas 

sao pessoas atrafdas por anuncios convidativos, publicados com freqilencia 
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nos jomais da cidade. A Astron filmes e outros empresas apresentam-se aos 

incautos oferecendo oportunidades para ingresso na carreira artfstica atraves 

do cinema. 0 interessado paga a matrfcula, as fotos de que necessita para um 

estudo pormenorizado de seu tipo e tina/mente desembolsa mais a/gum 

dinheiro na sua formar;ao de atorjatriz. Para se transformar, ao inves de 

artista, em mao-de-obra gratuita, contribuindo para reduzir ainda mais os 

custos de uma produr;ao ja barateada pelos acordos com boates, bares, 

transportadoras, hoteis etc. 9 

Sao muitos os exemplos de filmes realizados em desse modo. Jose Mojica Marins 

alimentou os filmes de Ze do Caixao mantendo uma escola para atores e atrizes. 

Mas, com o andamento da produ~ao, a utiliza~ao desses expedientes semi

amadorlsticos vai cedendo Iugar a propostas mais condizentes com uma postura e 

uma imagem de profissionalismo, em que nao ha mais Iugar para "mocinhas 

ingemuas dispostas a tudo por uma apari~ao momentanea". 

0 recrutamento de tecnicos - fot6grafos, assistentes, cenotecnicos, eletricistas, 

maquinistas etc. - se fez entre os remanescentes dos estudios da Vera Cruz e 

Multifimes; outros eram egressos da TV, vindos da TV Excelsior, fechada em 1970; 

mas a massa critica ia se formando ali mesmo no calor da produ~ao. De modo 

geral, a Boca abrigava profissionais de cinema, em todos o nfveis, que foram se 

formando na pr<3tica, botando a mao na massa. Urn variado leque populacional que 

inclufa semi-analfabetos altamente qualificados, oportunistas articulados, voca~5es 

e talentos empresariais e artfsticos, arrivistas e outros incompetentes, intelectuais 

verdadeiros, artistas espontaneos, intelectuais espontaneos e artistas 

verdadeiros ... 

Investidores: comerciantes, pequenos empresarios 

Os produtores da Boca do Lixo conseguiam fazer ingressar, com certa frequencia, o 

capital de investidores de fora do meio cinematografico, cooptando comerciantes, 

fazendeiros e pequenos industriais que, nao s6 acreditavam no retorno financeiro 
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com lucros certos e rapidos, mas tambem gostavam do genero comedia 

er6tica/pornochanchada e provavelmente da ideia de tornarem-se "produtores de 

cinema" - com aquela aura (hollywoodiana) de glamour -, que significava, e 

clara, estar perto do "mundo artistico". 0 pequeno produtor (a pequena empresa) 

exibia aos investidores os mapas de rendimento dos filmes, apresentava uma atriz 

sedutora, captava recursos de fontes diversas, cedia participa\;oes e conseguia 

chegar as telas. Na Boca do Lixo, o capitalismo era mesmo selvagem. 

Claudio Cunha sempre esteve atento para a possibilidade de encontrar um "boi" 

(nome dado aos investidores capitalistas externos, na giria da Boca do Lixo). 

Depois de conseguir realizar seu primeiro filme, atraindo para os encantos do 

cinema da Boca do Lixo um investidor, Claudio atrai outro boi, um amigo de 

infancia Carlos Duque- dono de postos de gasolina -,que acabaria se tornando um 

produtor constante. Embora considere que as atrizes faziam parte da sedu~o do 

investidor - "os 'bois' queriam estar no meio da mulherada" -, Cunha julga que o 

retorno financeiro era mesmo o maior atrativo, porque "os filmes realmente faziam 

dinheiro". 

Os investidores nos projetos de David Cardoso eram um tanto diferenciados. 

Acreditaram em suas propostas, entrando como s6cios nos filmes, como Jose 

Ermirio de Moraes Filho, do grupo Votorantim; Guilherme Melao, da tradicional 

familia Melao; Gilberte Adrien; Jose Roberto Farias, do banco Bandeirantes. Eles 

entravam com uma especie de financiamento. 

David Cardoso - Com o Jose Ermirio de Moraes Filho foi muito interessante porque 

o Gilberto Adrien, que era amigo dele, fez um contato e me levou ate ele. E 

eu fiz uma planifica\;ao de quanto ele teria de entrar. Eu precisava, digamos, 

hoje em dia, de uns 200 mil reais, que seria a cota dele. E eu fui falar com 

ele na Votorantim. Entramos numa sala monstruosa, eu fui apresentado e 

ele falou: 

- De quanto voce precisa? 
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- Doutor, eu tenho 200 mil, consegui com outro s6cio 200 mil e precise de 

mais 200 mil pra fazer esse filme (era A ilha do desejo). 

- Que garantia voce me da? 

- Nao tern nenhuma, porque eu s6 tenho urn apartamento e urn fusca. Se eu 

der isso pro senhor ... Eu tenho mulher, tenho filho, nao tenho condi~5es. 

- Ta born. Sonia, vern ca. Faz urn cheque de 200 mil aqui pro ... 

- Nao, nao e assim nao. 0 senhor me da 10% agora, 20 mil daqui a urn mes, 

quando eu come~ar as filmagens, mais 30 no meio das filmagens, 50 mil ... 

- Nao. Se voce tiver que me roubar, rouba de uma vez s6. Pega o cheque de 

200 mil e vai embora daqui. 

Tanto e verdade que deu certo. Ele fez o segundo e fez o terceiro. Tres 

filmes comigo. 

0 diretor Ozualdo Candeias acredita que o modo de produ~ao da Boca foi se 

fazendo como como urn resposta ao mercado. Para ele, os filmes feitos na base do 

voluntarismo foram poucos e apenas nos primeiros anos do movimento da Boca. 

De todo modo, tern hist6rias interessantes a respeito. 

Ozualdo Candeias - Olha, filmes feitos assim, pega daqui, pega dali, foram muito 

poucos. 85% eram conscientes. Urn cinema consciente. Era industria. Agora 

tern uma coisa assim: chega urn Faissal, que foi vender queijo e rapadura Ia 

no Soberano, e saiu de Ia com urn roteiro debaixo do bra~o. Investiu, porque 

ele queria comer a estrela. Perdeu tudo. E eu ainda fui trabalhar para ele uma 

semana porque eu pensei que ele ainda tivesse rapadura e queijo, mas ele 

nao tinha mais nada e nao me pagou. 

A atra~ao que a Boca do Lixo exercia era mesmo forte. Mesmo na faixa mais 

elitizada da rua do Triunfo aparecia quem quisesse investir. Anfbal Massaini 

tambem tern hist6rias a respeito. 

Anfbal Massaini - Ate aconteceu uma coisa engra~da. Apareceram duas pessoas 

recomendadas por urn amigo, o Aramis Maia, que queriam falar comigo 
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porque pretendiam produzir filmes. Chegaram OS dois aqui, nao tinham 

marcado, o Lincoln Nascimento eo Decio ... [ dois boiadeiros de Rio Preto]. Eu 

disse: "Desculpe, voces nao telefonaram, eu nao sabia que voces vinham, mas 

eu estou de safda pra Itu, eu tenho que ver Ia um neg6cio que a gente vai 

filmar." Eu acho que era uma cena do Superfemea que ainda que precisava 

fazer. E eles foram pra Itu comigo. Eles diziam que queriam fazer alguns 

investimentos em prodU<;ao. Eu disse: "Fala baixo, se voce falar mais alto eles 

te tomam a grana. Mas eu sugiro que voces fa<;am assim: tenham uma 

pequena participa<;ao num primeiro filme, depois num segundo - dez, vinte 

por cento - e vao tentando entender como funciona e depois voces seguem a 

vida." A gente estava fazendo As delfcias da vida e eles entraram [na 

produ<;ao] nesse filme. Af, o Silvio de Abreu entra aqui no escrit6rio dizendo: 

"Porra, que sacanagem, foram dois caras Ia em casa, pedindo pra eu escrever 

um roteiro pra eles, dizendo que foi voce que mandou." Eu falei: "Pois e, 

mandei." "Quem foi que disse que eu sei escrever?" Ele conta isso nas 

entrevistas hoje. E af o Silvio escreveu o roteiro de Gente que transa, e 

convidaram o Carlos Manga pra dirigir. Eles foram pro Rio, pra ver elenco. No 

meio dessa viagem, o Manga se desentendeu com os dois boiadeiros. Af, 

voltaram pra Sao Paulo e os dois vieram falar comigo. Depois vem o Silvio 

dizendo: 

- Os caras falaram que voce disse que era pra eu dirigir o filme. 

- Foi. 

- Mas, eu nunca dirigi nada. 

- Mas eles tambem nunca produziram nada. Voce pega o Oswaldo de Oliveira 

[pra diretor de fotografia] e vai fazer o filme com o ele. 0 Carca<;a te ensina 

tudo. 
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Esses dois investidores de Rio Preto passaram de bois a "boiadeiros", pois 

continuaram a produzir. Compraram equipamentos, abriram escrit6rio e instalaram 

uma produtora, a Phoenix Filmes do Brasil. Realizaram filmes com elenco e equipe 

de qualidade: Gente que transa, Nem as enfermeiras escapam, Loucuras de um 

sedutor ... E mais uma meia duzia de filmes. Depois pararam. 

Por razoes bern realistas em face do mercado, Anfbal Massaini era urn dos 

produtores que preferia nao ter s6cios. 

Anibal Massaini - Eu nao gostava muito nao, porque de uma forma ou de outra a 

gente acabava conseguindo os recursos pra fazer. A segunda questao era que 

os filmes apresentavam resultados. Entao, para nao ser urn mau neg6cio, eu 

teria que ter a participa<;ao de investidores na propon;ao dos resultados e nao 

na proporr;ao dos custos. Entao, para que dividir urn resultado born, que ja 

propiciava investir novamente. E, ao mesmo tempo, num neg6cio de risco, 

voce tern que garantir as pessoas que aquele resultado seria satisfat6rio. 

Entao eu preferia nao contar com investidores. E os filmes come<;avam 

sempre assim: de uma ideia que surgia ja em plano de execu<;ao. 

Merchandising e apoio de prefeituras 

A inser<;ao de publicidade nos filmes da Boca do Lixo a rigor antecipa urn dos 

modos de capta<;ao de recursos para viabilizar a realiza<;ao de filmes que viriam a 

ser utilizados pela produ<;ao em geral. Diferentemente de hoje, naquele momenta 

ainda havia "preconceitos" (por assim dizer) contra estes expedientes, condenava

se essa pratica como algo nocivo ao desempenho artistico do filme. Tambem neste 

campo a Boca - com capital privado (e barbaro) - sinalizou caminhos que logo 

seriam trilhados - comercializa<;ao, merchandising, capta<;ao de recursos e baratos 

afins. 
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Mas ha exemplos radicais, que s6 a produc;;ao da Boca seria capaz de cometer. 

Como, por exemplo, o filme Os segredos das massagistas (1977), dirigido por 

Antonio B. Thome e produzido por Cassiano Esteves, da tradicional distribuidora 

Marte Filmes, "em que e usada a casa (Institute) de massagem do grupo Dr. 

Newton Ribeiro: mostrando a fachada, a portaria, a marca do grupo e, finalmente, 

a camera entra na casa, onde o ambiente e acolhedor e de born gosto. De repente, 

a narrativa e suspensa e entram na tela imagens (de um outro filme!) de uma 

cerimonia de entrega de um premio pelo Dr. Newton, proprietario do Institute em 

que se da a ac;;ao do filme."10 

A participac;;ao de prefeituras do interior e outra estrategia para reduzir os custos. 

Em geral elas oferecem hospedagem, alimentac;;ao e transporte - itens importantes 

de um orc;;amento - em troca de agradecimentos nos letreiros, algumas cenas que 

destaquem as belezas locais, a exibic;;ao de obras (e suas placas com nomes da 

administrac;;ao local), sugerindo esforc;;o de desenvolvimento economico, bern ao 

gosto da epoca. Claro que OS filmes procuravam integrar essas cenas a trama, as 

vezes com competencia, as vezes atrapalhando a narrativa. De todo modo, essa 

colabora<;ao das prefeituras era um veio a ser explorado, e ajudou bastante a 

produc;;ao da Boca do Lixo - principalmente pequenos produtores- a se viabilizar. 

Alem das prefeituras, algumas colaborac;;oes eram evidenciadas pela inserc;;ao de 

cenas na frente de agencias bancarias, hoteis, lojas, postos de gasolina etc., ou 

pela manipulac;;ao de algum produto. Do mesmo modo, procurava-se integrar essas 

ac;;oes a narrativa. Era uma especie de merchandising ainda um tanto rustico, e 

neste memento um tanto malvisto pelos setores culturais, mas que veio a ser uma 

pratica tambem largamente utilizada. 

Procurar contar com a ajuda das prefeituras implicava contrapartidas, 

evidentemente. Algumas vezes, procurando impressionar "as autoridades", o 

resultado safa adverso. Sylvie Renoldi tern uma hist6ria a esse respeito. 
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Sylvio Renoldi - Eu estava fazendo um filme cham ado Aulas noturnas. Eu fiquei em 

Sao Paulo. 0 diretor, a equipe e elenco foram para o Iugar da filmagem - uma 

cidade do interior que ia colaborar com a produ~ao. Af resolveram exibir a 

ilumina~o para o prefeito. 0 cara ligou no 220, era 110, e queimou tudo. Af o 

diretor me ligou, dizendo: "Queimou todas as lampadas." Eu falei: "Entao faz 

Aulas diurnas, porque noturnas nao vai ter mais." Af fizemos Sera que eta 

agilenta? 

A/ian~ com os exibidores e distribuidores 

Os exibidores sempre foram reticentes em rela~ao a produ~ao brasileira, ja que os 

circuitos estao montados para servir aos filmes estrangeiros, na esfera da 

distribui~ao americana, basicamente. Resistentes a reserva de mercado e 

escudando-se nas criticas as comedias er6ticas, utilizavam-se de argumentos 

contradit6rios: elas nao atrafam verdadeiramente o publico e nao ofereciam 

rentabilidade, embora o relat6rio de 1974 do INC registre que 18 salas paulistanas 

exibiram filmes brasileiros neste ano por mais de 120 dias, bem mais do que os 84 

de obrigatoriedade. Ja no final de 1973, filmes como A viuva virgem (5,7 milhoes), 

Os mansos (4.9 milhoes), Como era boa a nossa empregada (4,1 milhoes), As 

mulheres que fazem diferente e outros superavam a renda de filmes estrangeiros 

lan~ados sob intensa divulga~ao nos meios de comunica~ao de massa. 

A comedia erotica nacional vai efetivamente se impondo como uma alternativa 

importante de rendimento nas bilheterias. E, como bons comerciantes, os 

exibidores e os distribuidores percebem que o cinema er6tico e um filao/processo 

que veio para ficar e procuram se associar a produ~ao dos filmes, realimentando 

o potencial lucrative da pornochanchada. Ao inves de combater o que se revelava 

um exito indiscutivel de publico, algumas tradicionais empresas nacionais acabam 

"entrando no neg6cio". E o caso da Paris Filmes, distribuidora de filmes 

estrangeiros (em geral populares, como os de lutas marciais) e nacionais, da Marte 

Filmes, da Fama Filmes, distribuidoras que, a partir do conhecimento e da 

experiencia adquiridos na comercializa~ao, passam a investir na produ~o de seus 
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proprios filmes. Algumas empresas exibidoras, como os grupos Haway e Ouro, 

principalmente, investem em produ~ao propria (ou de encomenda) visando a 
ocupa~o dos dias de reserva de mercado para os filmes nacionais. Se o cinema 

nacional era visto como "inimigo", neste caso a estrategia usada foi a da velha 

maxima: se nao pode combat€Ho, una-sea ele. 

Trata-se, de certo modo, de estrategia semelhante a experimentada pela Atlantida 

com a produ~ao de chanchadas nos anos 1940 e 1950, em que se juntam os tres 

pilares da economia cinematografica - a produ~ao, a distribui~ao e a exibi~ao. 

Mas, neste caso, uma so empresa controla verticalmente o processo, depois que o 

exibidor Severiano Ribeiro, a partir de 1945, entra como socio. Sistema sustentado 

por (quase) tres decadas, com pronta resposta das bilheterias. 

Essa convivencia entre produtor e distribuidor/exibidor vai se aprimorando ao Iongo 

dos anos 70, tornando algumas produtoras (e produtores-investidores) uma 

especie de fornecedoras de filmes de encomenda. Galante explica. 

Norma/mente eu comeqo [o filme] como meu dinheiro. Cinema e uma roleta 

e voce joga sempre no mesmo numero, e se falha voce vai a pique. 0 que eu 

faqo e abro o jogo, porque o proprio exibidor sabe disso, e o seguinte: se urn 

orqamento fica em 3 milhoes eu fomer;;o urn de 6, porque ele e obrigado a 

pagar o meu know how, que aprendi em mais de 20 a nos de profissao. Entao, 

eu oferer;;o a fita para ele, desde que contenha, e claro, aquela coisa 

comercia! que agrade, e e!e a aceita na base dos 5 ou 6. Eu tenho urn certo 

credito porque eu entrego fi!me no prazo marcado, contrato profissionais 

responsaveis, pago a altura do que pedem e tenho filme pronto para 0 dia 

que e!e precisa cumprir o decreto. Esse e o meu sucesso. 50% e Galante; 

quem paga a minha produqao e o exibidor 12
• 

Com algumas varia~oes e propor~oes diversas, este modo de operar tornou-se uma 

especie de modelo para a Boca do Lixo, seguido por outras produtoras de filmes 

na onda do genero comedia erotica. Cabe lembrar que a Embrafilme, a partir de 
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1976, introduz a carteira de avanc;;o sabre a distribuic;;ao, entrando com os mesmos 

metodos para disputar (e ampliar) a sua fatia de mercado. 

David Cardoso - Eu nao tive dramas com OS distribuidores. Ate porque eu nao 

enchia o saco deles. Eu chegava Ia e dizia: "Quanta que eu tenho? Quanta 

que e o meu?" Porque nao adianta vasculhar. Teria de mandar alguem pra 

fiscalizar. "E que a gente pagou a publicidade e tal. .. " Aquelas coisas: 

desconta, desconta, desconta. "Ficou 40 mil". "Ta born. Entao da logo o 

cheque." Eram 40 mil, ja era muito dinheiro pra quem saiu fudido como eu, 

com nada. Entao, eu nunca tive grandes problemas. Era a Empresa Sui

Paulista aqui em Sao Paulo e o Severiano Ribeiro no Rio de Janeiro, para 

distribuir meus filmes. Com uns eu tive urn pouco mais de sorte, com outros, 

menos. Mas eu nao tive parcerias com distribuidoras, ou exibidores. Eu fazia 

o meu produto proprio, com parceiros particulares. Depois, sozinho. 

E importante ressaltar que a legislac;;ao protecionista incluiu, durante certo tempo, a 

retenc;;ao de parte da remessa de Iueras, com o incentivo ao investimento desses 

ativos no processo produtivo do cinema nacional. Desse modo, alguns dos grandes 

grupos estrangeiros aqui instalados passam a realizar filmes no Brasil. Por 

exemplo, a CIC - Cinema International Corporation, do truste americana Gulf and 

Western, que absorveu a Paramount e a Metro, controlando inumeras salas pelo 

pais, resolve investir em pornochanchada produzindo, distribuindo e exibindo, em 

1975, filmes como Tangarella, a tanga de crista!, dirigido por Luiz Mario Campello 

Torres, com J6 Soares, Alcione Mazzeo e Jardel Filho encabec;;ando o elenco, e 

Motel, dirigido por Alcina Diniz, com elenco all-star (devido a televisao), com 

Carlos Eduardo Dollabela, Bibi Vogel, Ary Fontoura, Suely Franco, Maria Lucia Dahl, 

Tania Scher, Monique Lafond e outros. Em 1976 produz 0 pai do povo, de J6 

Soares. Os filmes foram fracassos retumbantes, para o que Carlos Reichanbach 

tern uma explicac;;ao. 

Carlos Reichenbach - Eles estao interessados que o teu filme nao de certo. Naquela 

epoca, eles produziram uma serie de filmes, inclusive pornochanchada. A 

246 



Columbia produziu Motel, urn fracasso fenomenal. Fez urn filme com o Jo 

Soares, 0 pai do povo, outro fracasso fenomenal. Eles produziram fracassos 

para serem fracassos. Eles nao estao absolutamente interessados em que o 

filme nacional de certo. Sempre foi assim. 

Censura 

A Censura esta aqui incluida, como parte das praticas de produ~ao porque, de fato, 

ela acabou se tornando uma co-produtora (estetica e economica) ao "contribuir", 

com suas proibi~oes, para o aparecimento de iniciativas criativas para contornar os 

cortes, transpor as interdi~oes. 

Como vimos, associava-se a pornochanchada ao regime ditatorial. Ela teria sido urn 

subproduto da Censura por, pelo menos, duas abordagens: a primeira, o regime, 

policiando as expressoes artisticas de qualidade (em geral, politizadas), acabav por 

abrir as comportas para a produ~ao da Boca do Lixo (em geral, erotizadas). Algo 

como: politica nao pode, sexo pode. A segunda, ao vigiar (e punir) os filmes que 

"continham" erotismo contribuia para criar expectativas, para aumentar a 

curiosidade, o que resultava em maior faturamento. 0 cinema da Boca do Lixo teria 

sido, assim, beneficiado pelo memento hist6rico, nao tendo concorrentes, por for~a 

da censura, alcan~ou sucesso de publico. 

Esse raciodnio e equivocado. Os filmes politicos e os filmes er6ticos nao eram 

necessariamente concorrentes. Os segmentos de publico interessados no consume 

. de urn e de outro eram diferentes. A produ~ao e o pessoal da Boca do Lixo nao 

tinham nenhuma rede social de prote~ao, enquanto que a produ~ao (politizada) e o 

pessoal engajado (no jargao da epoca) contava com a midia, for~as organizadas 

etc. De todo modo, havia a cria~ao de um "clima" em rela~ao a pornochanchada, 

sugerindo que mesmo que o regime nao a quisesse, ela acabava servindo, 

distraindo o povo dos problemas e de suas causas sociais, politicas e mesmo de 

comportamento, oferecendo banalidades. 
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Nao cabe aqui tentar decifrar a logica das ac;oes da Censura em relac;ao aos filmes, 

mas cabe expor situac;oes que, com certeza, revelam a logica de urn regime que 

elege a censura como interlocutora entre o poder e a industria cultural. Em geral, a 

maioria dos problemas que produtores e cineastas da Boca tiveram com a Censura 

eles consideram completamente artificiais, maneiras paranoicas de criar problemas 

com produtos/discursos que nao entendiam ou que, par irreverencia, tentavam 

distender os cordoes do controle. Criou-se, grosso modo, uma instancia de 

negociac;ao entre urn setor economico (de bens culturais) e urn regime ditatorial. 

Os depoimentos a respeito, se prestam, em geral, a urn tratamento dramaturgico. 

Claudio Cunha - Nao tenho a menor duvida. Era pra arrebentar com o filme. 0 

Vitimas do prazer tinha dois "merda". 0 cara disse: 

- Corta urn. 

- Qual merda o senhor quer que eu corte? 

- Voce e que ve. 

- Entao, eu nao entendo. Ou a palavra e atentatoria a moral e aos bans 

costumes ou nao e. Eu nao entendo. 

Entao, eu tive uma briga feia. E naquela epoca voce nao podia brigar. 

Guilherme de Almeida Prado - Mas existia uma outra questao que tam bern segurou 

a Boca do Lixo que era a censura. [ ... ] Porque o cinema americana e 

hegemonico no Brasil, ele manda no Brasil; a gente s6 consegue entrar nos 

nichos nao aproveitaveis. [ ... ] Entao o cinema brasileiro fazia urn cinema que 

nao era tao pornografico. Ele ia no limite da censura. Era urn cinema que, no 

fundo, com excec;ao de alguma comedia italiana, nao tinha concorrente. 

Havia uma fatia ali do mercado que era s6 do cinema brasileiro, uma fatia 

erotica, porque o erotica de fora estava muito avanc;ado, nao passava na 

censura, ou quando passava vinha tao cortado que nao sobrava nada. 

0 diretor David Cardoso admite ter sofrido com a censura, mas o produtor - como 

muitos - louva os lucros que teve com a inflexibilidade do regime na aplicac;ao das 

leis protecionistas. Interessante observar que o gala foi urn dos mais espertos 
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produtores para fazer o uso comercial da censura acreditando no refrao: o proibido 

e 0 que todo quer ver. 

David Cardoso - Todos os filmes tiveram problemas. Mas eu tenho saudade do 

regime militar. [ ... ] 0 cancer da Censura Federal chamava-se Solange 

Hernandes. Foi a pior mulher que teve dentro da Censura. Eu cheguei Ia e 

ela disse: 

- Senhor David Cardoso. 0 senhor e urn homem tao bonito, seu tipo, por 

que voce nao faz urn filme igual ao dos Trapalhoes? 

- Eu fat;o. Eu ja estou ate pensando em fazer, mas e que eu estou pedindo pra 

eles fazerem urn filme igual ao meu, proibido pra 18 anos, e o Renato nao 

quer. Porque o meu genero e esse. 

- Mas que tipo de educat;ao o senhor da pro Brasil? 

- Todos. Eu pago o meu imposto. Eu nao sou professor, doutora. Agora, o 

governo e que tern que pegar o meu dinheiro e fazer escolas. Eu sou urn 

comerciante. Eu nunca entrei na casa de ninguem. 

- Mas essas fotos nao pode. 

Af eu bolei urn neg6cio. Setal foto nao podia, vamos fazer o seguinte: eu vou 

sujar ela todinha. Entao, em vez de eu fazer o biqufni certinho, eu punha uma 

tarja preta que ficava maior que a fotografia. Eu sara as 3 horas da 

madrugada, urn produtor ja famoso, com bone e 6culos, e punha cartazes nos 

muros. Eu, meus filhos e amigos, colando tudo. Eu tinha tesao. 

Anfbal Massaini -A censura prejudicou muito A superfemea, que teve 23 cortes. Eu 

me lembro que o doutor Rogerio Nunes rasgou a marca de agua da republica 

e me deu urn papel, dizendo: 

- Vai Ia, faz esses cortes (eram cinco), e volta aqui. 

- Eu nao estou entendendo. Se e pra fazer esses cortes, porque eu tenho que 

voltar aqui? 

- E prate proteger. 

- Proteger de que? 
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Vim, fiz os cortes e voltei. Dei entrada no filme outra vez. E veio outro papel, 

em vez de cinco, passaram para 23 cortes. 

- Dr. RogEkio, eu nao estou entendendo. Aumentou? Parece uma lista 

telefonica! o senhor viu o filme, Dr. Rogerio? 

- Nao, eu nao vi. 

- Olha que absurdo: cortaram do filme a expressao "olha o meu peru". A 

atriz pergunta: "quer ver o meu peru?" Af aparece um peru, uma ave. 

- Mas voce quer me dizer que nao vao rir disso? 

- Mas e Claro, e pra rir mesmo. 

- E porque estao tirando alguns filmes de cartaz (Mimi, o metalurgico; Sacco 

e vanzetti e outros). As distribuidoras ja fizeram c6pias, esses filmes ja 

estavam em exibi<;ao, e foram retirados. Entao, para que voce nao corra 

risco, depois desses 23 cortes pode ter certeza que nao vai ser retirado. 

Af ficou um filme dificil de entender. 

Matilde Mastrangi - Minha primeira cena de sexo em cinema foi nesse filme 

[Emanue/le tropical, 1977]. Eu transava com um homem e uma mulher. Eu 

representava uma lesbica, tinha um caso com a Selma Egrei, s6 que a 

Censura nao permitiu. Eles censuravam antes, voce sabe, ne? Entao, quando 

a gente estava na cama, e tinha cena de sexo, eu ficava de frente e ela ao 

meu !ado. Entao, quando eu falava, a camera focava em mime desfocava ela; 

quando ela falava, eu ficava fora de foco e focava ela. [ ... ] A gente estava 

juntas mas nao podia estar perto. Estavamos juntas na cama, no plano geral. 

Mas quando a camera aproximava ... 0 len<;ol cobria tudo. 56 aparecia peito. 

Naquela epoca nao podiam aparecer OS dois peitos de frente, SO um de cada 

vez. Nesse filme isso fica bem claro. A Censura pegou pesado nesse filme por 

ser em cima do filme Emanuelle, tido como forte. Pra mim foi diffcil fazer a 

cena de sexo com um homem, porque pela primeira vez eu tive de ficar nua, 

de calcinha. 0 lenc;:ol me cobria ate aqui, mas eu tinha que ficar em cima dele, 

ele em cima de mim. Foi muito constrangedor. 
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Processo inflacionario 

E importante situar historicamente, no contexte da economia do pais, essas 

relac;;oes entre produc;;ao e distribui<;ao/exibi<;ao. Urn motivo forte para essa venda 

antecipada ao distribuidor era a corrosao da expectativa de lucro pelo processo 

inflacionario. Uma empresa produtora podia ceder participa<;ao as empresas 

distribuidoras para viabilizar a realizac;;ao do filme - o que era "natural" na 

montagem de uma produc;;ao. Porem, quando a taxa inflacionaria atinge indices 

elevados, a partir do inicio dos anos 80, o produtor necessita recuperar com 

rapidez ainda maior seu investimento, na tentativa de evitar a corrosao dos lucros. 

Como aponta Sim6es13
, "a saida entao, para algumas empresas, e uma s6: vender 

a pre<;o fixo. Numa aritmetica simplista: se foi gasto 1 milhao de cruzeiros, por 

exemplo, tenta-se vender por 3 milhoes para o exibidor, e isso inclui a renuncia 

total aos direitos sobre o filme." 

Alem do aumento brutal (e continuado) do prec;;o do material virgem - importado e 

cotado em d61ar -, a produc;;ao da Boca do Lixo tern de conviver com a expectativa 

de lucratividade corroida pela infla<;ao, que tambem ameac;;a a coragem para 

investir. Na virada dos anos 1980 come<;a-se a perceber que uma nova situac;;ao 

esta se desenhando: a produc;;ao continuada, o "cinema-pauleira", feito com rapidez 

e imediatista tern seus dias contados. 

Negociar;iio sa/aria/ 

David Cardoso - Iche! 0 cara que nao pagava?! Deixava pra pagar depois da 

dublagem?! Nossa! Mas o meu neg6cio era o seguinte: "Voce quer ganhar 

quanto?". Digamos, hoje, 10 mil reais. Eu dizia: "Eu nao tenho. Tenho dois." 

"Ah, dois nao da." "Entao, deixa. Dois eu tenho. 56 que os meus dois voce 

recebe." Entao, eu sempre primei pelo combinado ... Chorava ate o ultimo 

memento, mas depois que ta combinado, acabou. Nao fico com o dinheiro de 

ninguem nao. Eu dividia o pagamento. Por exemplo, 9 mil reais: eram 3 mil 

na assinatura do contrato, 3 mil quando o filme terminasse e 3 mil na 
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dublagem. As vezes acontecia de um cara nao poder dublar... Eu ja planejava 

assim. 

Como sempre, o paradigma da prodw;;ao da rua do Triunfo era A. P. Galante, que 

relata: 

Eu sou um camarada que da mais trabalho ao pessoal de cinema. E lanr;;o 

muita gente nova. [ ... ] Eu nao pago pouco, pago dentro da verdade do 

cinema brasileiro. Se voce ve a tabela do Sindicato, eu pago sempre 2 mil, 3 

mil a mais da tabela. Eu sou o unico que tenho uma carta do Sindicato dos 

Atores dizendo que 0 unico camarada que paga OS impostos, que paga tudo 

direitinho chama-se A. P. Galante. Eu tenho a carta e esti!J no boletim deles. 

Voce ve: o meu escrit6rio e vazio de pessoas que vem receber. Porque acabou 

o filme, eu pago, e tenho caixa para pagar. Eu vendo 50% para nao ter 

amolar;;ao. [Eu tenho] quatro pessoas na equipe [de prodw;;ao]. Eu pego duas 

de produr;;ao de cinema e duas da ECA. Eles estao querendo praticar. Entao eu 

dou uma ajuda de custo. Isso e em todo filme, eu tenho duas ou tres pessoas 

aprendendo. Sempre tenho gente que vem aqui e pede. Nao pago salario de 

profissional porque nao e, mas dou todas as condir;;oes de um profissional. 

Pago os direitos, tudo direitinho14
• 
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NOT AS 

1 Cf. Janet Steiger, "The Hollywood Mode of Production to 1930", in Brodwell, David, 

Steiger, J. e Thompson, Krisitn, The classical Hollywood Cinema - Film Style & Mode of 

Production to 1960, Nova York, Columbia University Press, 1985. Apud J. M. Ortiz Ramos 

(1995). 

2 Influente desde o Cinema Novo, naquele memento bancado pelas agencias estatais 

INC/Embrafilme. Esta divisao e tambem proposta pelos "intelectuais" da Boca, em 

entrevistas, na revista Cinema em Close Up etc. 

3 Cf. J. M. Ortiz Ramos (1995, p. 22). 

4 Idem, p. 16. 

5 Idem, p. 20. 

6 Cf. Trevisan (1982, p. 71). 

7 Idem, p. 75. 

8 J.M. Ortiz Ramos (1995, p. 25). Entrevista com A. Meliande, IDART, 1979. Meliande 

iniciou carreira na Herbert Richers, nos anos 60, com o diretor Ruy Santos. 

'Cf. Simoes (1981a, p. 35). 

10 Idem, p. 27). 

11 Cf. Trevisan (1982). 

12 Cf. Simoes (1981a, p. 29). 

13 Idem, p. 24. 

14 Cf. Trevisan (1982). 
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Apresenta~o 

Este volume reune 16 depoimentos de profissionais, que procuram abarcar 

diversos aspectos da "industria cinematografica da Boca do Lixo", ou, se 

preferirmos, do ciclo da Boca do Lixo. Como um copiao que vai servir a 
montagem de um documentario, os textos que se seguem foram editados 

apenas de modo a suprimir as redundancias (as tomadas repetidas), as 

pausas, os excessos e as divaga\;5es, com vistas a torna-los mais fluentes. As 

respostas estao praticamente na integra, mantendo-se o tom coloquial dos 

depoimentos, o mais perto possfvel de uma conversa, de um bate-papo 

mesmo, do qual podem ser desentranhadas multiplas percep\;5es. Como um 

documentarista que, subitamente, sem camera e sem filme, se ve na condi\;ao 

de ter de utilizar um gravador e transferir para o papel as impress5es dos 

depoentes, suas express5es facials ou corporals e suas enfases, procurei 

deixar que os textos resultantes imprimissem a impressao e expressassem a 

expressao, sem redundancias. 

A utiliza\;aO de entrevistas nos varios campos da produ\;ao do conhecimento e 

controversa. Tem suas contradi\;5es, meritos e demeritos. Para entrar nesse 

terreno movedi\;O, valho-me dessas considera\;5es (de Renato Ortiz): 

"Trabalhar com testemunhos nao deixa de ser problematico. Os 

historiadores e os antrop61ogos sabem bem disso. A lembran\;a diz 

respeito ao passado, e quando ela e contada, sabemos que a memoria se 

atualiza sempre a partir de um ponto do presente. Os relatos de vida 

estao sempre contaminados pelas vivencias posteriores ao fato relatado, 

e vem carregados de um significado, de uma avalia\;ao que se faz tendo 

como centro o momenta da rememora\;ao. [ ... ] 0 presente age como um 

filtro e seleciona peda\;OS de lembran\;as, recuperando-as do 

esquecimento. Ao trabalharmos os testemunhos dos atores sociais das 

esferas culturais, evidentemente vamos nos deparar com problemas 
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ancllogos. 0 passado e descrito muitas vezes em termos romanticos, 

como se os indivfduos vivessem um tempo aureo no qual tudo era 

permitido. As lembran~as vem carregadas de uma nostalgia que 

compromete uma avalia~ao do perfodo. Claro, nao se pode deixar de 

levar em considera~ao que os testemunhos trabalhados foram ditados 

"hoje"; o passado se refere, portanto, a um momento da juventude das 

pessoas, o que de alguma forma as leva a perceber como algo idflico." 

(Renato Ortiz, A moderna tradit;ao brasileira, p. 78) 

Nas entrevistas, busquei alimentar essa tensao entre o passado e o presente e 

dela retirar uma contribui~ao para o "entendimento" do processo vivido pela 

comunidade cinematografica da Boca do Lixo. Aos entrevistados, propus que 

lan~assem um olhar afetivo e crftico sobre "aquele tempo", provocando 

cora~oes e mentes a refletir generosamente sobre o passado com os olhos do 

presente - com toda a carga que a distancia no tempo pode acrescentar. 

A partir da rememora~ao dos depoentes, portanto, foram sendo estabelecidos 

recortes num inventario existencial filtrado pelo "momento" psicol6gico do 

entrevistado - como cada um trabalha e atualiza a sua visao "romantica e 

idflica" dos fatos experimentados. Uma certa nostalgia, emo~ao inevitavel, 

ronda os depoimentos e se expressa na medida do temperamento de cada um. 

E nesse reencontro dos depoentes com o passado que buscamos sua 

humanidade. Nao se trata da procura de verdades factuais, mas de um 

resgate, em que vozes singulares vao revelando, atraves de percursos de vida, 

uma rede de aspectos sociais, economicos e culturais do desenvolvimento de 

uma "comunidade". A do cinema da Boca do Lixo. 
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Jean-Claude Bernadet 

Quais foram as suas relar;i5es com a Boca do Uxo? 

Fui a uma festa, uma vez. Trabalhei - fiz urn pequeno papel - num filme do Joao 

Trevisan, Orgia ou 0 homem que deu cria. Rz a primeira versao da montagem de 

Gamal, o deliria do sexo, de Joao Batista de Andrade. No inicio dos anos 60 eu tive 

uma balsa para fazer uma pesquisa sabre a chanchada, e eu fazia isso no escrit6rio do 

[Luis Sergio] Person, que era na Boca. Ele tinha urn projetor 16 mm. e eu projetava 

os filmes Ia. De vez em quando eu ia ao Soberano, mas pouco. 

Voce tinha contato com esse pessoal mais marginal, uma especie de elite intelectual do 

infcio da Boca? E com os filmes? 

Na realidade, havia varies cinemas na Boca do Lixo. Indiscutivelmente, havia urn 

cinema culto, erudite, feito por pessoas que estavam em inicio de carreira, cuja 

finalidade era fazer urn cinema diferente, agressivo, em busca de linguagem, que 

continha bastante de experiencia. Essas pessoas, embora quisessem ter os seus filmes 

na tela, nao visavam ao Iuera como finalidade principal. Eu acho que a articular;ao se 

deu da forma seguinte: os filmes eram muito baratos, os realizadores conseguiam urn 

dinheiro que em geral nao ultrapassava a filmagem. Uma vez terminada a filmagem, 

eles estavam sem dinheiro, quando nao endividados. Neste momenta os produtores 

retomavam os filmes quase que pelo valor das dividas, porque eles precisavam de 

filmes para cumprir a lei de exibir;ao compuls6ria. Eu acho que essa foi a articular;ao 

entre essas duas camadas. Sendo que ha casas diferentes, como o [Carlos] 

Reichenbach e o [Ozualdo] Candeias, que conseguiram desenvolver uma 

cinematografia com sua marca estilistica, com sua personalidade, no seio da Boca, o 

que nao aconteceu com outros. E por parte do pessoal da Boca, uma pessoa como 

Jean Garret, que tinha veleidades culturais e que, tempos depois, nos anos 70, pediu 

urn roteiro ao Trevisan, A mu/her que inventou o amor- o que marcava uma vontade 

de se aliar a outra camada de pessoas -, e fez urn filme com muito cuidado mas que 

talvez nao tenha convencido totalmente. 
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Voce acha que o cinema da Boca do Uxo e produto da reserva de mercado? Ela e uma 

industria de fundo de quintal que nasce para responder a uma necessidade de fllmes 

no mercado? 

Eu acho que sem essa lei dificilmente terfamos uma Boca do Lixo. Diferentemente do 

resto da produ\:aO, que era financiada ao nivel da produ\:ao, eles nao tinham esses 

recursos. Eles tinham que investir e a possibilidade de reaver o capital provinha da 

exibi\:aO proporcionada por essa lei. Esta situa\:ao e que permitiu que eles, 

diferentemente dos outros produtores, se associassem aos exibidores. 

A sua tendencia como crftico e sempre procurar o autoral. Como nao houve talento, 

nesse sentido, na Boca do Lixo, este seria, a seu ver, um movimento pouco 

significativo. E isso? 

Nao. Eu nao acho isso. 0 que ocorre e que ha uma tradi\:aO critica, de historiadores, e 

refor\:ada ainda pelo fato de que, no meio dos anos 60, quando as revistas culturais 

desaparecem, os principais criticos e historiadores passam para as universidades, com 

a criac;ao das escolas. Aqui em Sao Paulo, eu e o Ismail Xavier- para dar um exemplo 

- trabalhamos com os autores - Bressane e Sganzerla, Glauber Rocha, Joaquim Pedro 

etc. -, deixando de lado o que podemos chamar de cinema de mercado. E nao s6 com 

relac;ao a Boca. Ate aparecer o livro do Sergio Augusto nao havia nenhum estudo 

substancial sobre a chanchada. Eu comecei a fazer um, mas as circunstancias fizeram 

com que eu nao fosse adiante - eu ia trabalhar sobre enredos e personagens. 0 ciclo 

do canga~o tambem nao mereceu estudos. Quer diz-er, havia uma postura de deixar de 

lado o cinema de mercado em geral. E nisto entrou a Boca. Isso foi apontado pelo 

Jose Mario Ortiz como uma falha seria, uma limita~o dos trabalhos criticos e 

hist6ricos, e concordo plenamente com ele. 

Isto nao quer absolutamente dizer que eu despreze esse cinema, embora eu deva 

· dizer que, em media, eu nunca tive prazer em assistir. Nem os westerns, nem as 

pornochanchadas. Eventualmente, uma ou outra cena. 

0 que eu detectava como sendo posi~6es muito moralistas me desagradavam. Eu 

cheguei a fazer algumas pequenas experiencias com operarios. Eu passava os filmes -

pornochanchadas - e depois n6s conversavamos, para ver o que eles estavam 

apreendendo. Eles estavam apreendendo coisas que eu nao estava. E as que eu 
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apreendia, eles as interpretavam diferentemente. Entao, eu fiz alguns testes deste 

tipo, mas nunca cheguei a transformar isto em texto. 

Estas coisas que voce diz se referiam a sexo e comportamento, ou a uma leitura 

polftica? 

Girava em torno de sexo e comportamento. Nos tinhamos uma tendencia a ver nos 

filmes atitudes muito moralistas, valores ate retrogrades, enquanto eles as viam como 

liberta\;ao sexual, um meio de escapar de um moralismo, das tensoes. Certa coisas 

que eu dizia a respeito de como tratavam as mulheres nao marcavam muito. 

Hoje voce pensa do mesmo modo? 

E dificil dizer isso. Faz quase um quarto de seculo. Mas eu nao estou muito curiosa em 

rever estes filmes. Isto nao tern nenhum significado alem do fate de que eu 

pessoalmente nao estou interessado em rever estes filmes. 

A Embrafilme tinha em seu ideario contemplar os autores. Ela fazia uma polftica dos 

autores. A Boca, ao contrario, tinha uma polftica de produtores. E isso? 

Eu ache que sim. A Boca se defrontava com o mercado. Essa e a grande diferen\;a com 

a chanchada: a chanchada da Atlantida estava apoiada num sistema de exibi\;ao, numa 

rede fortissima de cinemas; o pessoal da Boca nao tinha esse circuito. Eu penso que foi 

uma experiencia muito diferente da Embrafilme e, no quadro do cinema brasileiro, 

original. 

Uma das coisas que me chama atenr;ao naquela produr;ao e o enfrentamento da 

produr;ao estrangeira. Havia uma relar;ao com o imaginario cinematografico. 

A Boca dia/ogava com o mercado e nao com a realidade brasi/eira. 

E uma atitude de copia de modelos. E copia degradada de modelos. Nunca houve 

nenhum Sergio Leone, que tern filmes muito bonitos, e um cara que tern um estilo, 

nem que seja um estilo de costureiro, mas e um estilo. Um cara como o [Pier Paolo] 

Pasolini, que tambem teve uma proposta dentro do genero [western] ... , que no Brasil 

se assemelharia a proposta do [Leon] Hirszman, quando ele [produziu pela Saga 

9 



Filmes, em sociedade com Marcos Farias] A vingan~a des 12 (Marcos Farias, 1969) e 

Faustao (Eduardo Coutinho, 1970) ... 

A ideia era que se podia usar o genero, o tipo de estrutura de produ~ao, porem 

contando historias que, ao nivel politico e moral, fossem mais significativas. Essa era 

a atitude do Hirszman, que nao durou muito tempo. Ache que foram uns tres filmes 

produzidos. Era uma tentativa de se fazer um cinema popular que se enquadrasse no 

genero mas que, digamos assim, nao fosse apenas divertimento. Um cinema que 

tivesse um certo conteudo mais respeitavel. Isto, na Boca, nunca - que eu saiba -

aconteceu. A nao ser, talvez, per parte do Ody Fraga, que tinha uma posi~ao mais 

elaborada sobre questoes de classe media etc. Mas eles nao conseguiam produzir nada 

ao nivel do spaghetti, e nem poderiam, porque nao tinham realmente uma linha de 

produ~ao, em que voce usa os mesmos atores, a mesma cenografia, com poucas 

varia~oes. Tem filme que tem enxerto de filme Italiano, um plano isolado de cavalos 

despencando num barranca. Eu tenho quase certeza de que nao havia condi~oes para 

fazer lsso. E nao era nenhuma cita~ao. 

Voce nao acha que havia um certo preconceito das elites com os filmes, por eles 

tratarem de sexo e sexualidade nas classes populares? 

Nao sei de onde vem essa expressao pornochanchada. Chanchada quer dizer 

degrada~ao, coisa malfeita. Houve um memento em que se falava em comedia erotica. 

Miguel Borges preferia chamar de comedia fecenina. Nao sei de onde vem, quem 

batizou, o fate e que a expressao pornochanchada pegou. E pouco provavel que venha 

do proprio pessoal da Boca, porque e usual que os nomes de ciclos, des movimentos, 

nao provenham de quem produz. Cinema Novo, per exemplo, e uma expressao 

cunhada per um inimigo do Cinema Novo. Nouvelle Vague provem da imprensa. Os 

impressionistas nunca chamaram de impressionistas a si proprios. Sempre e uma 

expressao que vem de uma area de fora, as vezes ate de oposi~ao, que acaba se 

fixando. 

0 termo cinema marginal era francamente rejeitado pelo Julio Bressane e o 

Sganzerla, que nao queriam. Houve uma tentativa, no Rio, de substituir tanto Cinema 

Marginal quanto udigrudi per uma outra expressao, mas nao se conseguiu. 0 fate de a 

expressao se sedimentar tambem e revelador, mesmo que ela nao seja adequada. E 

no case da pornochanchada, eu ache que a ideia era de degrada~ao, de que nao se 

trata de um cinema pornogratico mas que tende a isto. E ao associar este dois termos 
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- porno e chanchada - retomar a ideia da chanchada des anos 50, que era urn cinema 

malvisto pelas elites. 

Esse carimbo nao era tambem porque a pomochanchada estava disputando espa~;o de 

exibi~;ao como cinema cultural? Ela se toma, de fato, um concorrente num ambiente de 

reserva de mercado. 

A mesma coisa se dizia do Cinema Novo em relac;ao a Chanchada. Isto e de uma 

falsidade total, porque a emergencia do Cinema Novo coincide com a decadencia da 

chanchada. E o Cinema Novo nunca teve publico. Per outre lade, a questao e que o 

cinema da Boca, qualquer que fosse o genero, nao se dirigia ao publico que poderia 

eventualmente apreciar o cinema dito culto. Portanto, as camadas eram diferentes. 

Nessa primeira metade des anos 70, vendo as estatisticas, observa-se que a cota 

minima foi varias vezes ultrapassada. No compute geral do ano, as salas - o Maraba, 

per exemplo - ultrapassaram bastante o mfnimo exigido. Portanto, havia urn 

mecanisme que possibilitava ir alem da lei. A partir do memento em que houvesse 

publico suficiente para sustentar essa produc;ao, a lei poderia se tornar desnecessaria. 

Portanto, isto nao rechac;a outre cinema, s6 que esse outre cinema tinha pouca gente. 

A nao ser uma produc;ao carioca como Dona Flor, A dama do lota~;ao etc. Mas, em 

geral, os filmes nao se sustentavam. 0 que ha e que eles - a Boca - tendiam a falar 

isso porque se sentiam desprezados pela Embrafilme, pela critica. Apesar de que essa 

hist6ria da mfdia talvez pudesse ser revista. 

Essa produ~;ao tinha espa~;o na mfdia, em jornais como o Noticias populares ... 

Exatamente. Isto e urn pouco a hist6ria do Khouri, que vivia dizendo que foi 

injusti<;ado etc. Mas se voce for ver objetivamente, consultar documentos, fica 

evidente que o Khouri nunca foi desprezado, a nao ser per alguns crfticos, dentre os 

quais eu. Ele tinha o apoio des grandes jornais, a critica d'O Estado de Sao Paulo, 

Rubem Bicifora, Ely Azeredo, Muniz Viana. 

Muitas pessoas, inclusive pessoas des a nos 50, da chanchada, ansiavam per 

reconhecimento cultural, urn anseio que provem de urn fetichismo cultural. Nao e que 

todo filme culto seja maravilhoso, nem que todo autor seja extraordinario. Nao e nada 

disso. Sao atitudes muito fetichistas. 0 pessoal da Boca do Lixo poderia ter uma 

atitude diferente: "Nos estamos fazendo pornochanchada. Tude bern. 56 que nos 
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temos mais publico do que voces. Nos falamos mais com a sociedade brasileira do que 

voces." Houve um certo complexo de inferioridade que eu acho que deve ser tratado 

mais como um fenomeno social, de mentalidade, do que como uma situa~ao de 

mercado. Ha muitos escritores, por exemplo, que dizem isto. Nao estao 

envergonhados em vender. E sabem que vendem, mesmo sabendo que sao julgados, 

literariamente, como mediocres. Eles sabem que falam com seu publico. Isto e dificil 

de encontrar em cinema, pessoas que sao desprezadas pela elite mas que se afirmam 

pela quantidade de publico que tem, que significa que o contato existe. 

Na chanchada, por exemplo, alguns se sentiam inferiorizados. Watson Macedo, por 

exemplo, tinha uma magoa per nao ser reconhecido. Ele queria fazer um cinema mais 

nobre. E chegou a fazer, em 1952, um filme serio, um melodrama, que foi um 

fracasso. 

Nas entrevistas e recorrente o comentario que todos os filmes tiveram problemas e 

que "fizemos o nosso melhor dentro das condir;oes possfveis'~ 

E um discurso de inferioridade. E um problema social. Uma elite vista de uma forma 

fetichista, sem nenhuma capacidade de fazer uma critica a essa elite - que nao e nada 

brilhante. (A Boca] nem consegue perceber que uma grande parte dos filmes [do 

cinema "culto"] nao sao bons, que mesmo os bons sao fracassos de publico. [Os 

cineastas da Boca do Uxo] poderiam ter tido uma atitude mais segura em rela~ao a si 

pr6prios. 

Sea crftica fosse mais generosa nfio teria sido diferente? 

Mesmo a crftica e in6cua, porque o publico com o qual a Boca se relacionava nao se 

importava com a critica. Nao era porque o Almeida Salles ou eu fizessemos algum 

elogio que mudaria alguma coisa. Quando eu fiz critica de pornochanchada, des filmes 

do Rovai, eu assumi totalmente a postura do Rovai, que eu acho que fazia um bom 

cinema. Era muito interessante aquilo que ele fazia. Deu um rebu aquilo, mas um rebu 

dentro da elite, dentro da profissao. Nao houve nenhuma repercussao no publico. Esse 

texto que eu escrevi nos a nos 70, no jornal Opinifio, foi reproduzido por estudantes da 

USP ha pouco tempo, um ano atras. Eles dizem que a postura desse texto e uma 

postura correta etc., mas isto continua dentro da elite, uma elite muito 

profissionalizada - cineastas, crlticos, historiadores etc. 

12 



E veja, qual foi a tentativa do Garret? Foi chegar a uma produ\;aO mais nobre. Mulher 

objeto etc. Ter uma melhor produ\;aO. 56 que o cinema marginal, com atitudes 

culturais mais seguras e mais afirmativas faziam filmes com muito menos dinheiro, 

nem per isso diziam "estamos fazendo cinema ruim, vamos fazer melhor." Nao. Eles 

diziam: "Este eo cinema que estamos fazendo, estamos trabalhando com isso." Era 

uma postura que provinha de uma atitude bastante afirmativa e nao gerava nenhum 

sentimento de inferioridade. Eu ache que ha essa questao, certamente uma questao 

brasileira muito antiga. Essa elite que acha que conseguiu impor a sociedade que s6 

ela faz cultura, s6 ela faz boa cultura. Portanto, essas pessoas ditas culturalmente 

inferiores nao tern uma visao crftica dessa elite, e fetichizam os filmes - que eles nao 

gostam, inclusive - porque, afinal, "e a arte". Eu nunca ouvi coisas desse tipo do 

Candeias, per exemplo. Ele e o Reichenbach nao sao tipicos da Boca. Mesmo que, 

algumas vezes, o Candeias tenha feito produ\;oes tipicamente da Boca, com David 

Cardoso etc. Mas havia da parte dele uma atitude afirmativa de urn certo tipo de 

cinema que e proprio dele e que produziu filmes bastante espantosos. 

E possivel dizer que havia um modo de produr;fio da Boca do Lixo? 

Eu nao consigo te responder. Eu precise ir urn pouco mais Ionge: quem tinha 

equipamento, quem tinha equipe fixa? Saber as diferen\;as entre as produ\;oes, de 

contratos com atrizes. E sobre isso eu nao sei te responder. 

A gente poderia chamar esse conjunto de filmes rea/izados na Boca como o fi/me 

popular brasi/eiro? 

A minha resposta e negativa. Porque a palavra popular tern significa\;oes multiplas. 

Num texto do Hauser, ele trabalha a questao do popular, mostrando os [seus] varies 

uses. Per exemplo, e popular a arte produzida pelo povo, que as elites 

frequentemente chamam de folclore. Em outras faixas, e popular, no sentido 

americana, a arte que tern grande publico, mas que nao e necessariamente produzida 

pelo povo; ao contrario, a grande empresa e que faz produtos, filmes. E outra op\;ao: 

e popular, independentemente da forma de prodU\;aO - feita pelo povo OU per grandes 

empresas -, a arte que tern uma significa<;ao sociopolitica popular, que e mais ou 

menos o conceito a que se apegou o Cinema Novo. Nao era urn cinema produzido pelo 

povo, nao era urn cinema popular no sentido de grande repercussao, mas era popular 
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no sentido das suas inten\;6es, das suas significa\;6es sociopoliticas. Eu ache que a 

palavra popular tem sentidos demais - conforme o seu uso nesta ou naquela epoca, 

por esta ou aquela corrente ideol6gica - pra voce poder chamar esse cinema de 

cinema popular. Isso, independente do fate de que as pessoas que o faziam tinham 

uma origem popular - vinham, em geral, de camadas pouco abastadas, pouco cultas 

e [de que] o publico que assistia esses filmes era um publico de cinema do centro da 

cidade - empregados, pequenos funcionarios, operarios ... Explicando neste senti do, e 
possfvel [caracterizar o cinema da Boca como um cinema popular] , mas ao rotula-lo 

assim, eu ache que voce corre o risco de chegar a uma expressao que pede marcar 

mas nao e precisa. 

Foi muito rapida a decadencia da Boca do Uxo. Voce acha que as pressoes 

internacionais - Motion Pictures, Jack Valenti - foram, de fato, decisivas? 

Esta e mais uma questao que eu nao sei te responder. A a\;ao da Motion Pictures, Jack 

Valenti etc. e indiscutfvel. Eu nao sei se a Boca do Lixo era o foco de aten\;ao deles. 

Eles atuam sistematicamente quando se monta um sistema estatal. Ja durante o 

governo Kubitschek, uma questao do valor dos ingresses, do cambio ... Nos anos 60, e 

ainda recentemente, com essa nova organiza\;ao que esta se montando- [a Ancine] -, 

houve interven\;6es da Columbia. 0 problema deles e quando se monta esse sistema, 

eles agem atraves de lobby com politicos - deputados, senadores etc. Portanto, eu 

acho que sim, que Jack Valenti e outros atuaram diretamente. E conseguindo atingir a 

lei de reserva de mercado, a Boca nao tem como se sustentar. 

A partir da sucessao do Roberto Farias, a Embrafilme nitidamente vai se 

enfraquecendo, nao conseguindo enfrentar os lobbies ... 

A entrada da Embrafilme na distribui\;ao provoca a decadencia das distribuidoras, como 

a Cinedistri. Uma concentra\;ao estatal. 

E a polftica de avam;o sobre a distribuir;ao ajudou a matar, porque nao havia como 

concorrer ... 

Veja bem, s6 isso nao explica tudo. Avan\;o sobre a distribui\;ao e uma das arrnas mais 

fortes para a sustentar;ao do cinema frances. 0 cara pode produzir com a receita. A 

14 



receita ele investe na produ~ao, antes de o produto ficar pronto. Tambem nao adianta 

s6 essa medida. Tem de haver um conjunto de medidas. Isto e uma questao de 

metodo: uma medida - um vetor- nao deve ser analisada isoladamente do sistema do 

qual ela participa. Porque essa mesma medida, aplicada em outre sistema, pode ter 

um efeito totalmente diferente. E precise analisar o conjunto. E possivel imaginar um 

avan~o sobre a receita sem a estatiza~ao da distribui~ao. Nao e o avan~o em si que e 

danoso. 

Ha uma tendencia a associar a pomochanchada ao regime, nos anos 70. Eta e referida 

como um subproduto de um regime de forr;:a, do regime ditatorial. 

Eu nao acho [isso]. Essa produ~ao, independentemente da censura, nao agradava ao 

estabtisment, que queria coisas bem mais nobres. Alem do mais, antes da 

pornochanchada ja tinha havido esta afirma~ao de um cinema que fazia o jogo da 

ditadura, no caso, o proprio Cinema Marginal. Seria um cinema alienado, que tinha 

perdido as motiva~oes sociais que o Cinema Novo havia levantado. Seria um cinema 

de desespero, de pessimismo, um cinema sem nenhuma abertura para o futuro, 

nenhuma utopia etc. Eu me lembro muito bem disso nos anos 60, de conversas, que 

ocorreram principalmente no Rio, em que se dizia que aquele era um cinema da 

ditadura. Nao que fosse um cinema desejado pela ditadura. 

Mas servia a eta. 

E. Porque esvaziava outras atitudes e, embora nao fosse um cinema desejado por ela, 

ele revelava ... Esse cinema nao ofereceria resistencia a ditadura. Resistencia social, 

polftica. 

Vottando a pornochanchada, nao e que o regime a quisesse, mas [achava-se que] eta 

acabou servindo a ete, distraindo o povo das causas sociais, potiticas e mesmo de 

comportamento, oferecendo banatidades. 

Eu acho que esse e um julgamento da elite. Porque se poderia dizer tambem que o 

Cinema Novo foi um cinema alienado, como, alias, ja disseram. Se poderia dizer que 

ele era totalmente alienado, na medida em que baseou uma grande parte de sua 

ideologia e de suas narrativas numa utopia de realiza~ao, em uma justi~a social 
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vindoura - Deus e o Diabo e bern significative deste ponte de vista -, enquanto se 

desenrolava no Brasil uma outra hist6ria que acabou no golpe, que nenhum cineasta 

abordou e talvez nem tenha percebido. Portanto, essa questao da aliena~ao, urn dos 

grandes temas dos anos 60, e multo discutfvel. Alienado de que? Eu me lembro que o 

Person, antes do golpe, afirmava: "Vai haver urn golpe." E o pessoal do Cinema Novo 

dizia: "De jeito nenhum." 

Por outre lade, o pessoal da Boca nao fazia uma oposi~ao polftica. Tambem nao 

acredito que eles estivessem multo pr6ximos do regime. Se estivessem, talvez 

tivessem tide outras vantagens. Havia uma desconfian~a monumental por parte do 

regime em rela~ao aos cineastas, imagine em rela~ao a esses pequenos cineastas. Urn 

dos que apanhou com isso foi o Massaini, com o Independ{mcia ou morte! 

Mas consta que o filme foi muito bem aceito. 

Af e que esta. Foi muito bern aceito, mas [nao no infcio,] quando o [Oswaldo] Massaini 

propos [o filme,] em 70 ou 71. Ele tinha feito cantatas nos Ministerios. Ele ia fazer urn 

filme com elogios aos her6is brasileiros etc., que se enquadrava totalmente na ideia da 

ditadura, mas ele nao conseguiu nada, a nao ser cavalos e, talvez, uniformes e 

figurantes. Investimento na produ~ao ele nao conseguiu. 0 que depois aconteceu e 

que o filme foi exibido para o presidente Medici, que adorou e entrou na promo~ao do 

filme com o famoso telegrama. Urn telegrama que foi publicado, urn telegrama curto 

dirigido ao [Oswaldo] Massaini, nao de pessoa a pessoa, mas uma manifesta~ao do 

presidente da Republica, com autoriza~ao para fazer uso publico. E houve entao uma 

especie de ressarcimento, que eu nao me lembro muito bern qual foi. Eu ache que o 

governo brasileiro resolveu comprar uma c6pia 16 mm. para cada embaixada do 

Brasil, uma coisa deste tipo. C6pias muito bern pagas etc. 0 filme fez urn sucesso 

fenomenal, com filas. Com filmes assim, nao era precise nem de leis. Mas quando o 

Massaini come~ou a desconfian<;a era total. 

0 pessoa/ da Boca considera os filmes de sucesso - cariocas e da Embrafi/me - como A 

dama do lota<;ao, Dona Flor e seus do is maridos, como pomochanchadas de luxo ... 

E sao. Isto foi dito na epoca. A Sonia Braga trepando num lota~ao e uma 

pornochanchada de luxe. Eu gosto ate de algumas cenas. Eu ache que o Neville [de 

Almeida], que nao e urn grande cineasta, consegue produzir urn certo erotismo 
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elegante, como no remake de Matou a familia e foi ao cinema, que tem uns pianos 

bonitos. Sao pornochanchadas de luxo. 

0 cinema erotica desapareceu nos anos 90?. 

Voce vai dizer isto logo a mim, que escrevi uma das cenas mais er6ticas da dtkada, 

que e a trepada na porta do banheiro em Chao de estrelas. [ ... ] A melhor trepada do 

Cinema Brasileiro. Mas devo reconhecer que nao e a norma. 0 sexo e leve. Amores 

possfveis, por exemplo, tem uma certa sexualizac;ao mas e leve. 

0 que voce acha que ficou do fenomeno Boca do Uxo na hist6ria do cinema 

brasileiro ... 

Quando voce pensa em Cinema Marginal, em Cinema Novo, eu acho que se pode dizer 

que tem hist6ria, de uma forma ou de outra. 

E isso que me intriga a respeito da Boca do Uxo, essa fa/ta de identidade, de registro, 

de conseqOfmcias. 

0 que houve tambem foi um monumental deslocamento de publico em relac;ao a ftlmes 

brasileiros, durante a decada de 90. [Em direc;ao ao] chamado gueto - Estac;ao 

Unibanco, Espac;o Nacional etc. - , esse tipo de salas, que e um certo tipo de publico. 

Apesar de dizerem que os filmes brasileiros que passam na televisao estao 

conseguindo audiencias muito altas. Mas, esse publico que numa epoca via 

chanchadas, em outra epoca via cangac;o, depois via pornochanchada ou western ... 

Me parece que nao ha mais uma produc;ao que lhe seja destinada. 

Esse pessoal nao val mais ao cinema? 

Ou vai ver outro tipo de filme. No caso, vai ver filmes americanos. Essa elite, esse 

publico globalmente universitario que rejeitava - rejeitou durante decadas - o cinema 

brasileiro atualmente se apoderou dele. Se voce for ver um filme como Amores 

possfveis, 0 pequeno diciom3rio amoroso, que sao ftlmes de relativo sucesso, os 

personagens sao bem classe media. Sao publicitarios, pintam o apartamento com 

cores, ha um design, a atriz e uma mulher elegante, quase uma manequim. Entao, 

17 



voce ve que mesmo esse cinema, digamos, mais suave, de deleite etc. se dirige a 

outre publico. Nao e a minha empregada que vai se identificar com a Carolina Ferraz, 

nao e? 

Quer dizer, 0 publico e que mudou. 

Se voce tivesse uma produr;;ao para um publico popular, talvez a Boca do Uxo fosse, 

digamos, um dos mementos de uma hist6ria. 

Entao eta e o tim de uma hist6ria. Porque, antes de/a, isso era tudo o que se 

pretendia: deter a exibir;;ao e deter o publico. 

Mas voce pode imaginar - eu nao acho impossivel - que em outro memento, em outra 

conjuntura, aparecendo outras formas de produr;;ao, outros generos de filmes, essa 

Boca possa vir a ser [uma referenda], como, por exemplo, o Cinema Marginal e 
referenda para muitos jovens dentro da area cultural. 

Voce nao acha que uma certa produr;;ao paulista dos anos 80, feita na Vila Madalena, 

tinha um certo parentesco com a produr;;ao da Boca? Um cinema que queria encontrar 

publico, fazer fi/me de genero, maneirista? Nao uma influencia direta, mas dentro do 

panorama paulista? 

[Essa produr;;ao] se opoe ao Cinema Novo, claramente. Eram todos cultos, ou multo 

cultos, como Wilson Barros. Multo cultos cinematograficamente, como Guilherme de 

Almeida Prado. 0 menos culto certamente era o Chico Botelho, que vinha de uma 

camada social menos culta, que fez escola. Em todo caso, ha uma atitude diferente 

nesses tres. 0 filme do Botelho, a atitude do Barros e do Guilherme sao atitudes 

ironicas em relar;;ao a linguagem. A obra do Guilhenme se consolida, chegando aos 

filmes mais recentes. Eles pedem para a gente acreditar no que eles contam. Eles 

trabalham com o imaginario, mas nao [ha] nenhum esforr;;o de verossimilhanr;;a. E tudo 

imagem, reprodur;;ao da imagem, simulacros etc. A Boca nao tinha isso. 

Sao Paulo, 26 de janeiro de 2002. 
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Claudio Cunha 

Como voce comer;ou? 

Eu era um garoto da Vila Guilherme, e a onda era fazer as novelas da Excelsior [cujos 

estudios ficavam no bairro]. Ali eu comecei fazendo figura\;ao em varlas novelas. 

Depois eu fui pro teatro, fiz Hair. Na epoca era um sucesso. Todo mundo fez Hair. Fiz 

com o Nuno Leal Maia e a Sonia Braga. Foi por pouco tempo, eu fui do elenco de 

viagem. Depois eu tive uma oportunidade na TV Cultura, na novela Meu pedacinho de 

chao, onde eu fiz um personagem ja com algum destaque. E por conta disso um cara, 

um japones, acabou me convidando para eu dar uma palestra na agencia dele, para 

atores. Naquela epoca eu ja tinha feito o meu primeiro filme, As mulheres amam por 

conveniencia, dirigido pelo Roberto Mauro. Eu fiz como ator, foi minha prlmeira 

experiencia em cinema. Nessa palestra eu fiquei conhecendo um rapaz que estava Ia 

fotografando e depois eu fui saber que era um milionario, o Pedrinho Faus. 0 hobby 

dele era fotografia. A gente ja tinha aquela malandragem, de ficar sempre atras do 

"boi". Acabei indo jantar na casa dele, no Jardim Europa. Foi quando surgiu a ideia de 

fazer um filme: "Pedro, por que voce nao faz cinema, ja que voce gosta tanto de 

fotografia?". Ele se interessou, quis saber quanto custava, como e que era. Entao eu 

fiz um argumento pra ele, copiando os modelos da epoca, que eram os filmes do Lando 

Buzzanca. Dei para ele o argumento de 0 poderoso machao, a hist6ria de um 

milionario que tem um ataque de priapismo. Ele gostou do neg6cio e eu fui chamar o 

Roberto Mauro para dirigir o film e. Eu fa lei: "Roberto, eu descobri um 'boi'! ". A gente 

estava endividado na epoca. "Por quanto voce faz, Roberto? Faz por 80?". "Fa\;o". 

Entao, levamos um or\;amento de 100, o Pedrinho achou bom e fizemos 0 poderoso 

machao. 0 filme teve problemas incriveis com a censura. Foi o meu debut como 

produtor de cinema. 

Depois disso veio o clube das infieis. Um outre amigo de infancia me produziu o filme, 

o Carlos Duque. Ele hoje e dono da Rede Duque de postos de gasolina, em Sao Paulo, 

de constnutora. Ele e dono do teatro Bibi Ferreira. 0 cara esta bem na vida. Acabou 

ascendendo. Porque o problema desses caras nao era s6 ser um cara com dinheiro; 

era ascender socialmente. 

Como e que voce atraia o "boi''? 
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A sedw;ao realmente eram as atrizes. Porque nos tinhamos, na epoca, atrizes que iam 

atras do "boi". As nossas atrizes eram meninas que iam buscar o produtor. Muitas 

delas iam buscar o produtor. Era uma parceria. Elas eram batalhadoras. 0 pessoal que 

fazia cinema realmente era fora de serie. As atrizes de cinema, voce dava as 

fotografias, elas saiam para fazer a divulga~ao do filme. Quando voce terminava o 

filme, chegava para a sua atriz e dizia: "Vai me divulgar o filme". Elas e que corriam as 

reda~oes atras de materias. E se promoviam. Faziam daquilo ali um trampolim. 

Quer dizer que muita gente entrava pelo glamour do cinema, e tambem como um 

modo de ascender. 

Grande parte entrava. Os "bois" entravam porque - era o lance de todo mundo -

queriam pegar as meninas. 0 que eles queriam era pegar as meninas, estar no meio 

da mulherada. 

Eo retorno financeiro, nao atraia tambem? 

Atrafa. Porque os filmes, de certa forma, faziam dinheiro. Hoje eu fico vendo ai, o 

pessoal faz 1 milhao de espectadores, nego bate palma. A nossa media de publico era 

1 milhao em qualquer filminho. Ta certo que nos trnhamos 3.200 cinemas, que havia 

uma lei de obrigatoriedade. Isso e importante, sem duvida. 

Continuando o retrospecto da minha carreira, depois de 0 c/ube das infieis eu fiz 0 dia 

em que o santo pecou, do Benedito Ruy Barbosa, o autor da novela em que eu havia 

trabalhado na TV Cultura. Ele viu o filme, ficou alucinado e disse: "Voce e um puta de 

um diretor. Com um roteiro desses, voce fazer o que voce fez!". 

Voce tambem achou que acertou com 0 clube das infieis? Enfim, achou que tinha mao 

para dirigir? 

Eu achei que a dire\;ao foi legal. Eu peguei um pessoal que nunca tinha feito cinema. 

Eu tinha Ia um medalhao que era o Tony Tornado, mas ele era cantor, nao tinha 

experiencia nenhuma de ator. Eu tinha o Sebastiao campos e a Maria Alvarez, que 

eram nomes de televisao, de teatro, mas o resto era um monte de gente que nunca 

tinha feito nada. E eu me identifiquei realmente. 
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E o filme deu certo? 

Foi born. 0 roteiro era do Marcos Rey. 

0 Benedito nao gostou do roteiro mas gostou da diret;iio. 

E. Ele disse: "Voce vai dirigir para mim". E ai eu fui dirigir o Dionisio de Azevedo, ate 

magoado, porque o Dionisio pensava que ele e que seria convidado para fazer a 

dire~ao. Como e que eu, que tinha sido um atorzinho na novela, feito um pequeno 

papel, de repente ia dirigir ele? Mas ele acabou se entregando a dire~ao. Eu mostrei 

personalidade. Dirigi o Mauricio do Vale. Eu era coadjuvante dele na novela e de 

repente impuseram a minha dire~ao. E o proprio Ruy Barbosa, que era o autor da 

novela, autor do roteiro, no campo de filmagem quis me encher o saco, mas eu 

tambem tive personalidade pra colocar o Ruy no Iugar dele. Botei a mulher dele, a 

Marilene, pra fazer um personagem no filme. E eu sei que o filme foi bem. Um filme 

dificil, porque na epoca a onda era pornochanchada e o Ruy quis fazer um neg6cio 

mais serio, um filme de epoca. 0 filme teve como produtor associado o Laudo Natel, 

na epoca govemador de Sao Paulo. Nao me lembro se o nome dele entrou nos 

creditos, acho que entrou. Mas todo mundo ficou sabendo que ele era produtor 

associado do filme. 0 Laudo foi no campo de filmagem, curtiu. 

Voce freqilentava a Boca? 

Direto. A Boca era o ponte de encontro. Aquilo era muito sadio. A gente ficava Ia, um 

peruando o filme do outro. 0 dia da primeira c6pia, era o dia do parto, quando voce 

iria ver o filme com tudo, com todas as bandas, com a fotografia corrigida, era um 

grande acontecimento. Nesse dia a gente convidava os diretores amigos, ia todo 

mundo. Era sessao exclusiva. A gente ia assistir Ia na Lider, ou nos laborat6rios, 

arrumava uma cabine. 0 diretor era igual a um pai: ficava ali ansioso, porque era o dia 

em que ele ia ver o filme realmente com outros olhos, o dia em que sua obra ia ser 

apresentada. Era o complemento da obra de arte dele, porque toda obra de arte se 

completa quando e apresentada. Tern a intui~ao, quando voce intui o que voce vai 

fazer, a execu~ao e a apresenta~ao, que fecha. Entao, era um porrada. Voce olhava 

pra um ... Voce queria saber as opini5es. Tinha aqueles crfticos. Ai o pau comia: "0 

filme e born, mas tern um lance ... " Ai come~avam as discuss5es. Eram dias de 

discuss5es memoraveis entre a patota de sempre, o pessoal da Boca. 0 pessoal da 
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minha epoca era o Tony Vieira, o Claudio Portioli, o Toninho Melliande, o Fauzi Mansur, 

Renata Grechhi, Jean Garret, Ody Fraga. Carlos Reichenbach tambem era da turma. 

Ody Fraga era o nosso intelectual. 

0 que e interessante lembrar e que a gente tinha a intent;ao de fazer um bom cinema, 

fazer coisas legais. Havia uma preocupat;ao, de fato, em melhorar o nivel tecnico. 

Tanto que o que a gente ganhava num filme a gente aplicava no proximo. Nos eramos 

muito diferentes daquele pessoal ligado a Embrafilme, que ja queria ganhar na 

produt;ao. A gente queria ganhar na exibit;ao. Porque a gente sabia que tinha mercado. 

Nao eramos iguais aquele pessoal que fazia um filme marreta com o dinheiro da 

Embrafilme, ja pegava tanto do ort;amento, ja botava no bolso, entendeu? Esses caras 

botavam meia duzia de mensagens de esquerda pra fazer uma media com aquele 

pessoal que vivia falando mal do governo mas mamando nas tetas dele, so fazendo 

[filmes] com a Embra. Nos, nao. A gente vendia ate a casa. Eu, pra fazer o meu 

outro filme, Vftimas do prazer, vendi um terrene. Tudo o que eu tinha ganho eu 

apliquei nesse filme, que foi o meu grande sucesso como diretor. Ai eu decidi parar de 

atuar. 

Como eram as suas relar;i5es com os exibidores? Teve um momenta em que voce se 

associou com e/es, nao? 

Em 0 clube das infieis eu ja me associei com o Kiko, da Condor Filmes. 0 Carlinhos 

Duque comet;ou a controlar o dinheiro, o acabamento. Eu quase fali meu posto de 

gasolina para fazer o filme, o posto que eu tinha comprado com o dinheiro de 0 

poderoso machao. 0 Carlinhos nao queria botar mais dinheiro e al eu fui para o Rio de 

Janeiro e negociei a distribuit;ao do filme com a Condor. Foi quando eu tomei contato 

com os distribuidores e com os exibidores. 

No Vftimas do prazer, que eu fiz - como produtor - depois de 0 clube das infieis, a 

partir de um roteiro que eu escrevi com o Reichenbach, a gente, eu e o Carlos 

Duque, ja tinha a nossa produtora, a Kinema Filmes. Foi um filme com o Carlos 

Vereza, a Rossana Guessa e a Nadir Fernandes - a musa dos filmes cariocas e a musa 

paulista. 

Esse filme e baseado naquele boato ou verdade, nao se sabe, de que havia uns fi/mes 

porn6s em que as atrizes eram mortas em cena. 
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Exatamente. 0 Carlao Reichenbach veio com essa reportagem da Manchete sobre os 

filmes clandestinos que filmavam a morte de mulheres, onde as atrizes eram 

estupradas, assassinadas de verdade, pra valer. Ele me mostrou a reportagem e eu 

fiquei empolgado: "Vamos fazer um filme assim!". Entao fizemos um roteiro, que era a 

hist6ria de dois produtores americanos querendo realizar um filmes desses no Brasil. 

Eu me lembro que no dia da estreia do filme ... 0 Maraba era um term6metro. Ficava 

todo mundo de olho porque pela primeira sessao do Maraba, que era as 10 horas, voce 

ja sabia o que ia acontecer com o filme no Brasil inteiro. Era incrivel! Ficavam os 

exibidores do Brasil inteiro ligando pro Chiquinho pra saber com quanto [de publico] 

entrou a fita, quanto a fita fez na primeira sessao do Maraba. Eu ainda nao tinha dado 

um estouro. Eu tinha feito 0 clube das infieis, me dado bern, mas nao tinha dado um 

estouro ainda. Rapaz, na segunda-feira de manha, as nove e meia, e fui Ia para o 

cinema ver o que ia acontecer. Quando eu cheguei na avenida Ipiranga era uma 

agitac;ao danada, gente a bec;a. Eu pensei: "Nossa, o que esta acontecendo? 56 falta 

ser uma greve, um movimento que vai me arrebentar com o filme". 0 tumulto era 

gente querendo ver o filme. 

As estreias eram muito divu/gadas, eram bada/adas? 

0 Maraba tinha uma fachada colossal. Entao eu fiz uma fachada enorme, um aparato 

na porta do cinema. Botei assim: "Snuff- Vftimas do prazer. 0 filme em que as atrizes 

foram estupradas e assassinadas de verdade". Ai todo mundo ia Ia pensando que ia 

ver estupro e assassinate. Sem falar no trailer. 0 trailer batia muito. Isso era o que 

pegava: o trailer, a fachada, o titulo. E a tradic;ao dos cinemas. 0 Maraba era um 

cinema de cabec;a. A fita que ia pro Maraba o publico ja sabia que era boa. 

Entao, o filme aconteceu. Nos fizemos 4 milh6es de espectadores no Brasil. Eu nunca 

ganhei tanto dinheiro na minha vida. Eu fiquei rico. Enriquei. Acertei, porque era uma 

loteria, naquela epoca. Todo mundo queria acertar. Nos eramos novos ricos: eu, Tony 

Vieira, David Cardoso. Mas a gente comprava logo equipamento. Investia em 

equipamento e investia em negativo. Comprava negativo e depositava na Uder. Eu 

tinha 100 latas, 200 latas. Foi quando eu comecei a produzir para outros diretores. 

Produzi para o Reichenbach Amor, pa/avra prostituta. Mas ai comec;ou a haver uma 

divergencia entre eu e o Carlos Duque, depois do sucesso do Vftimas do prazer. 0 

Carlinhos comec;ou a querer fazer filme barato. 0 idolo dele era o Galante, ele tinha a 

cabec;a do Galante. E eu ja estava com cabec;a de diretor, querendo me firmar como 

cineasta, ja pensando em agradar a crftica. Eu comecei a receber criticas boas e a ter 
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pretensoes. 0 proprio Carlao era um cara que me incentivava a fazer um trabalho mais 

serio. Entao, n6s nos separamos, rachamos, eu e o Carlos Duque. Eu fiz uma outra 

firma, e realizei Amada amante, com roteiro do Benedito Ruy Barbosa. Com esse filme 

eu arrebentei mesmo. Eu fiz associado ao Severiano Ribeiro. Af eu ja comecei a 

procurar exibidor, porque eu saquei que esses caras, Carlos Duque, sao pe de chinelo, 

nao tem ... Mentalidade de Galante! Resolvi procurar gente de cinema. Os exibidores 

tambem ja falavam assim: "0 cara e bom de bilheteria. Fez o Snuff'. 

Eu ja havia me associado com o Severiano Ribeiro no Vftimas do prazer. Eu fui 

procura-lo com o filme todo cortado em aneis. Eu nao tinha um filme pra mostrar, mas 

a Petrobras queria cortar meu credito no posto e eu estava desesperado. Ja tinha 

estourado o or~amento do filme e eu comecei a brigar com o Duque porque eu tinha 

pretensao de fazer uma coisa melhor e ele queria fazer de qualquer jeito. Eu tinha 

mentalidade de cineasta, queria fazer bem-feito. Af eu cheguei no Rio de Janeiro e 

procurei o Severiano Ribeiro, que ja estava assumindo alguns neg6cios. Propus que ele 

comprasse uma porcentagem do filme e ele: "Mas, cade o filme?". "0 filme esta 

cortado em aneis, eu nao tenho como te mostrar". E eu consegui, ele confiou em mim. 

Comprou o filme sem ver, baseado nas fotos. Me deu uma grana no mesmo dia. Saf 

da sala dele com o cheque. Ele comprou uma porcentagem e vendi outra porcentagem 

em Sao Paulo pro Chiquinho, da Sui-Paulista. Entao, o Ribeiro ficou com o Rio de 

Janeiro; em Sao Paulo eu negociei com o Chiquinho e consegui um avan~o que me 

possibilitou terminar o filme e resolver alguns problemas meus financeiros. Af eu 

comecei a ter moral com os exibidores, porque o Ribeiro comprou no escuro, na 

confian~a. 

Amada amante foi um sucesso ainda maior que Viti mas do prazer? 

Amada amante fez 2 milhoes de espectadores. Af eu arrebentei. Foi quando eu 

deslumbrei. Eu aproveitei bem a onda, fui em cima. Porque quando eu quis fazer o 

filme, a minha inten~ao era comprar a musica do Roberto Carlos. 56 que o Luis 

Carlos Barreto sabia da minha inten~ao, foi Ia e negociou as musicas do Roberto Carlos 

para fazer o "Amada amante" dele. 56 que eu ja tinha registrado o titulo. Era 

engra~ado, na epoca, n6s dois no Rio de Janeiro, filmando ao mesmo tempo. Haviam 

dois filmes chamados Amada amante sendo rodados no Rio: o meu, com Sandra Brea, 

e o do Bruno Barreto, que ficou Amor bandido. 0 Walter Clark, no livre dele, Campeao 

de audiencia, cita essa passagem. Ele conta a experiencia dele em cinema, que perdeu 

dinheiro no filme Amor bandido. Ele fala bem assim: "Perdemos pro Claudio Cunha a 
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briga pelo titulo Amada amante, sendo que o nosso filme fez 240 mil espectadores e o 

dele fez 2 milh6es de espectadores. Esses Barreto nao entendem nada de cinema". 

Esta no livre dele esta hist6ria. 

Depois desse filme, Amada amante, eu entrei de s6cio do Alfredo Cohen na Brasil 

Internacional, uma distribuidora, e comecei a produzir muito. Produzi A forr;a dos 

sentidos para o Jean Garret, os filmes do John Doo. 

Voce se tornou distribuidor tambem? 

Me tornei, mas quem cuidava dessa parte era o meu s6cio. 

Eo que aconteceu com essa sociedade? 

Nos separamos. Eu sai fora. Ficamos urn tempo na Brasil Internacional, eu cuidando da 

parte da prodw;ao e o Alfredinho, da distribui~ao. 

0 seu nome esta nestes fi/mes, ou s6 o nome da produtora? 

Eu nao sei se esta. Os filmes nos quais eu tenho certeza de que consta o meu nome 

sao A dama da zona, que eu fiz pro Ody Fraga, e A fon;a dos sentidos e Karina, objeto 

do prazer, que eu fiz com o Jean Garret. Com o Castillini fizemos A encarnar;ao do 

sexo. Estes foram os meus. Mas tinha os filmes da Brasil Internacional em que a 

gente entrou ... 

Uma especie de segunda /inha? 

Segunda linha. Eram coisas Ia do meu s6cio, o Alfredo. Entao, a gente fez muito ali. 

Depois do Amada amante eu fiz Sabado alucinante, que ja foi urn filme mais 

pretensioso, bern na onda do John Travolta. 

Mas este nao teve tanto resultado? 

Nao. 0 meu grande sucesso foi Amada amante. Porque ai os filmes come~aram a ficar 

em cima do muro. A verdade e que chegou o memento em que nos come~amos a 

incomodar seriamente as multinacionais de cinema. Primeiro, porque havia uma lei de 

obrigatoriedade que estabelecia que se o filme fizesse a media do cinema ele dobrava 
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a segunda, dobrava a terceira, dobrava a quarta semana. Isso, para as multinacionais, 

era urn drama. Voce imagina o cara Ia, com uma fita do Oscar, na mrdia no mundo 

inteiro, tendo de esperar a fitinha do Claudio Cunha, do Jean Garret, dobrando a 

quinta, sexta semana, num cinema cabe~a de renda. Porque o filme s6 sara se tivesse 

negocia~ao com o produtor. Nao podia tirar. Eu lembro que o Chiquinho chegava pra 

mim: "Pelo amor de Deus, Claudio, eu te dou o Windsor tres semanas, fechado, mas 

me Iibera o Maraba". Porque o Maraba era a cabe~a. No Rio de Janeiro era o mesmo 

problema com o Ribeiro, com o Odeon. Entao, a guerra foi decretada. Foi decretada 

uma guerra contra o cinema brasileiro. Havia uma orquestra~ao para acabar com essa 

industria brasileira. 

Nessa guerra contra o filme brasileiro havia dais fortes aliados: a censura, encarregada 

de acabar com a industria, segurando o filme Ia o maximo - como ja tinham feito com 

0 poderoso machao, e eu nao tinha me tocado -, e a mrdia, encarregada de predispor 

o publico. Todo mundo a servi~o do... Rubens Ewald Filho, Leon Cakof, todos eles 

eram empregados das multinacionais. 0 Cinema Novo sacaneava a gente tambem. 

Entao, quando a gente peitava com urn filme nacional. .. No Profissao mulher eu gastei 

uma fortuna. Tudo que eu tinha eu gastei no Profissao mulher. Claudio Marzo, Lady 

Francisco. Eu fiz no Rio. Eu gostava de filmar aqui. Urn puta de urn elenco. 0 filme 

ficou urn ana na Censura. Quando saiu, estava mutilado. Entao, voce sara da Censura 

com urn filme mutilado e ia enfrentar a mrdia, que te tratava como urn marginal. Isso 

come~ou a acabar com a gente. Sem falar que, nessas alturas, come~aram a vir as 

fitas de sexo explfcito. Que nao foi inven~ao nossa. Ve Ia 0 imperio dos sentidos, 

liberado. 

0 nosso filme era o que se faz hoje. Se voce pegar hoje Assedio sexual, ou Sexo, 

mentiras e videotape, era o que a gente fazia 30 anos atras, eu, o Jean Garret, o Fauzi 

Mansur... Eles aprenderam com a gente. Falando serio, aprenderam com o cinema 

brasileiro. Se voce pegar OS filmes da gente da epoca, o tema e o mesmo: Inseto do 

Amor, Sedur;ao, do Fauzi, o meu Amada amante, varios filmes. 

Entao, a mrdia come~ou a arrebentar com a gente. Eu consegui, ate detenminado 

ponto, de certa fonma, agradar, conciliar publico e crrtica, mas de repente come~ou ... 

Par exemplo, eu tive urn filme meu, Sabado a/ucinante, que, antes de entrar o boneco 

[da crrtica de cinema do jornal 0 Globo] ja saiu dormindo, pra acabar com o filme na 

Zona Sui. Uma coisa orientada. Eu na epoca procurei o Roberto Marinho no jornal 0 

Globo. Na epoca eu nao consegui falar com ele mas falei com o irmao dele. Eu mostrei 

pra eles que o cara, antes de ver, de criticar o filme, ja botou o boneco dormindo, que 

aquila ali era tendencioso. Ja no lead da materia, antes de o filme entrar, o cara 
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arrebentava com o filme. Af ele tirou o boneco. Porque o barato dos caras, realmente, 

era predispor o publico contra o cinema brasileiro. 

Te incomodava ser rotulado de realizador de pornochanchada? 

Todos os filmes que a gente fazia eram porno alguma coisa. Tudo era porno. Quando 

eu fiz Amada amante era porno-drama; Sabado alucinante era porno-discoteca. Era 

uma forma de a mfdia predispor o publico, porque chamando de porno a elite nao ia. 

Mas Assedio sexual eles nao chamam de porno, porque e com o Michael Douglas. 

Entao, era sempre porno alguma coisa. Era um coisa dirigida. Era porno-drama, 

porno-terror, porno-discoteca. E 16gico que incomodava. A gente ali, tentando fazer 

um bom trabalho, tudo o que voce ganhava num filme voce botava no proximo, 

tentava melhorar o nfvel artfstico, artesanal, e o pessoal chamando a gente de porno. 

Incomodava essa falta de reconhecimento. 

Voce acha que os problemas que voce teve com a Censura eram artificiais? 

Nao tenho a men or duvida. Era pra arrebentar com o filme. 0 Vftimas do prazer tinha 

dois "merda". 0 cara disse: "Corta um". Af eu fui falar com o censor e perguntei: 

"Qual 'merda' o senhor quer que eu corte?". "Voce e que ve". "Entao eu nao entendo. 

Ou a palavra e atentat6ria a moral e aos bons costumes ou nao e". Af eu tive uma 

briga feia. E naquela epoca voce nao podia brigar. Os caras te trancavam, te davam 

pau. Era terrfvel. 

Dos filmes que voce fez, voce destacaria a/gum? Sea gente fosse fazer uma mostra, 

qual filme do Claudio Cunha voce poria? 

Eu acho Vitimas do prazer um filme muito legal, porque ele mostra uma especie de 

"Uma noite brasileira", parodiando o Truffaut. Mostra a realidade da gente da epoca, 

da industria cinematografica. Eu gosto. Mas cada filme e um filho. Eu gosto de todos. 

Voce procurou um estilo? 

Nao. 
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0 que matou a Boca do Uxo? 

Realmente houve uma orquestra~ao para acabar com a industria cinematografica, e 

conseguiram. Houve realmente uma coisa planejada para acabar com a industria 

cinematografica. 0 sexo explicito ja foi uma tentativa de a gente sobreviver, uma 

solu~ao imediatista que acabou ajudando a acabar. 

Voce chegou a fazer? 

Cheguei. Fiz Oh! Rebuceteio. 

Que foi uma brincadeira com o proprio Hair, nao? 

Foi. E urn filme ate interessante. Tern trilha sonora do Miguel Paiva, Ze Rodrix. De 

tanto falarem em porno, porno, porno, eu decidi: agora eu vou fazer urn porno, agora 

eu vou p6r-no-cu-deles. 

Houve uma divisao na Boca quanta a fazer ou nao fazer sexo explidto? 

Dividiu. Muitos diziam: "Sexo explfcito eu nao fa~o". Mas o tipo de filme que a gente 

fazia, que era o futuro, tanto que hoje estao ai Assedio sexual, Proposta indecente e 

muitos que vieram, come\,:ou a ficar em cima do muro, pela pressao do exibidor. 

Porque o exibidor nivelava todos os nossos filmes pelos mesmos parametres, igual a 
midia. A midia nivelava: filme brasileiro etude igual; tudo da Boca e porno. 0 exibidor 

tambem come~ou a nivelar. Mas ai come\,:OU o sexo explicito: "Tern? Nao? Entao nao 

interessa". A gente, que estava procurando fazer urn filme urn pouquinho melhor, com 

conteudo, botando sexo mas com conteudo, melhorando o nivel da produ~ao etc ... 

Esse filme come<;ou a ficar em cima do muro. Ele nao pegava o publico que queria ver 

cada vez mais, que ja queria sexo explicito. 0 filme de sexo explicito e a rela<;ilo 

sexual enfatizada, os 6rgaos sexuais a mostra; os filmes que nos faziamos era uma 

coisa simulada. Entao, o pessoal nao tinha interesse. Sem falar que o publico para o 

qual a gente estava dirigindo essas fitas melhores, mais bern acabadas, como Eu 

compro essa mulher, nao correspondeu. 0 filme foi urn senhor fracasso, urn filme em 

que eu gastei tude. Foi o meu penultimo filme. E foi urn senhor fracasso porque a fita 
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ficou um ano na Censura. A fita derrubou o Conselho Superior de Censura, foi 

interditada. E eu derrubei o Conselho com esse filme. 

E ai comer;aram tambem as liminares para nao exibir filmes brasileiros. 

Exato. Profissao mulher, por exemplo, acabou comigo, porque quando ele saiu da 

Censura estava todo retalhado, todo cortado. Profissao mulher eram varias hist6rias. 

Eu tinha a Patricia Scalvi, a Simone Carvalho, a Vilma Dias, a Marlene, cantora, a 

veterana Marlene. Tinha a Lady Francisco, o Claudio Marzo, o Otavio Augusto, um 

elenco de televisao. Mas me arrebentou. Depois deste eu fui fazer um de sexo 

explfcito. 

Oh! Rebuceteio deu dinheiro? Deu pra recuperar atguma coisa? 

Deu. Deu mas eu ja estava em outra, ja estava indo pro teatro, ja estava com 0 

analista de Bage. Ja estava fora do cinema. 

Voce parou com ele? Achou que tinha esgotado uma experiencia? 

E. Porque nao tinha mais como filmar naquela epoca. Depois de Oh! Rebuceteio, s6 se 

continuasse fazendo sexo explfcito igual ao Fauzi, em serie. 56 se fosse nesse 

esquema. Era uma coisa que nao me interessava. Eu fiz Oh! Rebuceteio s6 para ter 

feito um. 

Do pessoal com quem voce trabalhou, voce destacaria alguem? De que cinema voce 

gostava na Boca? Ou nao gostava? 

Havia Ia os artesaos. 0 Jean Garret era um bom artesao. 0 Fauzi Mansur. E o 

Reichenbach, em termos das ideias, das tematicas, o estilo dele. Era um pessoal que 

eu gostava. 

0/hando para tras, o que ficou disso tudo? No balsa? No figado? 

Ficou nada. Eu, por exemplo, nao estava preparado. A gente era igual jogador de 

futebol, que de repente ganha aquela grana e se embriaga com o sucesso. Eu me 

embriaguei. Cheguei a ter 15 cavalos na cocheira. Gastei dinheiro bestamente. Casei 

29 



11 vezes. Entao, faltou estrutura. Isso aconteceu com todo mundo Ia. Todo mundo que 

enricou naquela epoca se embriagou com o sucesso. Ninguem se preparou para 

quando parasse. Tanto assim que, des meus contemporaneos, o Tony Vieira morreu, o 

Jean Garret morreu amargurado, gerente de teatro. 

Mas eu ache que os filmes que nos fazfamos tern de ser revistos. Esse trabalho tern 

que ser revisto. Nao so os meus filmes. Alguns eu tenho em video. Os negatives estao 

no Museu da Imagem e do Scm. Eles tern de ser revistos porque tern coisas 

interessantes, retratam um memento, uma epoca. 

A Lei do Audiovisual nao te deu vontade de voltar a filmar? 

Eu tenho um -roteiro pronto que eu sonho em filmar, que e uma versao de 0 Analista 

de Bage para cinema. Eu entrei com o projeto mas nao consegui captar. Agora vamos 

ver, com os novos mecanismos. A primeira coisa que eu tenho que fazer e resgatar a 

minha firma, que esta parada, passar ela para o Rio de Janeiro, a Claudio Cunha 

Filmes. 

Por que aquele tipo de produr;ao entrou tao rapido em decadencia? Nao haveria uma 

saida? 

Entrou rapido em decadencia per iSSO, porque nos fomos sufocados pelas 

multinacionais. Foi uma coisa orquestrada mesmo: "Ternes que acabar com esses 

caras". E acabaram. Como e que voce ia enfrentar a industria se o seu filme, onde esta 

todo o seu capital, fica um ano preso na Censura, se voce pega uma mfdia que ... Hoje 

a mfdia da apoio ao cinema brasileiro, mudou tude, esta todo mundo af, mas, naquela 

epoca, quando voce chegava com o filme os caras ja acabavam: "E pornochanchada, 

nao sei o que". Voce era tratado como um marginal mesmo. Nao tinha como 

sobreviver. Acabaram mesmo. 

Mas os nossos filmes realmente fizeram a festa, porque a gente conseguiu, de certa 

forma, conciliar o publico com o cinema. Porque o Cinema Novo afastou o publico. Nos 

comec;amos a fazer cinema para o cara do metro, que estava construindo o metro. 0 

cara ia ver filme brasileiro porque nao sabia ler. No filme estrangeiro, o cara nao tinha 

agilidade suficiente pra ler a legenda. 0 filme brasileiro, apesar de o scm ser ruim, ele 

entendia. E nao e que o scm era ruim, e que os problemas davam quando era filme 

brasileiro. E a gente comec;ou a pegar esse publico, o povao mesmo, o cara que nao 

sabia ler. E esse cara comec;ou a ver filme brasileiro. De repente, nos comec;amos a 
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botar umas mulheres peladas e os caras acharam genial. "Aiem de a gente entender, 

tem mulher pelada". A mulher que ele podia encontrar no 6nibus. 

A Boca tinha uma hierarquia, ne? Tinha o filme B da Boca tambem, nao? 

Tinha. E nos come<;amos a melhorar. Tinha os caras mais respeitados. 0 Fauzi era o 

nosso representante. Depois, quando eu vim com o Amada amante, eu comecei a 

figurar em outro patamar, porque ja tinha a Sandra Brea no meu elenco, ja comecei a 

vir filmar no Rio, a pegar gente da Globo. Entao, tinha essa coisa. 

E ai voce entrou para o teatro e desligou a chave do cinema? 

Eu tenho dois projetos. Um e 0 gaucho er6tico, baseado nessa minha experiemcia de 

"mambembar". 0 outro e em cima do Analista de Bage mesmo. 

Entao nao ficou nada mesmo? Nenhum sentimento? 

Nao ficou nada, porque de certa forma o pessoal nao ... Talvez se revissemos os filmes. 

Eu falo dos meus filmes desvinculado, porque eu acho que o Claudio Cunha que fez e 

outra pessoa. Mas eu acho que eram filmes que mereciam ser revistos. Nao s6 os 

meus. 0 cinema que a gente fazia naquela epoca tinha que ser tratado com um certo 

carinho, com respeito. Entao, para nao dizer amargura, eu digo que eu fui me 

esvaziando, deixando sair na urina. 

Voce se encontra com aquelas pessoas? Tem relac;oes? 

0 Carlao esteve aqui no Rio he\ pouco tempo e eu estive com ele. 0 resto, eu nao 

encontro mais ninguem. Eu tive um encontro com o Walter Wanny, que era o nosso 

mantador, que foi melanc61ico. Ele mora numa cidadezinha chamada Jales, comprou 

um sftio Ia, e fica o dia inteiro nas parreiras de uva dublando os filmes. 0 Waltinho 

montava cinco, seis filmes ao mesmo tempo. Era uma figura. De vez em quando eu 

me encontro com alguns cineastas, pra bater papo. As vezes eu converso com o Julio 

Bressane, com o Neville de Almeida. E um pessoal que curte os meus filmes. 0 Ivan 

Cardoso outro dia falou que queria fazer um filme sobre o meu trabalho. A Boca unia 

porque se encontrava todo mundo ali. A Boca era um folclore. 
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Voce tem os filmes em video? 

Eu tenho em video Vftimas do prazer e Profissao mulher, mas as c6pias estao 

pessimas. As matrizes sumiram. Eu fui emprestar, nunca mais voltaram. Um senhor 

serio pegou as c6pias 16 mm de todos os meus filmes, falou que tinha um comprador 

no exterior, levou tudo pra Nova York e eu nunca mais vi as c6pias. Eu cheguei a 

encostar ele num canto, dei uma dura nele, e mesmo assim, nada. Coisa de bandido. 

Voce acha que a reserva de mercado foi o que produziu a Boca do Uxo? 

Foi. Nos tinhamos uma outra coisa que era superdemocratica que era o adicional de 

renda. A coisa mais democratica, fantastica, porque acabava com as panelinhas. 0 

filme fez X espectadores, recebia Y, um adicional de renda. Eu lembro que o adicional 

de renda que eu recebi de 0 clube das infieis me ajudou a produzir o Vitimas do 

prazer. Depois, o adicional de renda do Vftimas ... Era uma premiac;ao, um subsidio 

fantastico. Era um impasto que era retido na fonte, dos ingresses. Entao, isso foi uma 

coisa que ajudou muito o cinema brasileiro. E era democratico. 

Mas tinha roubo na contagem da bilheteria, nao? 

A partir do Amada amante eu comecei a ficar desesperado com roubo. 0 filme deve ter 

feito, de fato, 6, 7 milhoes de espectadores. Ai eu comecei a ficar preocupado com a 

evasao de renda. Eu comecei a tomar conhecimento do que roubavam. Quando eu fiz 

Sabado a/ucinante, como tinha greve das professoras em Sao Paulo, eu contratei 

professoras primarias para acompanhar as c6pias. Dava uma c6pia para cada 

professora e o reloginho. Rapaz, o que essas mulheres sofreram! Porque o problema 

com os exibidores era voce descobrir quanto o filme fazia, por exemplo, em Limeira, 

era voce apurar a real capacidade do cinema. Porque em muitos, na maior parte 

desses cinemas, a gente vendia a prec;os fixos. A gente sabia que ia ser roubado 

mesmo, entao vendia a prec;o fixo. A prec;o de banana. 

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2001. 
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David Cardoso 

Eu acho que essa hist6ria foi urn marco na minha vida e demonstra bern a minha 

fome, a vontade e o amor que eu tinha pelo cinema. Eu havia assistido aqui em Sao 

Paulo, no Cine Metro, Mogambo, obra do John Ford. Com Clark Gable, Ava Gardner e 

Grace Kelly, no auge da beleza. Este filme me marcou muito. Urn filme geralmente 

ficava urn mes, cinco semanas, dependendo do sucesso. E eu todo domingo voltava 

pra assistir o mesmo filme. 56 que eu entrava ao meio-dia e ficava ate as 10 da noite. 

Urn dia, na minha cidade natal, Maracaju, que dista aproximadamente 170 

quilometros da capital, Campo Grande, e 170 quilometros tambem do Paraguai, eu fui 

ao clube e o Jair, urn rapaz da minha idade, que havia estudado o primario comigo ... 

Toda vez que eu ia pra Ia a gente se encontrava, pra ca~ar e jogar futebol... E ele 

falou: 

- Eu estou usando o Clube Noroeste do Brasil pra passar filmes. 

- Como voce faz? 

- Vern a c6pia de 16 milfmetros de Botucatu, eu pego, passo, depois eu mando 

pra Dourados. Eu s6 posso ficar com ela urn dia. Ponho as cadeiras Ia, ponho o 

projetor, e passo, na tela improvisada. 

- Que filme voce vai passar? 

- Amanha eu vou passar Mogambo. 

- Nao brinca. Voce ja assistiu? 

- Eu nao. 

- Po, eu ja vi 11, 12 vezes. Jair, e demais. Eu venho amanha. 

Born, ao meio-dia mais ou menos come~ou uma das maiores chuvas que eu ja vi no 

meu estado. Eu estava a 200 metros do "cinema". Trinta minutes antes, peguei urn 

guarda-chuva. Meu pai falou: "Voce e louco, fica af, ja viu o filme". Mas eu disse: 

"Nao, pai, eu vou Ia". E corri pro cinema. Nao tinha nem o Jair Ia. Tudo apagado, 8 

horas da noite. Nada do Jair chegar. Ai eu fui ate a casa dele. "Por que nao vai 

passar?". "Porque eu tenho que ter no minimo 50 ingresses, senao e 

contraproducente. Porque, eu nao passando, eu pago s6 10% ou 20% do valor da 

fita". Eu entao disse: "Nao, voce tern que passar. Eu vou arrumar esse publico". Ai eu 

fui entrando nas casa e dizendo: "Gente, eu ja vi este filme em Sao Paulo. Vamos 

assistir". Mas eu nao consegui ninguem. Eu ai voltei na casa dele. Isso ja eram 9 
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horas da noite. Mas embaixo chuva, rua enlameada. Eu falei: "Jair, vamos!". "Nao 

posso". "E se um cara pagar 50 ingresses?". "Quem e esse louco que vai fazer isso?". 

"Deixa que eu vou arrumar". Olha, foi o (mico roubo que eu fiz na vida. Entrei na casa 

do meu pai, que era comerciante, abri a gaveta e roubei o equivalente a 50 ingresses -

sei Ia, 50 reais hoje em dia. Eu levei Ia e assistimos o filme, o Jair e eu, Ia pelas 9:30 

da noite. 0 meu pai morreu sem saber que eu o havia roubado. 

Como e que voce comer;a de verdade? 

Eu servi o exercito. Modestia a parte, no curso de cabo eu tirei o primeiro Iugar. Mas 

eu nao queria ficar no exercito, muito menos come!;ando como soldado. 0 pessoal ate 

fa lava: "Voce e talhado, tern cara de militar, gosta das coisas organizadas". Born, eu 

vim para Sao Paulo, fui trabalhar na Fo/ha de 5. Paulo, eu tinha um parente distante -

Gilberto Adrien, casado com a filha do dono da Tribuna de Santos -, que era diretor da 

Fo/ha. Trabalhava, estudava, fazia um cursinho para a Faculdade de Direito. E fazia a 

minha ginastica. Sempre gostei de alteres, de box. Nunca parei um dia. Tres coisas 

que eu nunca deixei de fazer na minha vida: tomar um chimarrao, meu guarana 

ralado, e fazer exercicio. 

Eu sempre gostei de cinema e tinha vontade de fazer cinema, mas eu nao sabia como 

come!;ar. Af, dividindo um prato feito com um amigo meu, ele falou: 

E af? Esta conseguindo alguma coisa com o cinema? 

Nao. 

Po, voce falou que viu quatro filmes no sabado. 

E, as vezes eu vejo cinco. Tern um monte de cinemas na cidade. 

Tern um amigo meu que e diretor de cinema. Ator de cinema. 0 maior 

comico do Brasil. 

Quem? 

Mazzaropi. 

Mentira. 

E. Meu pai tern uma casa em Santos ao lado da casa dele. 

Po, nao brinca Fernando. 

E ele fez um bilhete. Eu tenho esse bilhete ate hoje: "Amigo Mazza, favor atender o 

cardoso, que ele gosta de cinema". Eu ja nao dormi esta noite. No outro dia fui Ia no 

escrit6rio dele, no Largo Paissandu, perto do cine Paissandu. Tinha umas 20 pessoas, 

fervilhava a produ!;aO dele. Uns cartazes. E eu maravilhado. E fui falar com ele. E ele 

34 



disse que ia fazer o proximo filme dali a uma semana, 0 Lamparina, que ia ser dirigido 

pelo Glauco Mirko Laurelli, um dos maiores montadores do Brasil, grande figura, um 

gentleman, um dos maiores amigos da minha vida. Hoje e diretor de uma sala de 

espetaculos, faz produ\;ao de teatro. 0 Glauco me escalou para ser o segundo 

assistente de dire\;ao, como continuista. Trabalho dos mais dificeis, na epoca: anotar 

os dialogos, a distancia de camera. Francisco di Franco era o diretor de produ\;ao. E fui 

pra Taubate. Era 1963. Af, eu comecei. 

Depois fui apresentado pro Walter Khouri, com quem fiz um dos filmes mais 

importantes da minha vida, trabalhei como continufsta, e tambem fiz o meu primeiro 

papel significative, pequeno mas bom. No melhor filme do Walter Khouri, na minha 

opiniao, que foi Noite Vazia, em 64. Fui segundo assistente, junto com o Alfredo 

Sternhein. 

Voce fez muita assistencia? 

Fiz muita. Pra poder ganhar mais e porque eu gostava. Porque o meu neg6cio nao era 

s6 trabalhar como ator. Era estar no filme, estar no cinema. Contratar gente, acordar 

cedo e pa e pa. Eu nao me importava. Fui contra-regra. As vezes ate camera. 56 nao 

fui maquiador. Sempre trabalhei como ator e tecnico. Eu ganhava dos dois lades. 

Assim, em "mais de 30 filmes" eu fiz produ\;ao. Fui assistente de dire\;ao, gerente de 

produc;ao, depois diretor de prodU<;ao, depois produtor, depois produtor executive. No 

filme Roberto Carlos a 300 km por hora eu era o produtor executive do filme, do 

Roberto Farias. 

0 Roberto Faria perguntou pro Antonio Melliande: "Quem voce pode me indicar?". "56 

tem um cara que eu indico, porque eu nao conhe\;o ninguem que fa\;a produ\;ao como 

o David Cardoso". "Por que?". "Porque ele faz sem dinheiro. Porque com dinheiro todo 

mundo faz". 

Voce aparece bem, como ator, e com A Moreninha, nao e? 

A Moreninha foi um salto. Porque o Glauco Mirko Laurelli me chamou, e eu tive aula de 

dan\;a, de canto, de tudo. 0 filme explodiu no Brasil todo. Ja foi reprisado na Globe 

varias vezes. Foi o primeiro filme da Sonia Braga. Eu fazia o par romantico com ela. 

Depois deste, os filmes que eu fiz foram todos como ator principal. 
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0 primeiro filme de sua produtora a DaCar foi Ca~ada sangrenta, fi/mado em Mato 

Grosso do Sui. Como foi essa passagem? Voce sacou que queria ser produtor? 

Eu ja tinha feito uns 20, 30 filmes para os outros. Todo mundo estava ganhando 

dinheiro. E eu nada. Entao eu falei: "Mas, meu Deus do ceu, nao e possfvel! Isso que 

eles fazem, eu fa~o tambem. E precise s6 levantar o dinheiro pra fazer o primeiro 

filme". Mas, analfabeto como eu sou, e sem cultura artfstica, eu quis puxar pro meu 

lade, pro meu estado. Uma coisa que eu nunca devia ter feito na vida e ter me 

voltado pro meu estado. Infelizmente, essa e a pura verdade. Santo de casa nao faz 

milagre. Estou ha 15 anos Ia, sou o maier defensor do meu estado, na area ecol6gica, 

e nunca ninguem me deu bom dia, um obrigado. ( ... ) Ja falei pros meus filhos, os tres, 

que ninguem ap6s minha morte vai colocar meu nome em nome de rua, nada. Nao 

quero saber. 

Por que voce escolheu o Ozualdo Candeias pra dirigir? 

0 Candeias porque eu ja havia trabalhado com ele. Primeiro por eu respeitar bastante 

o cinema que o Candeias faz, que e um cinema marginalizado, sem ajuda 

governamental, lutando contra as dificuldades, com ideias pr6prias. Eu sempre gostei 

do camarada assim meio autodidata, o cara que tem um visao e procura fazer a coisa 

dele. E sabia que ele era um bom profissional, um cara honesto antes de mais nada, 

coisa rara no nosso meio. Honesto em todos os sentidos, em rela~ao a dinheiro, em 

rela~ao a proposta, em rela~ao a mim. Eu chamei, mas impus algumas condi~6es, que 

seriam mostrar o meu estado, fazer uma minipublicidade pra levantar algum dinheiro 

Ia, coisa assim, filmar num posto de gasolina. Ja que eu ia andar 3 mil quilometros. Eu 

era bom nisso af, neg6cio de produ~ao. De qualquer forma, foi um filme de aventuras 

que eu queria fazer mas nao foi o meu filme de aventura. Porque tem uma pincelada 

dele, que e aquele cinema hermetico, fechado, dificil de entender, com metaforas. 

Foi um sucesso? 

Nao, nao foi um sucesso. A fita mal se pagou. E clare que eu tinha dois grandes 

amigos que entraram de s6cios - o Gilberte Adrien e Jose Rolim, Porque a fita tinha 

mulher pelada mas tinha aquele cunho pesado do Candeias. Ai sim eu ja imaginei o 
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filme que eu queria fazer, com outro dirigindo. Porque eu ainda nao era seguro pra 

fazer um filme como diretor. 

Bom, entao eu pensei: no proximo, quem eu vou pegar pra dirigir? 

Tinha um camarada, que fazia fotonovela por af, o nome dele era Joao Gomes e Silva, 

que e o Jean Garret. Eu fa lei: "Esse cara e inteligente". E af eu chamei. Ele era um 

bom fot6grafo. Um portugues analfabeto, mas inteligente demais. E eu falei: "Voce 

quer dirigir meu filme?". E ele fa lou: "Quero". Ele nunca tinha feito nada, s6 assistente 

de dire.;;ao, fot6grafo de cena, mas tinha boa cabe.;;a, de saber de coisas, e tinha 

umas ideias que bateram. Ariano como eu. E eu falei: "Vou acreditar em voce. 56 que 

e o seguinte, Jean: eu tenho mais uns 10 que querem fazer. Eu estou com grana pra 

fazer esse filme, com gente de nome, filmagem no Guaruja. Eu nao posse pagar o que 

voce poderia receber, que seria de 10% a 15 %. Te dou 5% da renda bruta. Se der 

certo, e se voce quiser fazer um segundo, te dou 10% e no terceiro vamos discutir. A[ 

ja fica estipulado". E ele fez o primeiro eo filme explodiu. 0 filme se pagou com dois 

meses de exibi.;;ao. Foi A Ilha do Desejo. 

A sua parceria com o Jean Garret alavancou a DaCar e a sua carreira de produtor? 

A DaCar e as duas carreiras. A minha e a dele. Porque ele ficou conhecido como um 

bom artesao, um homem que fazia um cinema que dava certo... Bom artesao. Ele 

sabia ... ele sabia fazer um cinema quadradinho que dava resposta. Seria o Mazzaropi 

numa outra area, ta entendendo? 

Voce fatou em vatores ... Eu sei que a moeda ja mudou muito, mas da pra ter uma 

not;f!io de ort;amento? Por exemplo, um filme como este, voce fez com quanta? Cem 

mil do/ares? 

Este filme foi caro. Eu gastei uns 300 mil d61ares. Mas eu tinha dinheiro, ne? Eu 

comprei meu primeiro aviao (eu sou piloto, ne?) em 78. E lembro que eu falei pro 

cara: 'Voce quer quanto pelo aviao?'. 'Eu quero 50 mil d61ares'. Paguei a vista. Eu ja 

tinha testado o aviao. Entao, s6 pra voce. ter uma ideia, eu comprei o aviao, paguei 50 

mil d61ares, e no canhoto eu ainda tinha dinheiro pra comprar mais um. Seria a 

mesma coisa que hoje, quando 50 mil d6lares valeriam 150 mil reais, eu tivesse 300 

mil na conta. Hoje, eu nao tenho 300 reais! Entao, as coisas mudaram muito. Os 

valores mudaram muito. 
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Mas foi um filme caro para os padroes da Boca? 

Foi. Amadas e violentadas, Possufdas pelo pecado, do Jean Garret, e Dezenove 

mulheres e um homem foram filmes carissimos. Para os meus padroes. Porque eu nao 

tinha ajuda govemamental, nao tinha estrelas globais, nao tinha nada disso. Era eu 

com eu. 

Esse fi/me, feito nos padroes da Boca custaria quanta ? 150 mil? 

Cento e cinquenta, cern. Dependendo do tipo. 0 que eu quero dizer e o seguinte, 

resumindo, meio metaforicamente: 

Eu estava na praia eo Renato Aragao chegou por tras e disse: 

Viu s6? Maior renda do cinema brasileiro, o seu amigo aqui. 

Por que? 

Faturei 3 milhoes. 

E, mas eu acho que eu ganhei mais que voce, com o meu ftlme. 

E? Voce fez quanto? 

Fiz urn milhao e meio. 

Entao voce perdeu, urn milhao e meio ... 

E? Mas quanto custou o seu? 

Urn milhao de d61ares. 

0 meu custou 100 mil d61ares. E outra coisa: o seu e livre e o meu e 18 

a nos. 

Entao, eu ganhei de todo esse pessoal... Eu sou urn cara que, se eu tivesse feito 10% 

do que o Mazzaropi fez, que era uma coisa s6, vigiar meus filmes, eu hoje seria urn 

homem de 15 milhoes de d61ares. Ja fiz o calculo, com urn contador. 

Voce fa/a vigiar a parte contabil? 

Contabil. E s6 fiscalizar, porque s6 tern ladrao no pais. Sao 25 c6pias, 25 fiscais, ate 

sugar tudo. 56 quando acabava tudo (exibia e fiscalizava no pais todo) e que o 

Mazzaropi fazia outro filme. Eu nao. Eu achava que tinha de fazer 3, 4 filmes por ano. 

No minimo dois. Nunca fiz urn por ano. Terminava urn, come~ava outro. Eu chegava 

pro Ody Fraga, que foi grande ajudante meu, grande mentor, e falava: "Vamos fazer 
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uma hist6ria assim. Noite das Taras: e urn cara tarado que ... ". Eu dava a ideia pra ele 

e ele ia escrevendo. Entao, enquanto urn filme estava rendendo... eu ja estava 

querendo fazer outre. 0 neg6cio era fazer. Nao estou reclamando, mas se eu tivesse 

urn pouquinho mais de tine comercial, de fiscaliza~ao... E que eu nunca pensei que s6 

tivesse ladrao, mas s6 tern ladrao. 

Entao, o Mazzaropi falava: "Os meus pr6prios fiscais me roubam". Entao, o que e que 

ele fazia? Ele pegava o camarada que trabalhou no circe com ele "em 1930" e dizia 

assim pra ele (imitando Mazzaropi): "Voce fiscaliza o meu filme Ia, que no proximo 

filme voce vai fazer o papel do delegado". Mas o delegado no filme era menos que o 

cocheiro, mas delegado e delegado ora ... Entao, o cara vinha e fazia: "0 senhor esta 

preso". Ele sabia ser maquiavelico a tal ponte, sabia costurar, amarrar o cara. 

0 cara viajava com o filme, fiscalizando a bilheteria? 

Viajava com o filme pra baixo e pra cima. Ele ia com dois reloginhos: inteira, meia, 

inteira, meia. Nao entrava sem ingresso nem que a vaca tossisse. Nem a mae do 

gerente entrava. Genic! 

Voltando um pouco. No Ca~ada sangrenta voce ja come<;a a criar um tipo que voce iria 

desenvolver ... 

Que eu iria desenvolver, delinear, que e de mulheres peladas, ne? ... 

Nao! Eu falo do seu personagem. Voce tinha alguma refer€mcia? 

Nao. A referenda que eu mais tinha era o Alain Delon, que eu conheci muito, veio aqui 

pro Brasil, que eu achava urn cara bern apessoado. Tinha uma certa pinta. E me 

chamavam de Alain Delon brasileiro na epoca. Todo mundo falava. Eu tenho varias 

fotos com ele. Mas eu via que o que estava mais ou menos funcionando era Os 

paqueras, as mulheres peladas, aquela coisa, Sandra Brea. A turma maquiava, fazia 

urn filme tido como hermetico, fechado, mas que tinha mulher pelada tambem. Esse 

era o mote! Entao e isso que eu vou fazer. Ai eu comecei a desenvolver isso ... Como 

deu certo, per exemplo, A Ilha do Desejo ... Voce nao pede sair do time que esta dando 

certo. Mas foi mais por intui<;iio. Eu nunca sentei e falei assim: "Vamos ver qual o 

projeto que poderia ... " Tanto e que eu fiz outro tipo de filme, per exemplo, A freira e 
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a tortura, que nao tem nada a ver com a pornochanchada. Outre filme que eu produzi 

e o Ody Fraga dirigiu - perdi todo o meu dinheiro mas e o melhor trabalho que foi feito 

na Dacar- E agora, Jose? Um filme belissimo, uma fotografia exemplar, um trabalho 

sobre a tortura... Entao, eu era um cara que queria ganhar dinheiro mas o meu 

neg6cio era mais a contrata<;ao de gente. 

Depois fui filmar na regiao do meu pai, na Argentina. Filmei no Paraguai, na Bolivia. E 

outra coisa: o que eu ache um pouco diferente, eu e alguns produtores da Boca que 

faziam o meu genero, pornochanchada... A minha pornochanchada tinha um certo 

embasamento, tinha hist6ria, e tinha uma parte tecnica que eu pegava. Os caras que 

trabalhavam com o Walter Hugo Khouri trabalhavam comigo... Eu tentava fazer uma 

musica propria para o filme, nao pegava disco. Depois eu comecei a degringolar, que 

eu vi que o neg6cio nao ia muito bem, a grana tava acabando, entao eu fazia de 

qualquer jeito. Mas no come.;;o tinha todo um apuramento. Outra coisa: eu fiz um 

filme de sexo e o diabo a quatro, com a Matilde Mastrangi, que eu filmei em Portugal, 

filmei no Ubano. Entao, eu gostava de enfeitar a minha produ<;;i!io. Eu fazia a hist6ria, 

eu contava o neg6cio, eu ia Ionge. Punha coisas de luxe, punha vestidos do Clodovil, 

voce ta entendendo? Eu tentava apurar, s6 que dal o cara chegava e falava: "Uma 

merda de hist6ria, s6 o cara comendo a mulher". Mas tinha uma certa coisa que ... 

Mesmo que fosse muito democratica, a Boca tinha uma hierarquia, de talentos, de 

grana, de quem era o primeiro time. E voce sempre marcou uma posir;ao um pouco 

mais diferenciada. 

Tanto e que o meu escrit6rio, quando eu montei, eu nao montei na Boca do Lixo. 

Embora vivesse na Boca, eu montei um pouquinho mais afastado. Todo mundo, o 

Massafni, o Galante, todo mundo era ali. Eu queira produzir o meu cinema sem apelar 

para a Embrafilme, ate porque eu sabia que nao iriam me atender. 

Os meus filmes eram disputados, eu escolhia a data. Pra voce ter uma ideia, Dezenove 

mulheres e um homem, eu fui na empresa Sui-Paulista, eles me deram a data e eu 

disse: "Ah! Essa data eu nao quero. Voces vao me desculpar mas eu quero depois de 0 

Poderoso Cheflio, com o Marion Brando". "Nao, mas af ja temos ... " "Entao eu vou 

procurar outre exibidor". A[ consultaram o Paulo Sa Pinto, aquela coisa toda, e 

toparam. Ai eu joguei o meu trailer em cima de 0 Poderoso Chetao, que ficou quatro 
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semanas. Eu entrei e fiquei oito semanas. 0 (mica filme nacional ate hoje na hist6ria 

do Brasil a ficar dais meses no Cine Maraba e o meu. Pode procurar. Tanto e que o 

Paulo Sa Pinto tirou na setima semama e pos no Republica, que tinha 2.227 lugares, 

passou uma semana no Republica e no final de semana voltou pro Maraba. Nunca 

houve isso: voltar pro cinema lan~ador. Hoje eu nao consigo espa~o pra passar urn dia. 

Entao, as coisas sao assim ... Voce ve: antes eu comia a Vera Fischer e hoje nao 

consigo comer nem a Dercy Gon~alves. (Risos). Voce tern que saber que o neg6cio e 

assim mesmo. 

Os seus s6cios tambem eram diferenciados? 

Eu peguei s6cios de peso. Como Jose Ermfrio de Moraes Filho, falecido recentemente, 

que fez tres filmes comigo, o Guilherme Melao, da familia tradicional Melao; o Gilberta 

Adrien; o dono do banco Bandeirantes, Jose Roberto Farias. 

Eles entravam com o financiamento? 

Isso. Com o Jose Ermfrio de Moraes Filho foi muito interessante porque o Gilberta 

Adrien, que era amigo dele, fez urn contato e me levou ate ele. E eu fiz uma 

planifica~ao de quanta ele teria de entrar. Eu precisava, digamos, do que seria hoje em 

dia uns 200 mil reais, que seria a cota dele. E eu fui falar com ele na Votorantim. 

Entramos numa sala monstruosa, eu fui apresentado e ele falou: "De quanta voce 

precisa?" "Doutor, eu tenho 200 mil, consegui com outro s6cio 200 mil e preciso de 

mais 200 mil pra fazer esse filme". Era A Ilha do Desejo. E ele falou assim: "Que 

garantia voce me da?" "Nao tern nenhuma, porque eu s6 tenho urn apartamento e urn 

fusca. Se eu der isso pro senhor... Eu tenho mulher, tenho filho, nao tenho 

condi~i5es". "Ta born. Sonia, vern ca. Faz urn cheque de 200 mil aqui pro ... " Af eu 

falei: "Nao, nao e assim nao. 0 senhor me da uma parte agora, outra parte na 

filmagem, depois na montagem e a ultima nas c6pias". Af ele fa lou: "Nao. Se voce 

tiver que me roubar, rouba de uma vez s6. Pega o cheque de 200 mil e vai embora 

daqui". Tanto e verdade, que deu certo. Ele fez tres filmes comigo. 

Ele nao investiu em cinema com mais ninguem? 
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Que eu saiba nao. Teve uma materia da Veja em que perguntaram a ele: "0 senhor 

esta investindo em cinema?" "Nao, e que eu encontrei um rapaz af. Eu nao vou discutir 

o lado artfstico dele, mas como empreendedor de honestidade, esta dando certo". 

Eu queria vo/tar ... as atrizes ... Ira de Fustenberg? 

Com a Ira de Fustenberg eu fiz dois filmes. Com rela~ao a atores, se eu tiver 2% de 

reclama~ao e muito. Porque talvez eles tenham visto em mim um homem que 

trabalhava tanto ou mais que eles. Porque nas minhas filmagens nao tinha esse 

neg6cio de diretor ter regalia... Walter Hugo Khouri, que come~a as 10 horas da 

manha. 0 meu e as 7 horas da manha. Tanto que tinha cara que chegava 7:15 nao 

encontrava mais a equipe. Al, ou o cara ia de taxi, por conta propria, ou eu ja riscava 

do filme. Eu matava o personagem. Entao, eles ja sabiam que eu era assim. 

Mas as atrizes dificilmente me incomodavam. Helena Ramos, Matilde Mastrangi, 

Patricia Scalvi, Nicole Puzzi, Aldine Muller, Zafra Bueno, Zilda Maio nao tinha uma 

que... A maioria eu lancei, outras estavam no come~o de carreira mas se projetaram 

em filmes meus. Nao que elas aparecessem muito. E que os meus filmes faziam muito 

sucesso. Eram filmes que ficavam duradouramente, demoravam nos cinemas. Era uma 

forma de aparecer, e eu fazia muita publicidade, muito programa na televisao, ja havia 

feito novela - como gala - na Bandeirantes. 

Fui o primeiro gala da primeira novela da Bandeirantes, fui o primeiro gala da primeira 

novela do SBT, 1VS na epoca, fui gala da Globo. Ate hoje, gra~as a Deus, apesar de 

eu ser ruim como entrevistado - porque eu meta o pau na televisao -, sou sempre 

chamado. Por uma serie de coisas, pelo meu passado. Entao, eu tinha abertura. 0 

Silvio Santos me levava no meio do programa dele pra falar dos meus filmes. Isso eu 

nao vou esquecer. 

E essas atrizes e os tecnicos sempre foram perfeitos. 

Voce tinha uma coisa de fazer um tipo machao brasileiro. 0 que era bem coerente com 

a epo~;a. Voce explorava esse tipo em filmes de aventura, policial. De certo modo, 

naquela epoca, voce era um simbo/o sexual. Como era lidar com isso? 

Isso. E diferenciado. Isso af mexia um pouco com a cabe~a sim, mas eu nunca levei 

muito a serio. Primeiro porque eu trabalhava demais, diversificando as minhas 
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atividades aqui, e lidando com ecologia Ia no meu estado. Eu vinha pra ca, voltava pra 

Ia. Porque eu tive tres fazendas, todas no Pantanal, coisas que nunca deram dinheiro, 

s6 prejuizo, porque, como eu te falei, s6 tern ladrao. Hoje em dia eu nao quero ter 

mais nada, nao compro mais nada, porque e tudo ilusao. ( ... ) Se eu tiver que ter uma 

coisa chama-se d61ares. 56. Sobrou tanto, eu compro d61ares. ( ... ) Eu falei que 

transei uma vez com uma mulher ai, ha 34 a nos atras, e perdi 200 mil reais, enquanto 

os lalau da vida estao soltos, estao todos ai. Porque eu falei e um jornal publicou. E 

ela entrou com um processo. Todo mundo falou que nao ia dar nada, mas pra mim 

deu: 200 mil. Vendi dois apartamentos pra poder pagar. Parece mentira isso. Nunca 

houve isso em toda a hist6ria da justi~a brasileira. 

Voce era muito assediado? 

Era. Por mulher, homossexuais e tudo. Eu tenho cartas. Quando eu trabalhava na 

Globo era demais. 

Mudando um pouco. Como eram as suas rela<;oes com o exibidor, o distribuidor. Voce 

destacaria alguma parceria positiva que voce teve? Era legal essa rela<;iio? 

Eu nao tive dramas com os distribuidores. Ate porque eu nao enchia o saco deles. Eu 

chegava Ia e dizia: "Quanto que eu tenho? Quanto que eo meu?" Porque nao adianta 

vasculhar. Teria de mandar alguem pra fiscalizar. Aquelas coisas: desconta 

publicidade, desconta isso, desconta aquilo. "Ficou 40 mil". "Ta born. Entao da logo o 

cheque". Eram 40 mil, ja era muito dinheiro pra quem come~ou fudido como eu, com 

nada. Entao, eu nunca tive grandes problemas. Era a Empresa Sui-Paulista aqui em 

Sao Paulo e o Severiano Ribeiro no Rio de Janeiro, para distribuir meus filmes. Com 

alguns filmes eu tive um pouco mais de sorte, com outros, menos. Mas eu nao tive 

parcerias com distribuidoras, ou exibidores. Eu fazia o meu produto proprio, com 

· parceiros particulares. Depois, comecei a produzir sozinho. Ate fazer os dois ultimos, 

que nao deram dinheiro. Ai eu resolvi parar. 

Voce resolveu ser diretor com Dezenove mulheres. E ai? o que e que deu? 

Tambem foi o unico grande sucesso que eu dirigi. Explodiu minha cabe~a. 
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0 gozado e que o primeiro que eu fiz, no qual eu fui produtor, diretor, ator e fiz o 

argumento, foi o maior sucesso da minha vida... E eu com tanto medo de dirigir. Foi a 

maior renda: ganhei 400 mil d61ares em tres meses de exibi~ao. 

Tambem, 19 mulheres! 

Mas Ia s6 tinha 17. Par isso eu nao deixava a turma contar. Quando desciam do 

onibus, era uma, duas, tres, quatro, quando chegava na decima setima eu cortava, pra 

nao deixar eles contarem. Pegava as duas primeiras que saiam, punha uma peruca e 

elas desciam de novo. Entao, nunca teve 19. 

Eu acho que, hoje em dia, se me perguntam, o que eu tenho mais tesao de fazer e 

dirigir. Porque eu acho que eu sei o que o publico quer. Eu sei como conduzir o ator, o 

que falar. Uma coisa que eu sempre evitei de correr o risco chama-se erros de 

concep~ao. Voce fazer uma cena que o povo vai falar: vou engolir par engolir, mas ... 

Eu sempre tentei fazer de urn modo que o publico falasse: isso pode acontecer. Eu 

acho que se pode fazer uma puta cena de violencia sem exagerar, sem precisar 

derrubar uma geladeira na cabe~a do cara. Eu posso fazer uma briga - e modestia a 
parte eu sou meio born nisso - entre dais caras que fique tao violenta quanta uma 

metralhadora estourando no peito. 56 na base do soco. Tudo e a forma de se fazer. 

Voltando para a Boca do Lixo. Voce e uma hist6ria de sucesso na Boca. Como era o 

seu relacionamento com o pessoa/? 

Eu era muito amigo, o pessoal gostava de mim porque tinha uma coisa que eu sempre 

fiz no cinema, que vern da orienta~ao dos pais, da inocencia, da visao que eu tinha do 

exemplo deles, mas que depois eu aprendi muito com o Mazzaropi, que era a 

honestidade, pagar o pessoal em dia. Em 34 filmes que eu produzi, eu nunca tive uma 

a~ao trabalhista. 

E isso era comum? 

Iche! 0 cara que nao pagava?! Deixava pra pagar depois da dublagem?! Nossa! Mas o 

meu neg6cio era o seguinte: "Voce quer ganhar quanta?". Digamos, hoje, 10 mil 

reais. Eu dizia: "Eu nao tenho. Tenho dais". "Ah, dais nao da". "Entao deixa. Dais eu 

tenho. 56 que os meus dais voce recebe". Entao, eu sempre primei pelo combinado ... 
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Chorava ate o ultimo memento, mas depois que ta combinado, acabou. Nao fico com o 

dinheiro de ninguem nao. Eu dividia o pagamento. Per exemplo, 9 mil reais: eram 3 

mil na assinatura do contrato, 3 mil quando terminava a filmagem e 3 mil na 

dublagem. As vezes acontecia de um cara nao poder dublar... Eu ja planejava assim. 

E nunca comecei um filme sem estar com o dinheiro certinho que eu iria gastar. Eu 

fazia o seguinte, o filme come<;ava no dia 1 o de outubro, eu falava: "no dia 1 o de 

novembro termina". E tinha que terminar. Mesmo que tivesse tres sequencias, eu 

matava tudinho, nao passava. Time is money. E corria o mais rapido possfvel pra 

montar. Eu tinha a minha moviola, meus montadores, minha produtora. E corria pra 

procurar distribuidor. Entao, eu gostava era do mundo do cinema, da medlnica das 

coisas, da carpintaria. Eu mesmo fazia o stand: essa foto sim, essa foto nao. Eu 

tambem tinha de correr atras da censura em Brasilia. Todo filme meu tinha que ir pra 

Brasilia, sempre tiravam alguns minutes. 

Voce sofreu muita censura? 

Todos os filmes. Mas eu tenho saudade do regime militar. Porque eu trabalhava. E 

agora, na democracia? "Coller, voce e ladrao?" "Sou, me prende". "Lalau, voce e 

ladrao?" "Me prende". Entao, hoje nao tern nada. Nao tern dinheiro pra cinema. 

o cancer da Censura Federal chamava-se Solange Hernandes. Foi a pier mulher que 

teve dentro da Censura. Eu cheguei Ia e ela disse: 

Senhor David cardoso. 0 senhor e um homem tao bonito, seu tipo, per que 

nao faz um filme igual ao des Trapalhoes? 

Eu fa<;o. Eu ja estou ate pensando em fazer, mas e que eu estou pedindo 

pra eles fazerem um filme igual ao meu, proibido pra 18 anos, e o Renate 

nao quer. Porque o meu genero e esse. 

Mas que tipo de educa<;ao o senhor da pro Brasil? 

Todas. Eu page o meu imposto. Eu nao sou professor, doutora. Agora, o 

governo e que tern que pegar o meu dinheiro e fazer escolas. Eu sou um 

comerciante. Eu nunca entrei na casa de ninguem. 

Mas essas fetes nao pede. 

Af eu bolei um neg6cio. Se tal foto nao pede, vamos fazer o seguinte: "Eu vou sujar 

ela todinha". Entao, em vez de eu fazer o biqufni certinho, eu punha uma tarja preta 

que ficava maier que a fotografia. 
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Eu saia as 3 horas da madrugada, eu mesmo, um produtor ja famoso, com bone e 

6culos, e punha cartazes nos carros, colava nos muros. Eu, meus filhos e amigos, 

colando tude. Eu tinha tesao. 0 meu prazer era chegar na porta do cinema [Maraba] 

na primeira sessao e ver o que ia acontecer. Que era a grande medida, as tres 

primeiras sessoes, ou o dia todo. Na primeira sessao, se tivessem 200 pessoas Ia 

dentro, voce estava no calculo do sucesso Ai o Brasil todo ficava tomando 

conhecimento da coisa. 

Da sua prodw;ao, voce destacaria a/gum filme? 

Como beleza de filme, o Amadas e vio/entadas, que eu fui produtor e ator, e o Jean 

Garret dirigiu. Foi um filme comercial, mas um bom trabalho. Nao envelheceu ate hoje. 

A hist6ria tem conteudo. Um escritor, doente e impotente, que passa pros livros dele, 

que fazem sucesso, as mortes que ele mesmo pratica. Ele tem detalhes, subsidies pra 

poder contar isso ai. E ninguem desconfia, porque o cara e podre de rico, mora numa 

mansao no Morumbi. Mas ele e o proprio criminoso. Ele e impotente, nao consegue 

comer as mulheres. Mata, e conta (nos livros) com detalhes... Ate que ele encontra 

uma mulher que ele prefere se matar a mata-la, porque se apaixona verdadeiramente 

por ela. E uma coisa simples mas ... 

Esses programas de Tv mais popu/ares com certeza te aco/heram bem. Mas para esse 

pessoal mais Embrafilme, para outros produtores, voce era visto como produtor da 

Boca do Lixo. Isso te incomodava? 

Eu nunca me preocupei. Nunca me passou pela cabec;a. Isso s6 passa na minha cabec;a 

agora, que eu estou fora. Primeiro, porque eu faturava igual a eles e nao tinha pecha 

de ladrao. Mas voce pede ser ladrao hoje em dia. Esta a Veja ai dizendo, o case da 

Norma Bengell e do Guilherme Fontes. E eu te pergunto: Eles devolveram o dinheiro 

· ou estao presos? Nao. Nao acontece nada. Vai continuar. Agora estao fazendo uma 

nova Embrafilme, com outre nome, pra mesma panela roubar, o mesmo pessoal. 

Do pessoal de tras das cameras, da Boca, quem voce destacaria? 

Grandes profissionais. Jean Garret era um homem de talento. Ozualdo Candeias. 0 

Rodolfo Icsey, falecido, era um grande diretor de fotografia, academico, quadrado e 
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tudo, mas fazia uma fotografia pra cinema tipo cinema universal. Tem os profissionais 

de hoje: o Claudio Portioli, que fez varios filmes comigo, o Antonio Meliande, o Jair 

Garcia Duarte, que era montador, um rapaz que nao sabia nem assinar o nome e se 

tornou um dos grandes montadores do Brasil, paquerado por muita gente. E corta o 

corac;ao porque hoje em dia ele tem um bar no interior de Sao Paulo, 150 quilos, 

afundado nas lembranc;as. Quando eu encontro com ele n6s comec;amos a chorar. 

E doido isso, saber que existe essa politica suja do cinema. Porque era fc!cil reverter 

isso. Como? 

Eu pegaria o financiamento para um filme e faria 10, sendo que urn pra ganhar Oscar, 

essa besteirada toda, e o resto pra fazer dinheiro, dar emprego pro pessoal. E isso 

que precisa fazer, o cinema artesanal, fazer voltar. E meter a lei, porque na epoca do 

regime militar, se o filme nao passava no cinema, eles fechavam o cinema. 

Voce acha que isso foi muito importante? 

Muito importante. 0 que derrubava o nosso cinema na epoca era a censura. Mas a 

gente driblava. Mas isso fomentava mais o pessoal pra fazer cinema. Eu depois peguei 

a malandragem. Depois de 4, 5 filmes que eu havia levado a Brasilia, ficava Ia, 

gastava, ficava em hotel, tira isso, tira aquilo ... Entao eu tirava tudo. Eu fazia uma 

c6pia com os cortes que eu ja sabia. Ai eu levava essa c6pia e apresentava Ia. No 

cinema, eu passava todas as cenas. Mostrava na Censura uma c6pia que nao era a 

que vinha pros cinemas. Quando eles conferiam ... E eu fazia amizade com o pessoal da 

Censura. Os pr6prios censores eram pessoas de born corac;ao que conversavam com 

voce. Teve pec;as do Jo Soares presa, do Chico Buarque, e eles liberavam. Era s6 

conversar. Nunca foi urn pessoal sanguinolento. 56 que tinha de obedecer. ''Tira isso". 

"Nao vou tirar, mas nao da pra fazer uma tarja preta, censurado?". 

Desse pessoa/, tem alguem que tenha contribuido especialmente pro teu crescimento 

profissional? 

Glauco Mirko Laurelli e um que contribuiu muito pro meu crescimento. Ele era s6cio do 

Person, que morreu. Outros me deram uma contribuic;ao mas eu dei de volta. Mas 

tiveram alguns que entraram com o corac;ao, que me ajudaram, deram mais pra mim 

que eu pra eles. Glauco Laurelli foi um. Agnaldo Rayol foi outro que eu nao vou 

esquecer nunca. Pele e urn cara que me ajudou sobremaneira. Anselmo Duarte e uma 
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pessoa que muito me ajudou, nao posso esquecer. Ajudou de dar conselhos, de me 

citar no livro dele. 

Voce tinha uma turma na Boca? Voce freqiientava a Boca? 

Eu nao saia de Ia. Eu comia no Soberano. Almo~ava, jantava. Mas depois que eu 

montei a minha produtora fiquei um pouquinho mais Ionge, e tambem eu nao parava. 

Quando eu nao estava filmando, estava viajando pro Mate Grosso do Sui. Ou pro 

Paraguai. Ou aqui ou Ia. Entao, eu nao fazia parte do dia-a-dia da Boca. Eu ia Ia pra 

encontrar o pessoal. Ate um certo periodo sim. No come~o nao era a Boca, era o Costa 

do Sol, na Sete de Setembro, em frente ao Diarios Associ ados. 

Voce e deste tempo? 

Claro que sou. Ali e que se encontrava todo mundo. Ficava sentado todo mundo no 

Costa do Sol. 1963. Era ali. A Vera Cruz existia. [Os estudios existiam]. Eu filmei Noite 

Vazia Ia na Vera Cruz, na epoca do Khouri. 0 candeias trabalhava Ia. Martineli com os 

cachorros. Fui dire~ao de produ~ao de um filme importante do Walter Hugo Khouri, 

chamado Corpo Ardente. Ai eu tive um romance com aquela atriz francesa, a Barbara 

Lage, que era bem conceituada na Fran~a. Fui diretor de produ~ao e fiz um papel no 

filme, junto com o Sergio Hingst. 

Os filmes da Boca tin ham rela~ao com o povo brasileiro ... 

Na realidade, ocorreram uma serie de fatores que contribuiram para afastar o publico 

do Cinema Brasileiro. Primeiro, a politica do Cinema Brasileiro esta completamente 

errada, esta nao e a maneira de se fazer uma industria de cinema no Brasil. Nao e 

mesmo. Se quisesse conservar o filme nacional, s6 n6s (o mercado interne) nos 

pagariamos... A nao ser coisas mirabolantes. Outro dia, eu fa lei que o cinema tinha 

acabado. Uma mulher disse: "nao. Esta voltando". Esta voltando com cases isolados 

como o Walter Salles com Central do Brasil - que tem dinheiro e talento - e fez um 

filme primoroso. Se eu tivesse que falar das minhas lembran~as de Cinema Brasileiro, 

o que mais me marcou, eu digo: em primeiro Iugar, Pagador de Promessas, segundo 

Iugar 0 cangaceiro, A hora e a vez de Augusto Matraga e agora Central do Brasil. 

Esses sao os quatro filmes memoraveis, que ficaram em minha cabe~a. Pelos filmes e 
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pelo que tem por tras. Porque quem faz cinema acaba olhando essas coisas. Lembro 

tambem de 0 caso dos irmaos Naves, mas aqueles quatro marcaram mais. 

Vamos deixar um pouco de lado a questao da industria e vamos ver a casa de 

espetaculo. Que grandes melhoramentos esses cinemas - a casa, a tela - fizeram nos 

ultimos 50 anos? Antigamente, era tudo acarpetado, um pianista tocando, ia-se de 

palet6 e gravata. Ninguem comia pipoca Ia dentro. Abria a cortina, passava trailer, 

com Primo Carbonari e tudo. Hoje, voce entra e pa, come~a o filme. Nao tem mais 

nem musica ambiental, nao liga o ar condicionado pra nao gastar energia, tem de 

sentar e levantar as pernas porque os ratos ficam passando pra comer as pipocas. Nao 

tem condi~ao mais. Se vai num cinema de shopping, paga 12 reais o ingresso, se for 

com a namorada sao 24, tem mais a condu~ao, mais a pizza 50. Um ter~o do salario 

mfnimo, nao tem condi~ao. Nao sai mais de casa. 

Voltando aos nossos filmes, havia uma identificar;ao como publico? 

Tinha muito. Com o povao. A classe intelectualizada, a classe mais elitista - de poder 

economico alto - gostava de ver mas nao se impressionava. Era apenas um 

divertimento do povao. Dificilmente havia filmes que abordassem temas de drogas, 

politica - tambem nao podia. Era diversao. Como a Xuxa faz, como o Trapalhao faz, 

como o outro faz. 56 que numa tela grande proibido pra dezoito anos. 

Anos 70, o sexo estava na caber;a de todo mundo. 

Uma epoca aurea. Voltando urn pouco ao David cardoso. Eu nao soube dimensionar 

que estava acabando uma era. Quando me chamaram pra fazer novela na Globo, em 

1982, eu devia ter ficado Ia para o resto da vida. Eu seria urn Tony Ramos hoje. 

Voce poderia terse dedicado a uma carreira na te/evisao? 

Me chamaram pra ser o gala da novela. Era s6 continuar, po... "Quer fazer um 

contrato de dois anos? Eu disse: "nunca mais eu quero fazer televisao na minha vida" 

"Por que? Porque, enquanto eu estive aqui em Sao Paulo, em Mato Grosso roubaram o 

pneu do aviao, o pneu do meu trator, 17 vacas, minha camera Arriflex... 0 que eu 

ganhei aqui ficou. 
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Eu fiz uma materia .... Eu sou o unico artista do Brasil que fez duas vezes a contracapa 

da Veja, a pagina inteira. Por que? Porque eu tenho hist6ria pra contar. Numa delas 

esta assim: "Pornografico eu? Pornografico e a televisao brasileira". Voce acha que 

eles vao me chamar pra fazer novela ? 

Voce acha a televisao pomogratica? 

Acho. A Tv deve ter uma censura. Nao a censura de Brasilia, mas urn c6digo de 

etica ... Isso aqui pode passar as seis horas? Porque eu ow;o na rua: Presenc;a de Anita 

e mais forte que seus filmes. Perra, pelo amor de Deus. 56 que eu sou urn trouxa de 

falar isso. 0 certo e nao falar. 

Eu fiz o programa do Clodovil na semana passada e disse tudo o que eu tinha que 

dizer com rela~ao a Globe. Falei: "Nao admito que me chamem de pornografico. 

Pornografico e a Tv Globe, que exibe essas cenas de pura sacanagem. Se eu fa~o, sou 

rotulado de pornografico, a Globo nao, ela diz: "isso e uma obra importante, e coisa e 

tal. .. " 

Mas, David, tem trinta anos de diferenr;a. 

Sim, mas ainda nao concordo. Ela entra na sua casa, sem pedir licen~a. As vezes tern 

urn menor ... Nao ha quem diga: "Minha filha, isso e fic~ao, nao e verdade. Isso af e 

mentira". Nao se tern coordena~ao dentro de uma casa. Agora, passa pras onze 

horas, meia noite, af ja come~a a mudar. Eu sei que estou errado, isso prejudicou a 

mim, prejudica ate hoje. 

Como e que voce lidava com a crftica, na epoca? 

Essa e urn boa pergunta. Vou te dizer uma coisa interessante: o tipo de crftica que eu 

gosto. 0 Luciano Ramos, crftico do jornal 0 Estado de Sao Paulo, foi ver o meu filme 

Dezenove mulheres e um homem. Eu estava na portaria e ele chegou. Eu disse: "Nao 

precisa pagar nao". Ele disse: "Nao. Pra meter o pau, eu tenho que pagar". Pagou, 

entrou, ele com a Irene Ravache. Eu pegava o Estadao todo dia e nada. Urn belo dia 

esta Ia Dezenove mulheres e um homem: "sou obrigado a confessar que David 

cardoso nao e o meu gala preferido, nao gosto do cinema que ele faz e multo menos 

desse filme, mas tambem sou obrigado a confessar que o cinema estava cheio, o 
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publico se divertia, a fotografia e excelente, e ... s6 que nao faz a minha cabe~a". Essa 

e a critica que eu gosto. Nao da pra ser aquela do "eu nao vi e nao gostei", isso nao 

vale nada, voce esta entendendo? Tudo bem, pra ele nao serve o cinema que eu 

fa~o. E o detalhe final: "nao consegui sair antes do final. Um monte de besteira, mas 

nao consegui sair antes do filme acabar." 

(Meu filme) tinha um certo gancho. Eu ja peguei varios motoristas de taxi que me 

dizem: 

Voce parece aquele artista, o David Cardoso ... 

Sou eu mesmo. 

Nao acredito. 

E por que? 

Porque voce e o unico que eu via no cinema que comia as mulheres de 

verdade. 

Eu nao comia ninguem. Mas, eu nao sei se eu passava uma certa verdade quando 

fazia o neg6cio, voce ta entendendo? E eles acabavam nem querendo cobrar a corrida. 

E isso ficou. Porque varias pessoas, varios criticos dizem: 

Acho que seus filmes fazem sucesso porque voce coloca muita mulher 

pelada. 

Nao, tenho varios amigos meus da Boca que tambem fazem filme com 

mulher pelada e nao acontece nada. 

Entao nao e s6 por isso, ta entendendo? E uma serie de coisas que davam certo na 

engrenagem da epoca. 

Eu sou o tipo do cara que, nunca na minha vida, nunca desde que nasci ate hoje - com 

quase sessenta anos - entrei com uma mulher num quarto, que tivesse outro casal. Eu 

fiz uns setenta bailes de debutantes por esse Brasil afora, encontrava um pessoal que 

dizia: "Cara, tem umas cinco meninas aqui em Uberlandia para gente curtir". E eu nao 

saia. E ainda fiquei com a fama de pornografico ... 

Voce, de certo modo, e um conservador ... 

Eu sou superquadrado, meu Deus do ceu. E fiquei com a fama. Cara, eu nao sei o que 

e maconha. Nunca fumei um cigarro comum. Mas, a noite, nao vejo a hora de sentar, 

ver meu filme preferido, um Ballentines 17 anos e gelo. Bebo legal. Mas quando vejo 

que estou zonzo paro. Hoje eu nao tenho mais aviao, mas eu sou piloto: sei parar. 
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Tern uma passagem muito interessante. Vou contar pra ilustrar aquela epoca au rea da 

vida da gente. Aconteceu isso uma vez e talvez nao tenha acontecido com mais 

ninguem no mundo todo. 

Eu estava com minha namorada - na minha fazenda - no pantanal em Mate Grosso do 

Sui. Eu tinha grava~ao na Globe a noite, no Rio de Janeiro, no dia seguinte. Acordei as 

5 horas da manha, estava escuro ainda, coloquei o aviao na cabeceira da pista e, eu e 

ela ficamos esperando clarear, apreciando o vermelhao querendo despontar. 0 meu 

caseiro Ia na ponta da pista pra nao deixar nenhuma vaca atravessar. A pista e curta 

- 400 metros-, o aviao tern de decolar logo, senao cai no rio Paraguai. 

Eu com a namorada, bolina daqui bolina dali, peitinhos, eu ja tarado, safmos do aviao, 

aquela beleza de amanhecer, subimos na asa do aviao, trepamos. 

E de Ionge, o caseiro nao deve ter entendido nada, aquelas figuras em cima da asa do 

aviao. 

Voamos. 

Desci em Campo Grande duas horas depois. Ficamos um tempo. Encostou um aviao 

da VASP, subi com ela. 

Desci em Congonhas. Passei numa banca, e vi que eu estava na capa da revista Amiga 

- eu nunca tinha safdo - com a Elizabeth Savala. Comprei duas, dei uma pra minha 

namorada. Deixei ela em casa e corri pro escrit6rio da minha produtora. 

Estava come~ando uma produ~o, e Ia estava assim de gente - Luis Carlos Braga, Hel6 

Pinheiro, Edgar Franco, a mulherada, todo mundo Ia - e tinha uma menininha que eu 

estava afim ha muito tempo e eu falei: 

Tude bern? 

Eu vou fazer o seu filme? 

Vai, clare. 

Eu te adore. 

Nao. Esquece esse neg6cio de eu te adore, voce vai fazer o filme porque 

tern talento. 

Voce vai almo~ar aonde? 

Olha, eu nem sei se vou almo~ar. Tenho quer ir pro Rio fazer uma grava~ao 

a noite. Quer esperar? A gente come alguma coisinha, depois eu vou 

em bora, ainda tenho que decorar o texto. 

Logo depois, o pessoal saiu. Eu subi pra escovar os dentes. Ela subiu tambem. 

Ah, eu estou louca pra tomar um banho. 

(56 de ela falar isso ... ) Entao toma um banho. 
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Mas nao tem toalha. 

Eu te empresto uma toalha. 

Ela tomando um banho na propria Dacar. Eu cheguei assim - ela estava nuazinha - por 

atras e abracei. Eu peguei a bicha molhada e tudo, e comi ali mesmo. Puta que o 

pariu! 

Fui em bora. Corri. Peguei a ponte aerea, fui lendo, decorando o texto. 

Cheguei na Globo, ensaiei, pa pum, gravei. Dez horas da noite temninou. Tinha uma 

figurante gostosa por ali, levei pro Leblon e comi. 

Eu comi tres mulheres diferentes em tres estados diferentes no mesmo dia sem 

combinar com nenhuma! 

(risos) 

Hoje, as vezes, eu fico vinte dias aqui em Sao Paulo sem comer ninguem. Marco com 

uma, e depois "e nao vai dare tal ... " E outra e "talvez outro dia ... " Mentira, vai sair 

com outro. Pega um gala, vai querer sair comigo? Acabo nao comendo ninguem. E no 

passado, ja comi tres mulheres no mesmo dia ... 

Posso pub/icar? 

Pode, claro. Essa e sensacional. E melhor, nao da nomes... E s6 pra frisar uma epoca 

aurea da vida da gente ... 

Em todos os sentidos... Estava bem no sucesso e no desempenho ... 

Eu podia. Hoje, mesmo que eu quisesse comer as tres ... Eu s6 como uma vez, e s6 

uma e pode esquecer ... Eu caio de lado, que nem galo velho puxando o pesco<;o. 

Porque que a Boca entrou tao rapidamente em decadencia? 

Em decadencia... Uns dizem que e por causa da qualidade dos filmes que se fazia. 0 

que nao e muito verdade. Porque sairam dali Iracema, saiu Independencia ou Morte, 

varios filmes sairam dali, os Massaini estavam Ia, o pessoal da Fama Filmes, a 

Brasecran, o Fauzi Mansur, o Galante... E que entrou em declfnio quase tudo, foi 

deteriorando. Com o fechamento da Embrafilme - um antro de ladroes, com algumas 

excessoes - o que aconteceu? A produ<;ao diminuiu, ninguem respeitava mais a reserva 
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de mercado. Se bem que, de dez filmes produzidos pela Embrafilme, oito iam para o 

Rio de Janeiro. 

Como a Boca nao precisava do dinheiro da Embrafilme, poderia continuar a fazer seus 

pr6prios filmes... Porque eta nao sobreviveu? 

Nao sobreviveu por causa disto ai. Os cinemas foram fechando ... Ha muito tempo os 

cinemas estao fechando. (De Ia pra ca) s6 o bispo Edir Macedo [evangelico da Igreja 

Universal do Reine de Deus] comprou mais de 40 cinemas em Sao Paulo. Os cinemas 

foram fechando cedendo Iugar para quem podia pagar pelo espat;o. A televisao 

assolou pesadamente. 0 video nem tanto ... 

Aquele modelo Produr;ao barata + erotismo nao foi cansando ? 

Pode ser que sim. Mas a gente anda na rua e ouve "aonde estao seus filmes, eu 

gostava tanto daquilo". A turma hoje ainda tem saudade daqueles filmes. 

Eu nao posse te definir: "e isto aqui a coisa que deteriorou o cinema brasileiro [da 

Boca]". E uma serie de fatores ... 

0 pessoal novo que vinha fazendo cinema, ja nao queria fazer esse genero... Uma 

turma comet;a em cinema ja quer fazer alguma coisa com ideias pr6prias ... Ja queria 

fazer um filme diferenciado. Hoje em dia, e engrac;ado, o cara quer ganhar dinheiro 

mas ele nao pensa em fazer um filme pra ganhar dinheiro. Ele quer fazer um filme pra 

ser badalado pela critica, pra auto-estima dele avant;ar, pra ir pro festival. E 

interesante, isso ai, sabe? 

Nao depende da bilheteria ... 

Ele peg a dinheiro dos outros, que, se fuder, vai fuder o dinheiro dos outros ... mas ele 

ja tirou o dele antes, ta entendendo? Foi coisa que eu nunca fiz. E me arrependo de 

nao ter feito, porque tinha ate facilidade pra fazer isto. Um neg6cio que as vezes eu 

fico pensando e falei no programa do Clodovil: 

Clodovil, por pior que eu seja, e admito realmente que o meu valor seja 

muito pequeno, fui um homem que trabalhou certo, numa epoca certa, e 

que fez um cinema que deu certo. Mas brilhantismo, nao tem nada disso 

ai... mas, nao sei ate que ponte isto ai tambem vale. 
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56 a minha produtora produziu 34 filmes. Pra voce ter uma ideia, o Mazzaropi morreu 

com trinta anos a mais do que eu e nao produziu o numero de filmes que eu produzi. E 

ninguem no Brasil fez isso em sua propria produtora. E estou parado ha quinze anos, 

se nao, eu teria - s6 de minha produtora - uns SO, 60 filmes. 

Nunca fui chamado pra um Festival de Cinema. Nem de Bauru quanto mais de 

Gramado. 56 pra [alguem] dizer assim: "David Cardoso, porque voce fazia aqueles 

filmes de sacanagem?" 

Ai eu pego, ligo a televisao pensando que vou ver [no festival] os grandes leones do 

cinema brasileiro - Reichenbach, Khouri e tudo. Eu vejo Ia a entrevista de um ator 

iniciante que esta fazendo uma novela: 

E voce que filme fez? 

Eu nao fiz. Parece que daqui a tres anos vai surgir um diretor que vai nascer 

Ia em Cataguases e que vai me convidar para um filme ... 

Este cara e convidado para Festival! E eu nao! 

Entao, e um neg6cio que eu nao consigo entender que festival de cinema e esse? E um 

neg6cio que machuca... Nao que eu queira ir... mas nao e possivel. Nunca me 

chamaram pra Iugar nenhum. 

Continua a discriminac;ao com a Boca. 

Ontem, eu fui numa festa e tinham 4 reis na festa. Reis entre aspas. 0 rei da soja 

Olacyr de Moraes, o rei da operac;ao plastica, o Guedim, a rainha da noite, a Miriam 

Gonc;alves e o rei da pornochanchada, eu. E... e tem mais um rei, que eu vou 

lembrar. Adivinha pra onde vieram, as cameras de filmagem, televisao, programa de 

Amaury Junior? 56 eu. Eu nao sei. .. 

Quer dizer, o pessoal que devia te convidar - o pessoal de cinema - para os eventos, 

nao te chama. 

Entao, essas coisas magoam um pouco, mas eu nao encuco com isso af. Sabe por que? 

Eu olho pra tras e, como eu disse: 

Vai pra Sao Paulo? Quer ficar hospedado aonde? 

No Maksoud Plaza, ja filmei Ia ... Tem uma suite Ia, que e maravilhosa ... 

Ah, na suite nao da. 
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Entao, um apartamento comum mesmo. 

0 apartamento nao esta dando. Escolhe outro hotel. 

Pode ser o Othon, eu gosto, tradicional ... 

0 Othon foge do nosso oq;amento. 

Tem um hotelzinho ali na Boca do Uxo, duas estrelas, 45 reais por dia ... 

Nao, nao da. 

Mas aonde e que da? 

Ah, voce teria que vir dormir aqui no Sindicato, no chao. 

Entao, ta bom. 

Voce quer comer o que? 

Ah, eu quero lagosta ao termidor ... 

Nao tem, s6 tem sanduiche de mortadela. 

Entao ta bom. Me da ... 

Eu sou um cara que ja passei tanta coisa na vida. 

Eu ja fui trinta e oito vezes aos EUA. Eu estou ha trinta e oito anos nessa luta. Eu vou 

todo ano. Eu fa~o uma economlazinha, separo tres mil d61ares, ponho no bolso e viajo. 

Tem a/gum evento, a/gum motivo especifico? 

Nao ... Passo quinze dias. Acabou o dinheiro eu venho embora. Como eu nao pago 

passagem ... 

Porque voce nao paga passagem ? 

Nao pago porque ou fa~o uma pe~a teatral que fala da companhia, ou fazia um filme 

que... Eu falo que vou fazer 10 programas de televisao e vou falar que eu s6 viajo 

pela TAM. Entao, eu tenho mecanismos. 

Coisa de diretor de produt;ao: conseguir os neg6cios ... 

56 que eu falo que fa~o, eu fa~o. Nao acontece nada antes. Primeiro eu vendo pra 

voce o programa. Voce me da duas passagens (eu vou levar meu filho ou minha 

namorada). Vou no programa da Hebe camargo: "0, eu quero agradecer a TAM. 

Obrigado, Comandante Rolim". 
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Deixa eu voltar pro cinema. Os filmes de sexo explfcito nao ajudaram a matar a Boca ? 

Isso foi uma boa pergunta pra voce. Talvez isso tenha apressado. Logo no come<;o, 

nos primeiros filmes, eu produzi uns 2 ou 3, mas nunca trabalhei como ator. Hoje eu 

poderia ser "o rei do sexo explfcito" se tivesse continuado como produtor mais um 

tempo. Hoje que nao tem mais gra<;a, mas naquela epoca .... 

Em video, entiio ... 

Mas quando veio o video, eu nao quis nada. Quando meus dois ultimos filmes - Estou 

com AIDS, o terror da humanidade (1986) e 0 dia do gato (1987) - nao deram certo, 

eu afundei. Af, eu parei. Eu perdi dinheiro ... 

Antes, voce fez um filme que foi uma especie de transic;ao para o explfcito, que foi A 

noite das taras, em 1980. Voce ganhou muito dinheiro? 

0 filme explodiu. Esse filme - A noite das taras - , se eu tivesse fiscalizado, ele teria 

feito s6 aqui no Brasil, dois milh5es de d61ares. 56 no Brasil. 

Voce fez metade? 

Nao. Eu recebi ... Se eu tivesse fiscalizado, eu teria feito ... 

Mas sem fiscalizar ja deu muito dinheiro. 

Ah, ja deu rios de dinheiro... Mas muito dinheiro mesmo, me deu este filme. Tanto e 

que eu fiz um outro, que tambem deu dinheiro, A noite das taras 2. 

Depois, voce produziu Porno! (1981), Aqui tarados (1981) ... caminhando para 

para o filme explfcito. Voce dirigiu porno explfcito? 

Isso. Af, eu ja comecei a apelar pro coisa ... Dirigi. 

Como e dirigir filme de sexo explfcito? 
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Dirigir porno nao tern muita grac;;a. Quer dizer, grac;;a tinha, no meu caso, porque 

apesar deter cenas de sexo explfcito no filme ... Era enxertado. 

Voce nao filmou? 

Nao ... Eu fazia separado e era enxertado. A hist6ria era uma, as cenas de sexo eram 

[outras, ja prontas] ... 

Mas as cenas entravam direitinho no filme ? 

Entravam. Eu fazia assim ... Por exemplo, eu estava filmando em Portugal com a 

Matilde Mastrangi, esse filme ... [No filme] o camarada estava com ela, mas aborrecido, 

e ela: "0 que foi querido, voce nao esta contente comigo?" "Claro que estou querida, 

voce e maravilhosa, e que eu fico imaginando urn as taras que eu tinha ... Como eu 

transava numa epoca que eu estava em Sao Paulo". Cortava. (Entrava a cena de) urn 

cara comendo uma mulher. 

Esses caras sim faziarn sexo com tres ou quatro mulheres por dia. Isso me dava 

uma ... 

As cenas eram fi/madas para este filme- nao era enxerto comprado? 

Filmado para o filme. Mas nao fazia parte da hist6ria original. 

Este pessoa/ nao levava credito no filme ? 

Nao, nao ... Silvio Junior, urn cara que lancei - morreu de AIDS - e fez varios filmes de 

sexo explfcito. .. Os filmes eram urn a hist6ria normal, com cenas enxertadas. Por 

exempo, 0 viciado em c ... era urn a hist6ria que comec;;ava numa fa zenda... Era bern 

contada ... 

Mas as atrizes do fi/me nao faziam as cenas explfcitas ... 

Dificilmente. Mas ja aconteceu, num deles, que a atriz mesmo e que trepava. 

Mas ai ja e atriz porno. 

58 



E. Ai ja e atriz porno. 56 que tinha hist6ria. Ja pus travesti num filme, e o cara - o 

Silvio Junior - comia mesmo o travesti. 

Isto com filmagem normal. Carta pra ca, muda pra Ia ... 

Isso. Eu fazia o filme direitinho. Com historinha, dublado, musica, ta entendendo? Eu 

podia ter continuado mas cansei disto ai... Dizem que tern alguns produtores que 

pegavam cenas de filmes de cinco, dez anos atras e enxertavam. Isto tambem ajudou 

a deteriorar muito. 

Voce nao acha que o explicito ajudou a matar a produr;ao normal da Boca? 

Deve ter ajudado. Nao posso te precisar ... Nao fiz nenhum estudo sobre isso. 

Ajudou a matar os cinemas do centro ... 

Foi matando. 0 publico nao voltava quando passava filme normal. .. Sobraram poucos. 

Acabou. 

Olhando para tras, qual o sentimento que fica? 

0 sentimento e de que o cinema tenha acabado. Mas nao por mim, por nao estar 

trabalhando... Voce tern que pegar tudo e por numa balanr;a e ver como e que pesa. 

Por exemplo, se eu tivesse usado a inteligencia como urn grande investidor, nao 

cineasta, investidor, eu seria urn [outro] Mazzaropi com uma fortuna consideravel. E 

olhando por outro lado, eu vejo amigos com muito mais talento do que eu, muito mais 

visao pra teatro, cinema e televisao que hoje nao tern o que comer. E de cortar o 

corac;ao. Pessoas que estao na mais completa miseria, isto para nao dizer dos que 

estao em asilo. Entao eu me sobressai, criei quatro filhos, estao encaminhados ... E 

estou procurando. Mas acho que, nao sei em qual modalidade, eu ainda vou 

acontecer. Nao procure avidamente, senao nao estava Ia no pantanal. 

No comer;o de nossa conversa, antes de comer;ar a gravar, voce falou que sente uma 

saudade danada ... 
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Saudade eu tenho do trabalho em si. 0 que eu gostaria, hoje, e que um cara chegasse 

pra mim e dissesse: "David, voce tem xis de pro-labore ou tanto por cento de 

bilheteria, esse e o projeto e eu quero esse filme pronto daqui a seis meses". E dificil 

exlstir um cara aqui em Sao Paulo que possa realizar [um filme] com mais 

honestidade, mais n3pido e mais eficiente do que eu. Nao precise nem dirigir. Fazer: 

toma aqui trinta latas de negative, eu quero isso aqui pronto daqui a seis meses. Ele 

pode ter certeza de que eu vou fazer e entregar. 

0 meu prazer e realizar, contratar os tecnicos, acordar cedo, o maquiador ... 

Voce ja trouxe o material da maquiagem? 

E o camera limpou a zoom? 

Comida aonde? Nao, nao traz do restaurante nao, vamos comprar sanduiche 

que a gente sai mais cedo. 

Sabe aquele neg6cio de arquitetar uma produ~;ao? 

Controlar uma equipe ... 

Controlar a equipe. E e um neg6cio [talento] meu. A tunma respeitava porque eu 

falava 7 horas, todo mundo sabia que as seis e meia eu ja estava Ia. Em respeito as 

pessoas ... Tanto e que minha pec;a teatral e as nove horas, eu dava 7 minutes, nem 5 

nem 10, nove e sete come~;ava. 0 dia em que o Pele foi, a pe~;a ja tinha come~;ado. 

Ele chegou com quinze minutes de atraso. 

Po David nao deu pra me esperar. 

Desculpe Pele, mas nao posse fazer isso. 

Entao, eu tenho vontade de voltar e pro mecanisme do neg6cio. 

E por que nao? 

Nao da. Cade a prote~;ao? Que bosta de governo e esse ai, no qual a lei de prote~;ao 

que tem, e tudo mentira. 0 exibidor que nao quiser exibir filme nacional nao exibe, 

como e que fica? Eu vou fazer um cinema para exibir meu filme? N6s tinhamos 

quatro mil cinemas no Brasil, agora tem mil e novecentos, como e que fica? Em Campo 

Grande agora e que abriram nove cinemas dentro do shopping, com entrada a doze 

reais, quem e que pode? Antigamente pagava um d61ar, ou seja dois reais e cinquenta 

centavos. Qual seria, hoje, o pre~;o do ingresso? Que fosse tres reais. 
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E tua vida pessoal? Voce casou muitas vezes? 

Nunca casei. Vivi com uma mulher, tive tres filhos com ela. Separei faz vinte anos. 

Tive uma outra, que eu amei muito, mas eu nao casei com ela ... ela me deixou e 

casou com outro. E a pessoa que eu mais amei em minha vida, amo ate hoje, daria a 

vida por ela. 

Era atriz? 

Nao, era modelo do Mappin. Cansou de mim, esperou doze anos e casou com outro 

cara. Ai, cinco anos atras, num baile que eu fui apresentar em Aquidauana, onde eu 

tenho essa area ecol6gica, eu conheci uma mo~a simples, professora de indios numa 

aldeia. Dan~amos, come~amos a namorar. Ano passado ficou gravida e eu tenho urn 

garoto de seis meses. Ela vive num apartamento que eu dei pra ela. Morar junto eu 

nao gosto. Nem com a primeira mulher eu gostava. 

Vamos voltar para a Boca, pra encerrar... Quer dizer a/guma coisa ... 

0 que eu quero dizer e isto. Que eu tenho saudades de uma epoca. Uma epoca em que 

ainda estava efervescendo o cinema. Entrei, digamos pra resumir, com uma ideia 

nova com urn outro genero de cinema, que era a coisa do erotismo (sem sexo 

explicito). 

Te incomodava chamarem de pornochanchada? 

Nao. Incomodava porque puseram este r6tulo. Nada disso me incomodou. 0 que 

incomodava era uma coisa s6: eu tinha que ter o dinheiro pra pagar os tecnicos, pagar 

os atores - a Helena Ramos fez uns cinco filmes comigo, a Matilde Mastrangi fez mais -

, grandes profissionais. Eu tenho saudade de voltar a trabalhar pra ver colegas meus, 

gente principalmente da tecnica, que hoje estao fazendo coisas que nao gostariam de 

fazer. Por exemplo, eu nao estou fazendo cinema mas fa~o coisas que gosto de fazer 

- ginastica, cuidar do meio ambiente -. Eu tive op~ao. Se eu nao trabalhar nunca mais, 

e eu nao vou durar mais do que quinze anos, mas eu posso viver cern (anos) que nao 

acaba o que eu tenho. Porque eu s6 gasto aquilo que eu ganho. 
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Mas da saudade. Acho que a mensagem e essa. 0 sonho, acho que e impossfvel, 

mesmo que a gente nao deva falar "isto nao vai mais acontecer" ... Pode vir de outra 

forma, mas eu acho que aquele cinema, meio artesanal pra povao, que n6s fazfamos, 

definitivamente acabou. 

Foi um ciclo vital. Uma coisa que teve nascimento, vida e morte. 

Se voce e exclufdo do ciclo porque o cinema mudou, eu concordo. 0 que eu nao 

concordo e acabar. Praticamente acabou. 

Sao Paulo, 19 de setembro de 2001. 

62 



Guilherme de Almeida Prado 

Voce poderia ter se iniciado no cinema de outra forma, ir para a Boca do /ixo, parece 

sera busca de uma experiencia, uma opr;ao ... 

Eu nao posse dizer que foi uma op<;ao. Ate foi uma falta de op<;ao. Eu fui parar na 

Boca nao porque eu decidi. Na realidade, eu estudei Engenharia. Mas eu vim pra Sao 

Paulo na idade de estudar Engenharia, porque eu ja queria fazer cinema. E que o meu 

pai, nao e que ele fosse contra fazer cinema, mas ele disse que se eu quisesse fazer 

cinema eu ia ter de fazer por conta propria. Mas se eu quisesse fazer algo como 

Engenharia, Medicina ou Direito ele financiaria. Eu, entao, achei mais pratico vir para 

Sao Paulo financiado pelo meu pai. Vim fazer Engenharia mas sempre tentando fazer 

cinema. Mas eu nao conseguia chegar as portas, eu nao conseguia achar caminhos. 

voce ja tinha feito o que? 

Eu ja tinha feito super-S. Eu comecei a fazer super-S ainda Ia [em Ribeirao Prete], um 

ano antes de eu vir para ca, na realidade. Mas filme mesmo em super-S eu fiz ja 

morando aqui em Sao Paulo, embora eu os tenha feito Ia - e que eu fazia nas ferias, 

em geral. Eu tinha um colega de classe, no Mackenzie, que largou a escola no terceiro 

ano e foi trabalhar com cinema. Quando eu acabei a escola, ja estavam me 

arrumando um emprego de engenheiro, mas eu nao queria de jeito nenhum. Af eu 

procurei esse amigo meu, o Odon Cardoso, que tinha montado, ele e uns amigos, um 

pessoal de esquerda, uma pequena produtora, querendo fazer um cinema meio assim 

de esquerda e, ao mesmo tempo, publicidade. Aquelas coisas! Voce pede imaginar no 

que e que deu, ne?. 0 dono dessa produtora era de Ibitinga e queria fazer um 

documentario sobre Ibitinga, mas como todo mundo era de esquerda, era um 

documentario que ninguem queria fazer. Eles queriam fazer umas coisas mais 

engajadas. Af eu cheguei e fa lei: "Ta bom, eu fa<;o." E fui fazer o tal documentario de 

Ibitinga. Af eu conheci o Claudio Portioli, que foi fot6grafo desse documentario, e ele 

falou pra mim: 

Poxa, voce devia fazer cinema, porque voce nao tem uma linguagem de 

documentario. Voce chega e fica cenografando, meio que querendo dirigir os 

caras que voce esta entrevistando ... 
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Vontade e o que nao falta. Eu estou ha cinco, seis anos tentando fazer 

cinema mas nao consigo. 

Entao eu vou verse te arranjo urn trabalho Ia na Boca. 

E ficou por isso mesmo. Af eu acabei brigando com o produtor do tal curta, porque 

tudo bern que o curta nao fosse nada muito artfstico, mas eles queriam transforma-lo 

numa bobagem ridicula. Af eu briguei com o pessoal. Entao, eu procurei o Portioli e 

disse: "Eu estou af. Agora acabou tudo, nao tenho mais nem o curta nem nada. Me 

arruma urn trabalho af na Boca." 

E ele me botou numa produc;ao do David Cardoso dirigida pelo Ody Fraga. Eu assinei 

como assistente de direc;ao, mas naquele tempo isso nao existia. Nem o David Cardoso 

sabia o que era assistente de direc;ao. Eu sabia porque tinha lido, estudado. Eles 

precisavam era de urn continufsta, queriam alguem que fizesse tudo. Eu Jembro que o 

Portioli falou pra mim: ''Tudo o que eles perguntarem voce diz que sabe, que voce faz. 

Depois voce me pergunta e eu te explico. Diz que faz tudo, depois a gente resolve o 

que vai acontecer." Eu me lembro que a unica coisa que eu nao topei, foi fazer o still 

porque eu detesto tirar fotografia. Af eu fa lei: "Isso eu nao sei fazer." 0 Portioli ficou 

furioso porque depois ele teve que fazer. Porque ele tinha dito que eu fazia. Ele 

acabou fazendo camera, fotografava e ainda fazia o still. 0 filme chamava-se E 

agora, Jose?, dirigido pelo Ody Fraga. Eles tinham muita pretensao politica, mas nao 

sei se o resultado saiu ... Se alguem percebeu isso. Mas o roteiro era ate muito serio. E 

nao deve ter dado muito dinheiro. 

Ai nos ja estamos em 80 e ... Ja havia um processo democratico. A censura nao era tao 

pesada ... 

Ainda tinha censura pesada, porque a censura foi sumir mesmo Ia para 1983, por ai. 

Naquele memento, por incrivel que parec;a, eu nem sabia direito o que era Boca do 

Lixo, o que era Vila Madalena. Essas coisas eu fui ficar sabendo depois. 

Durante o curse de Engenharia, voce nao se aproximou da ECA? Em a/gum memento 

voce nao pensou em estudar cinema. 

Nao. Eu tinha o seguinte problema: urn prime meu tinha feita a ECA e teve uma 

pessima impressao da escola. Entao, na minha familia, todo mundo achava que a ECA 

era pessima. Eu dizer que ia fazer a ECA pro meu pai era a mesma coisa que nada. 

Meu pai achava que, se eu queria fazer cinema, eu tinha que ir para Los Angeles. Mas 
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na epoca eu fiquei morrendo de medo. Eu mal falava Ingles direito, sair de Ribeirao 

Preto para Los Angeles para mim era um pouco ... Era Marte. Entao, eu achava que 

indo pra Sao Paulo eu ia conseguir algo melhor. E ate hoje eu me pergunto se eu nao 

devia ter aceitado a sugestao ... Essa duvida ficou ate hoje na minha cabe~a. (risos) 

E depois do filme com o Ody, engrenou? 

Na Boca do Lixo, imagine, eu era engenheiro. 0 David Cardoso nunca tinha visto uma 

analise tecnica, uma ordem do dia. Quando apareceu um cara que fazia ordem do dia, 

sabia fazer analise tecnica, sabia o que era continuidade direitinho ... 

voce sabia por que? 

Sabia porque eu tinha estudado. De livro. Eu achava que todos os filmes eram feitos 

daquele jeito. Entao, quando eu cheguei... Depois e que eu comecei a perceber que 

aquilo nao era usual. Entao, eu fiz analises tecnicas, todo mundo sabia o que ia usar, 

era muito mais organizado. 

Ninguem usava ? 

Nao, ninguem usava. 0 Roberto Santos talvez fizesse alguma coisa, mas o David 

Cardoso nunca tinha feito. Nao tinha ordem do dia. Quando eu cheguei Ia e fiz ordem 

do dia todo mundo levou um susto. Depois o David Cardoso ja queria que eu fizesse 

ordem do dia pra semana inteira seguinte, nao s6 pro dia seguinte. 0 diretor de 

produ~ao nao sabia olhar analise tecnica e entender. Ele olhava e nao entendia. 

Entao, eu fiz oito filmes em um ano e meio na Boca. 

Voce trabalhou com quem? Ody, David ... 

Com o Ody, com o David, com o Luis Castillini, com o John Doo, Ciro Carpentieri, que 

s6 fez um filme, o Jose Adauto Cardoso. 

E ai? Comecou a aprender, a circular no meio de cinema? 

Eu acho que foi uma experiencia muito interessante para mim, tanto que um ano e 

meio depois eu estava dirigindo um filme. 
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Desse pessoal, voce destacaria alguem que contribuiu para o seu crescimento pessoal, 

nao necessariamente diretores? 

Eu acho que eu aprendi muita coisa com o Ody. Aprendi coisas com o David, que as 

pessoas nem levam tanto em considera~ao como diretor, mas que tinha um speed, 

uma coisa natural, que me pareceu interessante. Quase todos os diretores com quem 

eu trabalhei. 0 John Doo era um diretor que foi muito mal aproveitado na Boca, eu 

acho. Ele nao teve sorte em alguns projetos [ ... ] Mas era um cara que tinha um gosto 

bem acima da media nos enquadramentos ... Ele sumiu. 

Quer dizer que cada um contribuiu a seu modo? 

Eu acho que sim. Porque nao da pra dizer que eu me formei totalmente na Boca, 

porque quando eu fui pra Ia eu ja tinha uma forma~ao cinematogratica grande, de ver 

filmes, porque eu assistia dois filmes por dia ja em Ribeirao Preto. Eu asslstia tudo. 

Filme brasileiro eu assistia todos e filme estrangeiro, tudo o que dava pra assistir. E 

muitos deles varias vezes. Eu ia muito ao cinema. Mesmo na epoca da faculdade eu ia 

todos os dias. 

Voce tem um espfrito cineclubista? 

Tambem. Nunca fui assim tao cineclubista mas... Gosto de ver muitos filmes. Quando 

eu fui trabalhar na Boca e que eu comecei a ver um pouco menos, mas porque eu 

estava trabalhando. Teve perlodos em que eu assistia absolutamente tudo que 

passava em Sao Paulo, as reprises. Naquele tempo tinha muita reprise. 

Voce tinha isso como aprendizagem, uma maneira de ver o modo de fazer? 

Era quase um vicio. Eu nem sei te dizer. Eu acho que era um pouco de aprendizagem. 

Eu nao tinha essa ideia de 'eu estou indo para aprender'. Eu ia porque eu gostava 

mesmo. 

Mas quando voce foi fazer isso veio, ne? 
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Certamente. Ai eu montei as duas coisas. Eu ja tinha lido uma serie de livros sobre o 

fazer, livros de montagem, aquelas coisas classicas que tinha na epoca. 

As condir;oes de trabalho eram legals? 

Era muito precario mas dava pra fazer, por incrivel que parer;a. Eu nao acho que a 

gente se sentisse frustrado por essa precariedade. Uma das coisas mais importantes 

que eu aprendi na Boca e que existem muitas maneiras de filmar uma cena. Se voce 

chega no quarto e existem duas paredes que sao legais e duas que sao ruins, e s6 

voce decupar de um jeito que parer;a que s6 precisava das duas boas. Ai nao da pra 

sentir que tinha alguma pobreza. Eu acho que o resultado dos filmes que eu fiz na 

Boca, mesmo que os filmes nao sejam sensacionais, da a impressao de que o filme 

teve mais recursos do que realmente tinha. As vezes a gente ve filmes que tiveram 

muito mais dinheiro e voce sente onde estao as deficiencias, porque a pessoa nao 

soube esconder as deficiencias, entao elas aparecem. Na Boca eu acho que eu aprendi 

como esconder as deficiencias. 

Fazer da precariedade, criatividade. 

Exatamente. Dar a impressao de que o que voce queria era aquilo mesmo. Nao 

aparece tanto como precario. 

Voce circulava na Boca? 

Circulava direto, ficava Ia o dia inteiro. Nesse periodo eu ja nao estava mais na escola, 

eu estava s6 na Boca. A minha turma era o Ody, o Cervantes, Galante, aquela 

turminha ali daquele quarteirao. Eu ficava no escrit6rio do Augusto Cervantes o dia 

inteiro. De vez em quando eu ia Ia no Galante, no Fauze, ficava por ali. Eu almor;ava 

todo dia no Soberano quando eu estava em Sao Paulo. No Soberano e naquele em 

frente tambem. Como e que chamava? [ ... ] Eu fiquei por Ia dois ou tres anos, porque 

Flor do desejo tambem foi um filme feito na Boca. Em bora ele nao se encaixasse muito 

no perfil, tambem foi feito na Boca. Eu montei na moviola do David Cardoso. Eu 

estava sempre por ali. Eu passei dois, tres anos direto ali. 

E esse folclore? Atrizes, atores, tecnicos, eram pessoas do seu dia-a-dia? 
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Varios, sim. Alguns atores sao amigos meus ate hoje. Evidentemente, tinham alguns 

atores que frequentavam mais a Boca. Mas, em geral, eram os tecnicos que 

frequentavam a Boca. Com os atores voce tinha mais convivencia quando estava 

fazendo o filme. 

[ ... ] 

A Boca nao foi um movimento de diretores, foi um movimento de produtores. Voce 

concorda? 

Com certeza. Os produtores eram muito importantes na Boca. Mesmo o David e 

muito mais urn produtor que diretor. 

A ascensao era como produtor. 0 cara chegar a produtor e que dava statusi ... 

Nao sei. Eu nao tinha muito noc;ao disso. Eu, por exemplo, nao tinha, naquela epoca, 

a menor intenc;ao de ser produtor. Mas, sem duvida, o elo, o que unia aquele pessoal, 

eram os produtores. Nao tenho a menor duvida. 

A/gum de/es voce destacaria. Por que? 

0 Augusto Cervantes, de todos os produtores com quem eu trabalhei, era o unico que 

tinha uma vontade muito grande de que os filmes fossem melhores. Eu nao vou dizer 

que ele nao tinha nenhuma ligac;ao com dinheiro, mas ele tinha muita ... Acho ate que 

ele gastava mais do que precisava, para os padroes da Boca. Ele era ate multo 

generoso com os diretores. Em todos os filmes em que eu trabalhei que ele era o 

produtor, eu senti que ele era uma cara que voce podia pedir algo a mais, porque se 

ele achasse que aquilo ia colaborar no filme ele bancava. 

0 Galante tem a imagem de sovina, ne? 

Eu nunca fiz nenhum filme produzido pelo Galante. Eu tinha contato multo direto com 

ele porque eu ficava multo no escrit6rio do Manoel [Alonso, da Luna Rimes], que era 

quem fazia a distribuic;ao dos filmes do Augusto Cervantes, e no mesmo predio, no 

segundo andar ficava o escrit6rio do Galante. 
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Augusto Cetvantes e MASP Filmes? 

E. Porque o nome verdadeiro dele e Manoel Augusto Sobrado Pereira. Augusto 

Cervantes e o pseudonimo. MASP e Manoel Augusto Sobrado Pereira. E a mesma 

pessoa. A MASP Rimes e o Augusto. 

[ ... ] 

Quer dizer que o Cetvantes seria um produtor com um visao mais artfstica? 

Da Boca, sem sombra de duvida. Em termos de querer fazer um tipo de cinema 

mais ... Ele fez uns filmes melhores com o Jean Garret. Ele fez muita porcaria tambem, 

mas ele tinha uma vontade. Ele gastava mais dinheiro que os outros, isso sem duvida. 

Os filmes dele custavam mais caro que os dos outros e tinham um acabamento bern 

melhor porque ele impunha. 

0 Cetvantes te produziu? 

Nao, infelizmente. 0 Ody na realidade me boicotou num projeto que eu ia fazer com 

ele, um pouco de sacanagem, porque o Ody ficou com medo de perder o produtor. Ele 

criou uma confusao. Depois que a Boca afundou a gente tentou recuperar esse projeto, 

fazer de novo, logo depois que o Ody morreu. Mas ai o Augusto ja estava doente, e 

acabou nao saindo. 

A Boca me parece sera experiencia mais proxima de um processo industrial ... 

Com certeza. Mais do que a Vera Cruz, inclusive. Era uma industria de fundo de 

quintal mas foi a coisa mais parecida com uma industria. Mais industrial que a Vera 

Cruz, mais industrial que a Embrafilme. 

E que deriva de uma resetva de mercado? 

Totalmente. 0 fim da reserva de mercado e que acabou com a Boca do Lixo, ate meio 

de prop6sito. 
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Voce acha que, se houvesse tempo, n6s chegarfamos a um cinema popular brasi/eiro, 

vamos dizer assim? Porque para a Boca, a Embrafilme tratava do filme cultural e eta 

(a Boca) fazia fi/mes para o chamado gosto popular. 

Porque eles tinham uma liga~ao intima com os distribuidores e com os exibidores, ne? 

Todo o cinema da Boca era ligado, a cadeia toda tinha uma liga~ao. Eu me lembro que 

o Galante ja vendia o filme, ja conseguia uma grana antes mesmo de o filme ficar 

pronto. 0 David e o Galante s6 faziam filmes com dinheiro do exibidor. Na realidade, o 

exibidor ficava com 50% e o David, o Galante faziam o filme com 50%. Era assim que 

os filmes eram feitos. Eles ja eram produzidos atendendo uma demanda. Nao eram 

todos os filmes da Boca que eram feitos assim nao. Era principalmente o David e o 

Galante. Talvez o Anfbal [Massaini], nao sei. 0 Augusto Cervantes nem tanto. 0 

Augusto gostava de come~ar o filme com dinheiro dele. Quando ele terminava de 

filmar e que ele negociava. Eu me lembro que ele dava muita importancia a fotografia 

de still, porque quando ele terminava de filmar ele fazia 0 album de still e ai e que ele 

negociava. Ele negociava em cima do album de fotografias, geralmente. Par isso ele 

dava muita importancia. A (mica coisa que ele ficava pessoalmente prestando aten~ao 

era a questao do still dos filmes. 

Te incomodava o r6tulo de Boca do Uxo, de pornochanchada, a partir do momenta em 

que voce comec;a a circular tambem em outras areas de cinema? 

Sem duvida existia e eu acho que ainda existe urn enorme preconceito com isso. Eu 

nao vou poder dizer pra voce que eu nunca senti esse preconceito. Eu senti varias 

vezes, no come~o. Eu acho que s6 depois de A dama do Cine Xangai e que esse 

preconceito realmente desapareceu na minha carreira. Mas quando eu estava 

trabalhando na Boca eu nao prestava a menor atenc;ao nisso. Nessa epoca nao me 

incomodava nada. Eu estava fazendo cinema, que era o que eu queria fazer, e estava 

tnuito feliz. Depois, quando eu fiz Flor do desejo, principalmente, e que eu vi que as 

pessoas criavam essas separa~5es. Nao todo mundo, mas havia algumas pessoas que 

confundiam muito uma coisa com a outra. 

E como e que funcionava a hierarquia? Havia uma /uta de classes, digamos assim? Por 

exempto, Custodio Gomes nao senta na mesa do Jean Garret? 
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Eu sou um grande admirador do Custodio Gomes, e por coincidencia eu estava 

pensando nele quando voce estava falando. Por exemplo, eu lembro que o candeias, 

quando eu fiz As taras de todos n6s, arrumou uma c6pia de um filme do Custodio que 

eu nao tinha assistido que e uma obra-prima. Um filme chamado Terra quente, que eu 

nem sei onde estao os negatives. Tinham que lan(;ar em DVD. Melhor que Ed Wood, 

que e muito precario, e a precariedade aparece muito. Esse nao. Ele tinha um certo 

traquejo de linguagem, vamos dizer assim. Nao era pobre de linguagem. Era pobre de 

material e pobre tambem por ser uma hist6ria completamente inverossfmil. Mas eu 

me lembro de o Candeias arrumar uma c6pia do filme dele e passar para mim, porque 

ele queria me mostrar alguem que tinha feito mais ou menos a mesma coisa que eu 

tinha feito em As taras de todos n6s. 56 que enquanto eu tinha feito isso 

conscientemente, ele tinha feito inconscientemente. Terra quente e uma obra-prima, 

um filme que precisa ser vista. Acho, inclusive, que ele conseguiu alguns efeitos mais 

engra(;ados que os meus. (risos) 

Mas eu acho que existia [essa hierarquia]. Embora eu nao prestasse muita aten(;ao 

nisso, talvez pelo fato de eu ser uma pessoa muito fora daquele universo, muito 

"estranho no ninho" na Boca. Mas eu nao via com nenhum preconceito [o trabalho do] 

Custodio, do Ze Adauto, de quem eu fui assistente de dire(;ao e que eles [a Boca] 

consideravam um Fauze Mansur menor. Existiam algumas coisas ali dentro, eu e que 

nao prestava muita aten(;ao nisso. Tambem porque nao havia esse tipo de preconceito 

com rela(;ao a mim. 

Voce rea/mente se sentia um "estranho no ninho'? 

Com certeza. Com muitas pessoas eu nunca trabalhei porque achavam que eu era 

filhinho de papai. 

Eles e que tinham preconceito? 

E. Isso com certeza. Ate [havia] pessoas que achavam que eu nao tinha talento 

nenhum, que eu s6 fazia sucesso porque era filhinho de papai rico e as pessoas 

achavam bonito me colocar no filme. Por sorte existiam outras pessoas que nao 

pensavam assim, que ja tinham trabalhado comigo e sabiam que nao era isso. 

Voce tambem fazia esforr;o para se integrar naquele universo? 
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Fazia. E tambem nao sentia isso como problema. Mas eu sentia que tinha umas 

picuinhas, umas invejazinhas: "Esse cara af nao tern nada a ver." As vezes ate 

explicitamente, as vezes te falavam isso. 

Sera que nao havia um preconceito contra o cinema brasileiro, e nao s6 contra a 

pornochanchada e a Boca do Lixo? Eu digo um preconceito da mfdia. Uma reclamar;ao 

recorrente, uma magoa recorrente, e com relar;ao a imprensa, que nunca valorizou 

nada da produr;ao da Boca, sempre bateu contra. 

Uma certa imprensa. Eu nao acho que fosse toda a imprensa nao. 0 primeiro premio 

que eu ganhei na vida foi com As taras e foi urn premio da critica. 

Quer dizer, se houvesse um pouco mais de carinho de uma certa imprensa, as pessoas 

poderiam ter melhorado o nfve/ do traba/ho ... 

E bern possfvel. Eu acho que sim, embora, na epoca, ja come~asse urn processo que 

hoje em dia ficou mais estabelecido. Esse preconceito era menos, eu acho, da crftica e 

mais dos editores de jornal. Eu acho que existia uma ideia estabelecida, que estava 

acima da crftica, de eliminar urn certo Brasil - que eu acho que hoje em dia esta 

extremamente estratificada, mas ali era uma coisa que estava come~ando. No sentido 

de eliminar urn certo Brasil no qual a pomochanchada estava inclufda. 

Ela lembrava muito da miseria brasileira. Nao da miseria material, mas da miseria 

intelectual ... 

Exatamente. Inclusive pelo fato de fazer sucesso, de ter publico. Porque e uma 

contradi~ao: como e que e uma coisa popular e ninguem gosta? 

Esse ninguem ... 

Esse ninguem e voce acreditar em pesquisas. Se fizessem uma pesquisa naquela 

epoca perguntando o que as pessoas achavam de pornochanchadas, eu acredito que 

mais de 90% das pessoas entrevistadas, em qualquer rua da cidade de Sao Paulo, 

iriam dizer que detestavam pornochanchada. Agora, quem e que ia, quem enchia OS 

cinemas? A gente lano;ava filme, nao tinha nem tijolinho, lano;ava sem tijolinho no 

72 



jornal e... Era o boca a boca. Voce nao sabia como e [que funcionava]. Nao sabia 

quem e, como acontece. Nem o exibidor sabia, ninguem sabia. Acontecia. 

Nao haveria af preconceitos das elites - intelectual, economica, cultural -, de erotismo 

em filme popular? Porque o er6tico era um coisa dominante na epoca. 0 sexo estava 

na cabe~a de todo mundo nos anos 70 ... 

Uma coisa tambem que eu acho e que a reserva de mercado era importante, mas 

existia uma outra questao que tambem segurou a Boca do Uxo que era a censura. [ ... ] 

Porque o cinema americano e hegemonico no Brasil, ele manda no Brasil; a gente s6 

consegue entrar nos niches nao aproveitaveis. [ ... ] Entao o cinema brasileiro fazia um 

cinema que nao era pomogrc!ifico, mas ia no limite da censura. Era um cinema que, no 

fundo, com exce<.;ao de alguma comedia italiana, nao tinha concorrente. Havia uma 

fatia do mercado que era s6 do cinema brasileiro, uma fatia erotica, porque o er6tico 

de fora estava multo avan<.;ado, nao passava na censura, ou quando passava vinha tao 

cortado que nao sobrava nada. E a gente fazia aquele er6tico ainda aproveitando uma 

coisa que voce s6 vai encontrar um pouco na comedia italiana, que e o humor. Eram 

essas coisas: a lei da obrigatoriedade; essa fatia nao aproveitada [do publico], ou seja, 

se nao fossem exibidos os filmes, aquela era uma fatia perdida. Existe uma fatia do 

cinema brasileiro que ainda hoje esta perdida. 

Que nao e 0 er6tico ... 

Que nao e. E uma fatia de [publico], de gente que, se tivesse filmes brasileiros 

disponiveis e mantivesse o habito de ir ao cinema ... Essa fatia existe, ela nao e 

ocupada nunca. E um tipo de filme popular que s6 o brasileiro faz. Seja porque o cara 

nao e multo alfabetizado ... Porque nao e so a questao de o cara saber ler. voce tern 

de ler rapido tambem. Tern gente que nao gosta de ver filme estrangeiro porque tern 

que ler rapido. Ou, entao, gosta de filme de a<.;ao porque nao tern que ler multo. 

Ou ve na te/evisao, dub/ado. 

Entao, o exibidor perde, os cinemas perdem uma fatia de publico de cinema por terem 

pouco cinema brasileiro. Hoje em dia esta surgindo um novo tipo de pornochanchada 

que eu acho que talvez venha a recuperar e tapar esse buraco, que e esse cinema 

Globo. Eu chamo de cinema Globo porque e um cinema muito inspirado na Globo. 
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Pequeno dicionario amoroso nao e urn filme da Globo, tern outros filmes que nao sao 

da Globe, mas tern uma caracteristica muito parecida com as novelas da Globo. E que 

tern essa popularidade justamente por causa disso. Porque e uma linguagem 

conhecida, que as pessoas sentem como conhecida. 0 problema do cinema brasileiro, 

que eu acho que a pornochanchada conseguia resolver, e o seguinte: voce esta tao 

acostumado a ver filme americana que quando vai ver filme americano se sente 

confortavel na sala de cinema. Nada do que vai acontecer ali na tela e muito absurdo. 

Voce ja sabe as regras. Quando vai ver urn filme brasileiro, o filme te deixa pouco 

confortavel, nao parece que voce esta na sala da sua casa. As regras nao sao muito 

claras, voce se sente mal. As regras esteticas, as regras dramaturgicas. Nao era o 

caso da pornochanchada, porque o espectador estava acostumado com as regras. Ele 

se sentia em casa porque as pornochanchadas tinham aquelas regras muito claras. 

Entao, o espectador ia ao cinema e gostava por causa disso. Enquanto a gente nao 

recuperar isso novamente, ter esse tipo de cinema que o espectador senta no cinema e 

se sente tao confortavel, a gente nao vai recuperar ... 

Mas essa e a caracteristica da industria, a reposir;ao. 

E que e importante. Ate para voce fazer urn filme diferente e ter aquele publico. 

Porque af ele ja tern umas certas regras, voce muda algumas e o filme fica urn pouco 

melhor mas ... 

[ ... ] 

Essa tematizar;ao da sexualidade pel a classes populares... Os filmes sao de uma 

ingenuidade absurda ... 

Hoje em dia qualquer novela das 6, das 7 ja tern mais sexo. 

Mas nao e s6 porque o tempo passou. L6gico que esta ligado a epoca, mas essa pecha 

de pornografica e um tanto in justa. E porque era gente simples. 

Se voce falar para o Bruno Barreto que Dona flor e uma pornochanchada ele vai ficar 

bravo. Ou A dama do lotar;ao. E igualzinho as pornochanchadas em que eu trabalhei. 

E da-lhe peito, bunda, igualzinho. Nao tenho duvida. Nao sei se mais permissiva, mas 

pelo me nos igual. Talvez urn pouco me nos... Porque a pornochanchada e muito 
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moralista, ate porque era feita por pessoas que, no fundo, eram muito moralistas, que 

vinham de uma classe social muito moralista. 

Porque as referfmcias - desses filmes que a gente esta falando - sao muito mais com o 

imaginario cinematografico do que com a realidade do pais. Era um "territ6rio" 

cinematografico. 

Sim, era um territ6rio cinematogrMico. As pornochanchadas, em geral, se voce for 

notar, elas mostram o pais nas entrelinhas, porque nao tem jeito de mostrar, ate pela 

precariedade com que eram feitas. Mas elas nao tinham essa intenc;ao. E mesmo 

quando tinham, faziam isso de maneira muito ruim, tipo E agora, Jose?, que era um 

filme pretensamente politico. E ridiculo, se voce for pensar. Tanto e que ninguem nem 

reparou, nem a censura percebeu. (risos) Se voce olhar, o roteiro e identico ao de 

Pra frente Brasil. E o mesmo roteiro, mas feito anteriormente, uns dois ou tres anos 

antes de Pra frente Brasil. Acho que o Ody percebeu que era muito parecido, mas ele 

nao achou de maneira alguma que alguem tivesse roubado a ideia, porque, ca entre 

nos, eu sei disso porque eu fiz o filme, assistindo ao filme e muito dificil perceber que e 

exatamente o mesmo roteiro, porque nao passa essa ideia. (risos) Mas ja se fazia. 0 

Candeias fez A freira e a tortura, ja havia alguns filmes com alguma pretensao. 

De quem e a produr;ao de As taras de todos nos? Da Boca? 

Nao foi bem da Boca. A produc;ao foi justamente dessa mesma produtora com a qual 

eu tinha brigado antes, o pessoal do curta de Ibitinga. Desde aquela epoca o sonho 

deles era fazer um longa. 56 que eles pretendiam convidar o Roberto Santos, fazer 

um filme engajado. Ai eu consegui vender o peixe, atraves do Odon, que queria 

fotografar um longa e nao conseguia, era assistente de camera. Eu tinha escrito o 

roteiro. Na realidade eram quatro hist6rias, originalmente, para quatro diretores 

diferentes. Ia ser feito Ia na Boca, com um produtor Ia da Boca que o Toninho 

Meliande tinha descolado. 56 que, eu nao me lembro mais exatamente por que, esse 

produtor pulou fora e o Toninho Meliande tambem pulou fora, e virou tres hist6rias. Ai 

eu peguei essas tres hist6rias e levei pra esse produtor, que inclusive s6 foi ler o 

roteiro uma semana antes de comec;ar rodar o filme. Como a gente ja tinha brigado 

antes por causa do curta, eu cheguei pra ele e falei: "Eu fac;o. E uma pornochanchada. 

Tem todos os sexos direitinho, como se tem que fazer. E um filme comercial do 

jeitinho que eu aprendi a fazer na Boca. 56 que eu nao quero palpite." E realmente foi 
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superlegal. Ele deu palpites, eu nao aceitei quase nenhum e nao houve nenhuma 

briga, porque eu nao queria era brigar com ele de novo, igual no curta. E urn cara 

chamado Sergio Tufik. E urn medico famoso, especialista em estudos de drogas e 

outras coisas. Ele esta sempre na TV dando entrevistas. Ele tinha essa produtora, a 

Spectrus, e eu fui Ia com o Odon. A prindpio eram tres diretores, mas eu acabei 

dirigindo os tres epis6dios. Ele brigou com urn dos diretores, que era o Ze Adauto 

Cardoso. Ai eu ia dirigir dois e o Odon outro, mas como o Odon ia fotografar todos, ele 

achou melhor ele s6 fotografar - porque ele nao queria ser diretor de jeito nenhum - e 

eu s6 dirigir. E eu dirigi os tres epis6dios. Foi assim que saiu As taras de todos n6s. 

Parece que era um neg6cio meio metalingulstico. Tinha a ver mesmo com a 

experiencia da Boca? 

Tinha a ver. Era urn brincadeira. A ideia da qual eu parti foi fazer tres historinhas, cada 

uma mais ou menos num estilo. E a terceira hist6ria e totalmente metalingOistica - nao 

de maneira multo sofisticada, pra tambem nao virar urn filme que nao era 

pornochanchada. Eram: uma historinha bern pornochanchada, outra historinha mais 

Walter Hugo Khouri - urn pornochique, e a terceira, uma metapornochanchada mesmo, 

escrachada, ate pelas condi~oes como foi filmada. 

Deu bom resultado? Ganharam dinheiro pra caramba? 

Foi urn 6timo resultado. Ganhamos dinheiro pra caramba. Ate eu ganhei algum 

dinheiro, porque eu s6 tinha 20% do fllme. Foi a oitava bilheteria do ano. Deu tanto 

dinheiro que o produtor resolveu que queria continuar a fazer filmes iguais, quando a 

proposta era a gente fazer esse para depois fazer urn filme mais... Porque eu queria 

fazer Flor do desejo, que era urn filme rna is ... Urn roteiro que eu tinha escrito antes de 

As taras. 

A ideia de fazer pequenas hist6rias ja era uma demanda do mercado? Era uma 

maneira de comer;ar a dirigir ... 

Eu queria dirigir uma das hist6rias. Eu ja tinha trabalhado em filmes de historinhas e 

era urn maneira de come~ar a dirigir, porque era muito mais dificil conseguir urn 

produtor para te produzir urn longa. Eu ja tinha tentado com Flor do desejo, e nao 

tinha conseguido. Ja tinha escrito Deta!hes, pra fazer com o Augusto Cervantes, e que 
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o Ody falou que era muito sofisticado. Enfim, eu ja tinha escrito roteiros de longa, 

tinha tentado prodw;ao e nao tinha conseguido, quando surgiu essa ideia de fazer um 

filme de epis6dios. 

Depois voce vai fazer As meninas de madame Laura ? 

Esse As meninas eu nao fiz. Isso dai e coisa do Jose Mario Ortiz, que podia ter me 

telefonado e eu teria explicado pra ele. Ele acreditou num boato furado, que nao e 

verdadeiro. Eu dirigi as duas primeiras semanas do filme, ate brigar com o Portioli, 

porque o Portioli achava que quem tinha que dirigir era ele. A verdade e essa: o 

diretor - era o Ciro Carpentieri - nao queria dirigir. Ele foi na minha casa explicar a 

hist6ria toda. · Ele nao queria dirigir filme nenhum, ele queria ser produtor. 56 que ele 

nao tinha grana. Ele tinha os amigos que davam grana, mas estes diziam: "N6s 

vamos dar a grana mas queremos que voce dirija." Ele queria que o John Doc 

dirigisse, mas os produtores fizeram ele dirigir, e ele nao tinha a menor no~ao, e nem 

queria. Entao, nas duas primeiras semanas, nao e que eu dirigi, porque existe uma 

diferen~a grande entre dirigir e o que eu fiz, que foi decupar o roteiro, que nao era 

dele, era de um des atores do filme - eu descobri isso no meio do filme, porque o cara 

me deu outros roteiros pra eu ler e eu vi que era do mesmo autor. Era s6 voce ler e 

sabia que era. Esse filme da uma hist6ria! 0 Portioli me colocou no filme porque 

achava que ele [o Ciro] nao sabia dirigir nada e que eu ia dar uma ajuda. 0 primeiro 

dia de filmagem eu lembro que foi num banco, Ia perto da U5P. Esse diretor chegou ... 

Eu estava acostumado com o Ody, que dizia sempre o primeiro plano. Ele nunca dava 

um segundo plano. 56 quando ele estava fazendo o primeiro ele dava um segundo 

plano. Mas ele sempre dizia qual ia ser o primeiro plano. E o Portioli esticando cabo 

pra Ia e pra ca, iluminando o banco inteirinho, e nada de eu saber onde ia ser a 

camera. Eu ia pra Ia, o diretor ia pra ca. Andava pra Ia e pra ca e ele nao falava nada. 

E eu Ia com o roteiro debaixo do bra~o. A certa altura eu resolvi parar onde eu achava 

que devia colocar a camera. Ai ele ainda deu mais umas duas voltas, parou do meu 

lade e disse assim: "0 que voce acha?" "Eu ache que voce devia colocar a camera 

assim, depois cortar pra Ia, tarara, tarara". E ele: "Ta bam. Camera aqui!" E assim a 

gente fez duas semanas maravilhosas. 

Come~ou a dar briga porque o Portioli come~ou a fazer uns travelings com a camera 

na mao. Existe uma diferen~a entre traveling e camera na mao, s6 que o Ciro, 

contanto que estivesse sendo feito, nao se importava se era eu ou o Portioli. Ai eu 

resolvi chegar pro Portioli e disse: "E urn traveling. Eu falei que e um traveling." "Mas o 
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diretor falou que esta born a camera na mao." Af come~ou uma picuinha e eu me 

afastei realmente. 0 Ciro chegou a ir na minha casa querendo retomar o velho 

esquema, mas eu disse: "Ninguem vai acreditar no velho esquema. Todo mundo ja 

sacou. Sorry. Vai dar uma briga danada." E deu uma briga danada mesmo na 

equipe, que pensou que eu estava querendo roubar o filme do cara. Entao, foram s6 

as duas primeiras semanas, e isso tambem porque eu tinha uma namorada que era 

atriz do filme. Eu fiquei segurando as cenas dela, pra pelo menos ela nao ficar uma 

droga. Foi nesse clima. E na epoca se esparramou. Ca entre nos, nao foi nem na 

epoca, porque o filme s6 foi lan~ado depois de As taras de todos nos. 

0 filme ficou pessimo. Como o Ciro nao sabia decupar, ele fez tudo em plano

seqO€mcla. 0 roteiro era enorme. 0 filme ficou com tres horas e meia de dura~ao, 

tudo em pianos-sequencia fixes. Incortavel. Conclusao: quando montou, virou uma 

salada. As (micas cenas que permitiam corte eram as das duas primeiras semanas. Af 

cortou tudo e nao dava pra entender. Ficou aquele filme que nao da pra entender. Foi 

lan~ado depois de As taras. E a[, por causa de As taras ter feito sucesso, como sempre 

acontece, tern sempre os maldosos, que come~aram com esse boato de que eu 

tambem tinha dirigido aquela porcaria que nao tinha feito sucesso. Voce entendeu? 

Era mais pelo negative, pra dizer que a culpa era toda minha. 

Pensei que era pra aproveitar o sucesso. 

0 contrario. "Fez o outre filme, mas, e a droga que ele fez que nem quis assinar?" 0 

filme teve 10 semanas de filmagem, das quais duas eu ... nao e que eu dirigi, pois 

existe uma diferen~a entre decupar e dirigir. Dirigir e voce dirigir 0 filme, dirigir OS 

atores. 0 que eu fiz foi filmar, dar andamento na filmagem. 

Que epoca 6tima, mP 0 cara nao quer dirigir mas os investidores obrigam .. 

Ele nao queria. 0 cara foi na minha casa e falou: "Estavamos indo superbem. Por que 

voce nao volta?" Eu disse: "Nao vai dar certo. Fala com o Portioli." Porque o Portioli 

botou na cabe~a que se o diretor nao dirige, quem dirige e o diretor de fotografia. Nao 

sei de onde ele tirou isso. Ele achava isso natural. Pra mim foram maravilhosas essas 

duas semanas porque eu vi que eu conseguia dirigir urn filme. Perfeitamente. 

E Flor do cjesejo? Qual foi o esquema? 
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Este eu ainda fiz na Boca, mas com dinheiro que eu arrumei. Era um filme que entrou 

na Embrafilme, que selecionou o projeto mas nao topou assinar o contrato comigo por 

preconceito, por puro preconceito da diretoria da empresa na epoca. Era o Roberto 

Parreira, que foi quem comec;ou a decadencia tanto da Boca quanto da Embrafilme. 0 

cara foi o grande tropec;ao do cinema brasileiro, nao por nao ter financiado meu filme, 

claro, mas porque foi o cara que fez o acordo com os exibidores de que se eles 

exibissem todos os filmes da Embrafilme, eles fariam vista grossa pelo fato de nao 

estarem cumprindo a reserva de mercado. Foi isso que comec;ou. Quando comec;ou 

isso o Ody Fraga cantou: "0 proximo passo e nao exibir todos os filmes da Embrafilme. 

Porque quando voce abre uma brecha ... " 0 Ody falou isso antes. Quando ele 

comec;ou a sentir na pele ele disse: "Voce vai ver que o proximo passo dos 

distribuidores e tambem comec;ar a cortar os filmes da Embrafilme." Porque liberou 

um pouquinho, liberou tudo. E foi exatamente o que aconteceu. 0 Roberto achou que 

estava dando a grande virada, abrindo o mercado para os filmes da Embrafilme, 

exibindo os filmes da empresa em circuitos maiores... Foi o periodo do cinemao. 

E a Boca, de certo modo, disputava a reserva com a Embrafilme? 

E. E eles comec;aram a nao disputar mais isso grac;as ao Roberto Parreira. Foi a 

grande besteira. E o que o Ody previu aconteceu logo. Dois ou tres anos eles 

comec;aram ... 

Quer dizer que a Embrafilme acabou nem entrando, nem distribuindo Flor do desejo? 

Nem distribuindo. Eles ate ficaram com uma certa intenc;ao de distribuir, mas fazendo 

muito cu doce. Hoje eu acho que acabou sendo uma fria, porque era um filme que 

tinha mais chances distribuido pela Embrafilme do que distribuido como uma 

pornochanchada, que ele nao era. Mas, na epoca, eles tinham essa picuinha. Eles 

tinham realmente feito o concurso, selecionado 30 projetos e so assinaram com 28. 

Eu e um outro ficamos de fora. E varios desses 28 nunca foram feitos ate hoje. (risos) 

0 primeiro dos 30 que ficou pronto foi Flor do desejo. 

Voce fez com que esquema? 
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Eu fiz com o dinheiro que eu tinha. Eu barateei o filme, fiz o esquema da Boca do Uxo 

numa coisa em que estava previsto algo melhor. Previsto no roteiro, previsto mesmo 

no on;;amento. 

Dii para perceber? Ficou aquem da sua expectativa? 

Da. Ficou aquem. Eu nem filmei o roteiro inteiro, porque acabou o dinheiro. 0 filme 

ficou muito prejudicado. 

Quem fotografou? 

Foi o Toninho Meliande. Porque eu tinha tido essa briga com o Claudio Portioli por 

conta do filme do Ciro. Eu s6 fui fazer as pazes como Portioli com A dama do Cine 

Xangai, porque eu precisava de um amigo quando o fot6grafo brigou com a minha 

produtora, o Jose Roberto Eliezer. Af e que eu procurei o Portioli, perque apesar de 

termos ficade brigades, a gente gostava muito um do eutro. Tinha side uma briga 

idiota, por causa de um filme cretine. (rises) 

E o filme - Fler do desejo - deu o resultado esperado? Foi distribuido como 

pornochanchada num perfodo de mare vasante da pornochanchada. 

Nao deu. Porque ja tinha surgido o filme de sexo explicito. En tao, ele ficou no vazio, 

perque nem era um filme da Embrafilme, mais com apele cultural, nem era um filme 

de sexe explfcito. Ele ficeu cempletamente no muro. 

Havia um cansa(;o do erotismo com produ(;ao barata, houve a entrada do sexo 

explfcito, a pressao internacional, a safda do exibidor. 0 que voce acha que conspirou 

pra matar a Boca? 

Cai a reserva de mercado, cai a censura, entao, de repente, tem uma avalanche... Eu 

estava no escrit6rio do Manoel quando ligou o Severiano Ribeiro. Nesse pento ele era 

um cara supercorreto. Ele ligou pra todos os produtores da Boca, perguntou que 

filmes eles estavam produzindo, anotou todos os filmes que estavam em produ~ao e 

disse: "Eu vou lan~ar tedos os filmes que estao em prodw;ae, mas eu acabo de 

comprar 50 ou 100 filmes de sexo explfcito americanes por 2 mil d61ares cada um. E 

na hora que eu passar esses filmes que eu estou listando, eu nao vou exibir mais 
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nenhum filme. Eu s6 vou exibir esses filmes que eu comprei." Ele ligou pra todo 

mundo. Eu estava ali no escrit6rio, em frente ao Manoel, quando ele ligou e o Manoel 

falou: "Acabou a Boca do Uxo." 0 Severiano Ribeiro foi bern claro: "Filme de sexo, 

agora s6 os meus." Ele tinha comprado um pacotao, uma produ9)o de 20 anos, 

americana. 

Mas ele nao queimou os cinemas no Rio - Roxy, Odeon ... Aqui, em Sao Paulo, o sexo 

explfcito entrou no Marabifl. 

Ele foi o unico inteligente. Ele foi nao s6 inteligente, como ele tinha essa vi sao. E fa lou: 

"Eu nao VOU mais passar OS filmes de voces." 

Voce acha que nao tinha outro jeito a nao ser entrar nessa produr;ao de explfcitos? 

Se houvesse a reserva de mercado ainda, mas ela perdeu a credibilidade. 0 que o 

Parreira fez foi justamente isso: ele tirou a credibilidade dela. Porque era uma coisa 

que multava se voce nao cumpria, e de repente comec;ou a multar mais ou menos, de 

acordo com outros criterios. E ai esses criterios foram alargando, alargando, 

alargando, com as liminares e todas essas coisas, entao a coisa foi ... E u acho que se 

houvesse reserva de mercado, com certeza uma parte da Boca ia migrar para uma 

cinema um pouco melhor. Nao digo toda a Boca, mas uma parte, tipo Augusto 

Cervantes, o proprio Galante, que ja mantinha um certo vinculo de vez em quando 

fazer um filme um pouco melhor. Ele ja fazia o Khouri, o Carlao Reichenbach. Enfim, 

esses, provavelmente iam tentar pular pra essa produc;ao melhor ... 

E estava emergindo tambem uma gente formada na Boca. 

Estavam emergindo eu, o Claudio Cunha, o Jean Garret, o icaro Martins. E tinha outras 

-pessoas que, provavelmente, se fossem chamadas por esses produtores, topariam, 

como eu ainda tentei fazer esse filme com o Augusto Cervantes. A gente toparia um 

esquema menorzinho, filmes mais baratos, evidentemente, mas ja sem aquela 

pretensao de ser uma pornochanchada, ja tentando ocupar um outro [nicho de 

mercado] ... 

Com a garantia da exibir;ao? Com a reserva funcionando? 
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Com a reserva funcionando, com certeza. Pra cumprir a reserva. 56 que nao existia 

mais isso. Essa foi a grande besteira. 

A pressao intemacional... 0 Candeias bate nessa tee/a. 0 Reichenbach bate. Sem 

nenhuma teoria persecut6ria. Aquela hist6ria do Jack Valenti, de vir pressionar. Af 

destampa o neg6cio do sexo explfcito, Embrafilme ... 

Com certeza houve uma certa inteligencia dessa parte coordenando ate, por exemplo, 

os mandados de seguranc;a. Os mandados, quem teve a primeira ideia foi a CIC, que 

tinha o cinema Gemini. Quando comec;ou esse processo "temos que exibir todos os 

filmes da Embrafilme", essa transic;ao, a CIC, por exemplo, exibia o pi or da 

Embrafilme, o filme mais miura, de mercado. Ela se esmerou em exibir os filmes que 

nao davam de jeito nenhum bilheterla. Ela pegava aqueles filmes da faixa "nao 

bilheteria". E provou no juiz, provou por A mais B. Ninguem foi analisar que filmes 

ela estava exibindo [no centro da cidade]. 0 juiz analisou que quando era filme 

brasileiro nao dava dinheiro, quando era filme estrangeiro, dava. Entao, tinha alguma 

coisa errada. Ninguem foi ver que filmes brasileiros eram exibidos. 

Mesmo nesses cinemas, se voce botasse um filme mais comercial tinha publico 

tambem. Se ela botasse os filmes melhores da propria Embrafilme tinha multo 

publico. Eles pegavam o espedfico estrato nao comercial da Embrafilme. Isso eu sei, 

porque eu assistia todos os filmes e eu ja sabia: quando um filme entrava no Gemini, 

eu ja sabia que era filme miura. 

Quer dizer, conduziram o processo ate a asfixia ... 

Com certeza houve uma inteligencia por tras disso, ja pensando em como desmoralizar 

logo essa lei, quando a lei ja estava sendo meio desmoralizada. 

Eu nao vou dizer que tude foi uma grande conspirac;ao internacional, mas que houve 

uma inteligencia internacional no sentido de 'vamos ver por onde a gente pega eles', 

isso houve, bem clare. 

Tudo bem, o exibidor saiu fora, mas a nipida decadencia da Boca mostra muita 

fragilidade. Como era fnigil aquele processo ... nada que sustentasse? 

Como eu falei, era uma industria de fundo de quintal. 
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Porque no fundo ela era baseada nessas questoes. Entilo, o fim da censura e o fim da 

reserva de mercado acabavam com o fililo erotica, porque ja tinha filme estrangeiro 

para suprir aquele fililo erotica, e acabavam com um fililo obrigatorio tambem. 

Olhando pra tras, o que ficou dessa experiencia? No bolso? No cora,;ao? No figado? No 

sentimento, enfim? 

E dificil ... 

Deu pra ganhar dinheiro? 

Deu. Foi o (mico periodo que eu posse dizer que eu consegui viver um pouco do 

dinheiro de cinema. Nunca mais eu vivi de dinheiro de cinema. Quando eu era 

assistente de direc;ilo eu nilo ganhava uma fortuna mas ganhava uma boa grana, ate 

porque eu fazia muitos filmes. [ ... ] Depois eu tive uma boa grana com As taras de 

todos n6s. Nem A dama do Cine Xangai rendeu uma bilheteria que significasse, no 

meu bolso, uma quantia com a qual eu pudesse me sentir tranqOilo. E nunca mais na 

minha vida eu tive dinheiro de cinema. 

A ideia de estar no meio de uma industria sumiu. 

Sumiu completamente. Nunca mais. Ate hoje eu vivo do dinheiro que meu pai me 

deixou de heranc;a. Ao contrario, eu pago pra fazer meus filmes, quase. 

E no sentimento? Foi uma experiencia frustrante? 

Nilo. Foi uma experiencia superboa, alga que eu lembro com muito carinho. Ache que 

foi meio a infancia do cinema pra mim. Foi um periodo curta mas muito bam, que eu 

curti muito. Realmente, eu adoraria que aquila tivesse continuado. Eu adoraria, por 

exemplo, hoje em dia, ter a liberdade de fazer um filme mais pretensioso mas, 

eventualmente, fazer tambem um filme pequenininho na Boca do Lixo. 

Ou com as pessoas da Boca. 

Poder ter essa liberdade de fazer filmes pequenos, dentro de uma estrutura diferente, 

com uma proposta diferente. Nilo digo nem mais erotica, porque eu ache que nile e a 
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linha hoje em dia, mas, enfim, que tivesse uma linha mais comercial, digamos assim, 

mais explicitamente comercial, que era a proposta da Boca. Foi uma coisa que sumiu. 

Uma coisa que eu faria com prazer hoje em dia e uma coisa que eu perdi. 

Tem um memento em que voce se descola, ne? Como autor, como profissional da 

Boca, ne? Nessa transic;ao, qual a sua relac;ao com a critica? Voce era sempre 

mencionado como egresso da Boca do Lixo, alguma coisa assim?. 

Isso ate hoje. Ate hoje a critica gosta de falar isso. 

A dama do Cine Xangai e produ~iio de quem? 

Da Assun~iio Hernandes. Ja e da Embrafilme. 

[ ... ] 

Uma vez trazendo a produc;ao para os moldes da Embrafilme a escala se modifica. 

Porque a diferenc;a de custo era de quase dez vezes. Voce fazia um filme com 70, 80 

mil do/ares, nao? Quanto custou As taras? 

As taras custou 45 mil d61ares, mas na epoca o normal era entre 60 e 80 mil d61ares, 

na Boca. 

E a Embrafilme? 150, 200? 

No minima 150. Ja naquela epoca. 

Mas a dinamica da equipe era legal, nao e? Voce ter 8, 10 pessoas no set e muito 

mais ... 

Era. E as semanas tambem. Porque, em qualquer filme, quatro semanas voce nao 

sente. Na quinta semana de filmagem voce ja come\;a a ficar cansado, contando 

quantos dias faltam pra acabar. Ate quatro semanas nao percebe. Esse era o padrao 

Boca. 0 unico filme que eu fiz de 10 semanas na Boca foi o filme do Ciro, que se 

estendeu longamente. Era urn absurdo. 
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Eu percebi, pe/as entrevistas, que uma das moedas eram latas de negativos. Uma das 

diferenc;as era a quantidade de negativos que se tinha. 0 Stemheim conta que na 

primeira produc;ao que ele fez com o Galante ele nao podia repetir certas coisas ... 

Com certeza. As taras de todos n6s e praticamente 1f2 pra 1. Perfume de Gardenia 

tambem era mais ou menos isso, era no maximo 2 pra 1. 

Realmente voce nao podia gastar negative na Boca. 

Voce nao se adaptou ao sistema de captac;ao? 

As pessoas falam que na epoca da Embrafilme precisava de pistolao, mas mesmo eu, 

sem pistolao, acabei fazendo. Briguei em Flor do desejo, mas depois eles se 

arrependeram. voce tinha um joguinho duro mas se tinha um certo talento, se 

apresentasse alguma coisa, uma hera conseguia. Eles tinham que responder alguma 

coisa politicamente. Eles nao podiam ficar eternamente negando pra mim. Agora sim 

voce precisa de pistolao. Tern que ter amizades. 

Voce tem um time de atrizes. Matifde Mastrangi, Beth Faria, Maite Proenc;a ... 

A Matilde Mastrangi entrou em As taras um pouco porque eu havia feito um filme com 

ela, quando eu era assistente de dire~ao, e ela havia gostado de mim. Um dia ela 

falou pra mim: "Quero ficar muito amiga sua porque eu ache que voce vai ser urn born 

diretor e eu quero ser convidada pra fazer os seus filmes". A[, quando eu fui fazer o 

meu filme, que era pouqufssima grana, produ~ao sub-Boca, vamos dizer assim, eu 

liguei pra ela e falei: "Voce nao falou que queria trabalhar comigo? Agora eu vou 

dirigir um filme. Nao e exatamente o filme que voce achava que eu ia dirigir mas eu 

estou precisando de uma atriz com nome". 0 resto do meu elenco nao tinha nome. 

Por que sub-Boca? 

No sentido de ser uma produ~o ainda mais barata que as produ~oes baratas da Boca. 

Eu filmei na casa da minha av6, na casa dos amigos. Como era o meu primeiro 

filme ... Na Boca eu gastaria um pouquinho mais, eu gastaria uns 60 mil d61ares. 

Entao, eu fiz uma pequena economia rodando de forma mais caseira. 
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Voce reconhece no seu cinema alguma influencia do cinema intemacional? 

Voce e tido como um cara que trabalha muito com citar;oes cinematograficas. 

Com certeza tern, porque eu assisti muitos fllmes. Eu acho que isso reflete.E, eu curto 

isso mesmo. Ate de maneira natural. Nao e nem uma coisa que eu pretenda ... 

Eu nao vejo em meus filmes muita influencia dos filmes que eu gosto mais. Talvez por 

eu achar eles tao bons eles acabam me influenciando menos, por eu achar que eles 

estao muito acima das minhas possibilidades. Eu acho que eu sou mais influenciado 

pelos filmes de que eu gosto menos. Os filmes ruins me influenciam mais que os filmes 

bons. Os bons me dao e uma tremenda inveja. (risos) Os ruins, voce ve Ia urn cena, 

uma coisa que nao foi bern resolvida e fala: "Eie nao teve a intenc;ao mas ele acabou 

revelando uma faceta que ... " Acaba me influenciando mais do que os filmes bons. Eu 

nao consigo ver nada dos filmes bons nos meus filmes. 

Uma pessoa que e muito mencionada, um personagem tfpico da Boca, eo Tony Vieira. 

0 que voce achava do cinema e da pessoa do Tony Vieira? 

Eu tive urn contato maravilhoso com o Tony Vieira, que eu gostaria de ter gravado, 

porque eu nao me lembro. Ele falou urn coisa genial, uma coisa realmente... Quando 

ele soube que eu ia dirigir As taras de todos n6s, ele sentou comigo Ia no Soberano e 

fa lou: "Voce vai dirigir urn filme e eu preciso te explicar como e direc;ao de cinema". E 

me deu uma aula, que eu nao vou dizer que eu estava precisando, mas foi uma aula 

sensacional, com uma visao fantastica, mas que infelizmente eu nao decorei. Eu fiquei 

urn tempao querendo lembrar das palavras dele. Eu achei extremamente bonito da 

parte dele. E era uma coisa muito sincera. Nao tinha nenhuma sacanagem naquilo, 

nem alguma pretensao. Ele queria realmente que eu nao cometesse os erros que ele 

havia cometido. Ele queria dar uma forc;a mesmo. Era urn coisa inesperada ate. Pelo 

cinema dele, voce nem imaginava que ele tinha uma certa reflexao sobre aquilo. Eu 

acho que se fosse esperado eu teria decorado mais. Mas eu fiquei pasmo. Foi 

superlegal. Mas foi o unico contato mais ... Eu conhecia ele mais de passagem, como 

uma figura Ia da Boca. Ele nao era exatamente da turma, nao era de ficar sempre na 

mesa. 

Eo Ody Fraga? 
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0 Ody foi o diretor com quem eu fiz mais filmes, com quem eu tive urn relacionamento 

rna is proximo... Ele era urn personagem (mico. Estava sempre tirando sarro de tudo a 

todo memento. 0 Ody era uma pessoa que tinha, com certeza, urn nivel cultural urn 

pouquinho acima da Boca. E tinha bastante ascendencia, tanto positiva como negativa. 

56 o fato de ele ter dito que o meu roteiro era maravilhoso mas nao era comercial 

matou o meu roteiro. E ele sabia que ele estava matando. Era melhor ele falar que era 

uma droga mas era comercial, entendeu? (risos). Mas ele disse: "E muito sofisticado. 

Nao e comercial". 0 roteiro chamava-se Detalhes. Nunca foi filmado. 

0 que voce. achava do cinema do Jean Garret? 

Eu gostava, na epoca. Eu acho, sem duvida, que ele era o melhor diretor da Boca em 

termos visuais. Ele vinha da fotonovela. Entao, tinha muita visao de enquadramento, 

de como contar uma hist6ria. Tinha uma coisa visual que realmente nenhum diretor 

tinha. Ele era o unico diretor que fazia uma coisa que de certa maneira eu fac;o, no 

sentido de ter uma influencia fotografica. Tanto que os filmes dele sempre eram bern 

fotografados, bern decupados. Isso nao era s6 porque os fot6grafos eram bons, mas 

porque ele exigia tambem isso. Fazia parte do projeto. Ele, talvez por nao ser 

realmente urn intelectual, caia muito facil em certas armadilhas de roteiro. Isso o 

proprio Ody falava: "Esse portugues nunca vai aprender". Mas quando o Garret 

trabalhou com roteiros melhores e nao caiu nas armadilhas, ele fez alguns filmes bons. 

Com o proprio Augusto Cervantes ele fez alguns filmes bons. 

Eu perguntei desses dois porque sao dois bem-sucedidos, o Tony ate como produtor. 

Mas sao cinemas completamente diferentes, dentro daquela hierarquia. 0 Mojica eu 

estou deixando de fora porque e um caso tao especifico. 

Inclusive o melhor do Mojica e meio pre-Boca. Quando a Boca se estabelece, os 

melhores filmes dele ja tinham sido feitos. A pior parte dele e que vern na fase da 

Boca. Ele fica completamente perdido ali, e eu acredito que muito por ele ter se 

separado do Augusto Cervantes, que era quem produzia ele no comec;o, que era quem 

aglutinava. 

0 Augusto produziu os dois primeiros filmes, que sao os melhores: o A meia-noite 

levarei sua alma e o Esta noite encamarei seu cadaver. 
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Voce chegou a trabalhar como Carlfio Reichenbach? 

Nao. Eu s6 trabalhei com ele fotografando urn curta que, na realidade, era urn 

epis6dio de urn filme. Fui cortado de urn filme chamado Felicidade e. [ ... ] Entao, 

trabalhando juntos, ache que foi a (mica vez. Eu ja o conhecia bastante da Boca, de 

conversa. Ache que eu nao trabalhei com ele porque ele tinha outros assistentes de 

direc;;ao que sempre trabalhavam com ele. A gente depois foi s6cio na casa de 

Imagens ( ... ) uma tentativa de juntar urn monte de cineastas que nao eram 

exatamente populares e tentar descobrir ... 

Quem era essa turma? 

0 Carlao, o Inacio Araujo, o Julio Calasso, o Andrea Tonacci, o Andre Luis de Oliveira e 

eu. Nos fizemos essa empresa chamada Casa de Imagens. 0 unico filme da Casa de 

Imagem que chegou a ser produzido foi Perfume de Gardenia. Mas nao foi produzido 

com a Casa de Imagens, porque ela ja tinha ido pro beleleu. Foi pro beleleu porque 

acabou a Embrafilme. 

[ ... ] 

Tem uma hist6ria - um romance - do Marcos Rey, Esta noite ou nunca, que se passa 

no ambiente da Boca. E tem uma personagem que e uma atriz, que nfio dubla seus 

filmes porque tem uma voz in fan til ... 

Eu tenho hist6rias a esse respeito. 0 nome inteiro da Helena Ramos e Benedita 

Helena amos. Urn dia eu estava no escrit6rio do Augusto Cervantes. Eu estava numa 

mesinha, e numa mesa em frente estava o Ody. Ela tinha acabado de fazer Paliflcio de 

Venus, urn filme do Ody produzido pelo Augusto, cheio de pretensoes buiiuelanas, mas 

no fundo uma pornochanchada normal. 0 personagem dela era uma freira que trepava 

com todo mundo. E urn dia, estavamos eu e urn amigo, que tambem era assistente de 

direc;;ao, o Ody estava numa mesa em frente escrevendo a maquina. Era uma salinha 

minuscula, de repente chega a Helena: "Ah Ody, eu queria conversar com voce." 

"Senta, Helena." "Sabe o que e, eu gostei muito de fazer esse seu filme, achei o 

personagem muito interessante, gostei muito de interpretar ... E eu estou cansada 

dessa hist6ria da Rosinha me dublar, esse filme eu estava querendo dublar eu 

mesma." 0 Ody responde: "Sabe o que e Helena. Quando a gente olha voce na tela, 

seu corpo e de Helena mas sua voz e de Benedita." Ela levantou, foi embora e nunca 
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mais falou no assunto. Nos dois estavamos ali conversando, mas escutando, sabe 

como e. Quando aconteceu isso, os dois pararam, agente nao sabia se ria ou se falava. 

Deu aquele silencio. 

Quem e a Rosinha ? 

A Rosinha depois dublou a Matilde Mastrangi no As taras. Ela e uma dubladora. 

Dublava varias mulheres. Tinha uma voz multo bonita. 0 Augusto gostava de dublar 

todo mundo, porque ele achava que gastava menos horas de estudio usando 

dubladores profissionais. 

Mas nao marcava a voz da pessoa? 

A gente procurava que a mesma dublasse. A Rosinha dublava todas as Helena Ramos 

mas dublava tambem a Matilde ou outras que pintassem. A maioria nao se importava 

de ser dublada. A maioria ate ficava contente porque achava dublagem um saco. 0 

Augusto gostava de dublar porque achava que gastava muito mais horas de estudio 

quando o ator resolvia dublar. Mas de vez em quando alguns atores resolviam se 

dublar. Jean Garret dublou ele mesmo. Aldine Muller tambem quis dublar ela mesma. 

0 David ja era o contrario: ele fazia os pr6prios atores dublarem porque nao queria 

pagar dublador. 0 Augusto achava que ficava muito melhor a qualidade e fazia muito 

mais rapido com dublador. 0 David ja era mais pao-duro e achava que todo mundo 

tinha que se dublar. 

Sao Paulo, 24 de novembro de 2001. 

89 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

90 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Helena Ramos 

Como e que o cinema entrou na sua vida? 

Foi por acaso. Nao era uma coisa com que eu sonhava. A primeira vez que eu entrei 

num estudio foi na TV Globo. 0 Silvio Santos tinha um programa de sorteios e minha 

mae sempre participava. Ela ouviu no radio que tinha sido sorteada e nos fomos Ia. 

Mas nao era a minha mae, era um nome parecido. Mas fomos convidadas a assistir ao 

programa: "Ja que voces vieram ate aqui." Eu nunca tinha ido a um programa de 

audit6rio. A gente foi colocada ali na frente e ficamos assistindo. Eu achei aquilo tudo 

barbaro. E depois o Silvio me convidou para trabalhar. 

Comecei como telemo~a - aquelas mo~as que ajudavam ele no palco, dan~avam, 

ajudavam no sorteio das bolinhas. Era um quadro chamado "56 compra quem tern", 

lembra? A[ o Roberto Mauro me viu na TV e me convidou para fazer um filme. Eu nao 

aceitei porque tinha nu. Eu era uma pessoa extremamente tfmida, dai a contradi~ao: 

"Nossa! A Helena e uma pessoa tao tfmida e acabou fazendo cinema!" Todo mundo 

achava contradit6rio. E era, de fato. 

Mas peguei o endere~o e fui Ia. Havia muitas mo~as ali. 0 Roberto falou a todas: "A 

cena e assim, assim, assim ... e tern uma cena de nu. Tern algum problema pra voces?" 

Eu nao falei nada e fui embora. Nao tinha nada a ver comigo. Entao, eu nao aceitei 

esse primeiro convite. 

Voce e do interior? 

Sou do interior [de Sao Paulo] , de Cerqueira Cesar. 

Antes da TV voce trabalhava? 

Comecei a trabalhar com doze anos. Fui balconista de uma farmacia, a Drogaria 

Catedral, que ficava ali na pra~a da Se, hoje nao existe mais. Depois trabalhei na 

Luzalite, como lapidadora de crista!. Trabalhei em cinema, na bonbonniere e na 

bilheteria, um cinema de bairro. De vez em quando eu abria a cortina pra dar uma 

olhada. 
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Quando voce aceitou trabalhar em cinema? 

Foi o Roberto Mauro que insistiu. Ele voltou Ia na TV depois de um tempo e me 

convidou de novo: "56 que este nao tem nu. Voce vai entrar numa agua e s6 vai 

aparecer daqui pra cima." "Entao, tudo bem, eu fat;:o." Cena de sexo nao tinha mesmo, 

porque naquela epoca, em 1973, nao tinha nada. 

Eu era muito tfmida, mas aceitei. Quando chegou no dia da filmagem da cena, as 

meninas comet;:aram a tirar a roupa e a entrar no lago. E eu nao tinha coragem de 

tirar. Fiquei ensaiando, ensaiando, e pensei: eu vou embora, eu nao tenho coragem de 

tirar a roupa na frente de tanta gente. 0 Iugar tinha uma subida e eu comecei a subir e 

a olhar para as pessoas Ia embaixo, as meninas tirando a roupa normalmente e 

entrando no· lago, a equipe tecnica se movimentando, ninguem estava nem af, 

arrumando o equipamento. Af eu pensei: ninguem esta olhando, ninguem esta se 

importando. Acho que vou criar coragem e vou fazer. Desci, tirei a roupa e fiquei 

estatica, meia tremula. Af o Roberto mudou de ideia e falou: "Deita ali em cima 

daquela pedra." Af eu deitei na pedra, e acho que dali eu nao sairia de jeito nenhum. 

E voce estava como? 

Nua! Nua! 

Quer dizer que em vez de ficar na agua voce ... 

E. Ele falou assim: "Nao entra no lago nao, voce fica ali na pedra." Eu nao sei se ele 

esqueceu o que tinha me falado. Porque pra mim aquilo tinha importancia, mas pra 

ele ... Acho que ele tinha se esquecido. 

Pra voce, era mais facil ficar na pedra do que entrar no !ago? 

Nao. Eu acho que era mais dificil. Eu fiquei meio de lado, nem me mexia de vergonha. 

Af eu fiquei apaixonada por cinema. Mas desde o primeiro filme a minha vontade 

sempre foi dirigir. Ficar atras das cameras. Eu achei barbaro aquilo tudo, fascinante. 

Eu prestava atent;:ao em tudo. Af, quando terminou o filme, eu fui me dublar. 

Seu papel tinha fa/a, entao? 
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Tinha. Era o segundo papel. Era um personagem. Chamava-se Jasmim. A Sonia Garcia 

tinha o papel principal, era a chefe das cangaceiras. 0 filme foi um sucesso enorme, As 

cangaceiras er6ticas. Fez tanto sucesso que eu fiz a continuac;ao, que foi A ilha das 

cangaceiras virgens, filmado na Ilha Bela, com outro elenco. Multo tempo depois eu 

soube que quando os produtores me viram no meio daquelas moc;as todas - porque 

eram varias cangaceiras - eles falaram: "Pode separar esta dai." Dai eu nao parei 

mais de fazer cinema. 

Eu acho que todos os filmes que eu fiz fizeram sucesso. Chegou uma hora em que eu 

era sinonimo de bilheteria. Um filme puxou o outro. E eu tive muita sorte, uma 

empatia com o publico. E vice-versa. Sorte. Porque eu acho que a vida e feita de 

varios fatores que se encaixam em determinado momento, na hora certa, e ai as 

coisas vao acontecendo. 

Eu vou falando os filmes, voce vai fazendo comentarios ..• Depois de As cangaceiras 

er6ticas voce fez 0 clube das infieis. 

Foi. Com direc;ao do Claudio Cunha, com a Aldine Muller. Acho que foi o primeiro filme 

que o Claudio dirigiu. Eu fazia uma das mulheres, um das infieis do clube das infteis. 

Era uma comedia, digamos assim. Uma comedia bem do estilo da epoca, uma comedia 

de comportamento, ou seria pornochanchada, como a mfdia, na epoca, de uma forma 

pejorativa, infelizmente, tratava o nosso cinema. Infelizmente. 

Depois voce fez A ilha do desejo, com o David Cardoso ... 

A ilha do desejo foi a primeira produc;ao do David. Alem de ele ter como s6cios Jose 

Ermirio de Moraes e Guilherme Mellao, ele ainda vendeu o apartamento, tudo que ele 

tinha, para investir neste filme. 

E deu certo? 

Foi uma loucura. Deu certo, ele ganhou um monte de dinheiro, ficou muito bem de 

Situac;ao, na epoca. Grac;:as a Deus! 

Depois, voce faz Luciola. 
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Lucfola, de Jose de Alencar. A Rossana Ghessa fez a Luciola e eu fiz a Nina. Foi muito 

legal, tambem. Eu fiz dais filmes baseados em Jose de Alencar, esse e Iracema. 

Neste, eu fiz a Iracema mesmo. 

Nesse filme voce esta morena. 

Morena. Estou de peruca. Tomei bastante sol. Na epoca, eu era bem jovem, eu fiquei 

bem bronzeada. Eu lembro que o Carlos Coimbra falava pra mim que as pessoas, 

quando vissem as fotos da Iracema com o guerreiro branco, poderiam duvidar que ele 

fosse o guerreiro branco, mas que eu fosse a India, nao. Eu achava isso muito 

engra~ado. 

0 guerreiro foi feito por um ator portugues, niio foi? 

Ele era portugues mesmo, o Tony Correa. 

Em seguida voce fez As mulheres sempre querem mais, do Roberto Mauro. 

Este filme foi filmado em Bauru. Tem Wilza Carla e Sadi Cabral no elenco. Tem cenas 

muito engra~adas. 0 Roberto Mauro tinha umas coisas muito interessantes pra fazer 

comedia. Eu me lembro do Sadi comendo amendoim em cena porque era afrodisfaco. 

Era uma coisa tao ingenua. 

Depois voce fez Os pilantras da noite. 

Eu fazia uma dan~arina de cabare. Alias, eu gostaria tanto de rever esse filme, mas 

nao sei se e possfvel. 

Por que voce gostaria de rever esse filme? 

Nao sei, eu tenho vontade. Eu gostava muito do Tony Vieira. Era uma pessoa tao 

querida. Sempre que eu chegava na Boca ele estava na porta de algum escrit6rio. 

"Helena Ramos! Minha querida Helena Ramos!" Ele fazia uma festa quando me via. 
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E Bacalhau? 

Ah! Bacalhau ... Com o Adriano Stuart. Uma satira do filme Tubarao, do Spielberg, que 

foi um sucesso estrondoso, na epoca. Eles resolveram fazer uma satira. Alias, eu fiz 

outra satira, que foi do Kung Fu. Lembra do Kung Fu, da televisao? Fazer Bacalhau foi 

muito engra<;ado. Um grande elenco. Nao sei se voce conhece o Adriano Stuart. Alias, 

seria uma pessoa 6tima pra voce entrevistar. Ele tem muito pra falar de cinema. Tem 

muito bom humor, e 6timo pra comedia. Foi muito divertido fazer este filme. 

E a prodw;ao? 

A produ<;ao eu nao sei de quem e. Se voce for entrevistar o Adriano, pergunte sobre o 

trabalho que o peixe deu pra ele. Ele ficou tao nervoso. 0 bacalhau era "made in" 

Ribeirao Preto e nao tinha aquela tecnica. Era uma coisa muito primitiva. Deu muito 

trabalho filmar com esse peixe, era muito mal feito, o Adriano quase pirou. Na hora 

que tinha que afundar o peixe nao afundava; de repente, o peixe afundava. Ele ficou 

com tanto 6dio do peixe que mudou o final do filme e fez o peixe morrer a cacetadas. 

E filmar com o Ody Fraga, como era? 

Um dia ele foi... Acho que eu nao devo falar isso, mas foi engra<;ado. Coitado! Acho 

que foi lapso de memoria. Acho que ele esqueceu de pagar a pensao dos filhos. Um dia 

estava o maior bochinche na Boca. Ele tinha sido preso e estavam recolhendo dinheiro 

pra tirar ele da cadeia. Todo mundo fazendo vaquinha. Ele era meio displicente com as 

coisas. Ele deve ter achado que nao ia acontecer nada. E teve que pagar o tempo que 

ele devia. Eu sei que era uma grana razoavel. 

Como David Cardoso voce fez Possufdas pelo pecado, correto? 

Foi filmado na chacara do Agnaldo Rayol . Foi muito interessante. Se nao me engano, 

foi baseado na vida do Mendes Caldeira. Ele gostava de Picasso e de Tchaikovsky - que 

tocava no filme. 

Voce tambem trabalhou com o Francisco Ramalho em Sabendo usar nao vai faltar. 

95 



E um filme em tres epis6dios. Eu fiz um dos epis6dios. Eu fazia uma modele, junto 

com aquele puta ator, esque~o o nome dele agora... Ewerton de Castro. 

E Coquetel do sexo? 

Revoluc;ao do amor era o nome. Esse foi o filme que a gente fez em Curitiba. Um 

pessoal que, infelizmente, eu nao vi mais tambem. 

E Dezenove mulheres e um homem? 

Esse foi tragic6mico, atras das cameras. 0 David ja e um pouco nervoso, e como 

eram dezenove mulheres ... Ele pegou algumas atrizes, mas a maioria era modele. 

Mode los profissionais lindfssimas mas ... Imagine esse monte de mulheres Ia no meio 

do mato, no pantanal de Mato Grosso. Entrar no barro, sair do barro, aranhas. Foi um 

trabalho terrivel. Eu achava muito engra~ado porque quem ia morrer no come~o, 

morria mais para o meio; quem ia morrer no tim, morria no meio. Porque era assim: 

as mulheres iriam morrendo misteriosamente conforme o desenrolar da hist6ria. Mas 

ele mudou tudo: as que davam menos trabalho iam ficando pra morrer mais tarde. Ele 

ficava bravo, ficava nervoso: "Mario, prepare o sangue." "Para quem?" "Pra Fulana." 

"Mas nao era Beltran a?" "Nao, Fulana vai morrer primeiro." Ele quase enlouqueceu. 

Imagine dezenove mulheres Ia no meio do Pantanal. 0 David foi um her6i. 

E Guerra e guerra, com direc;ao do Alfredo Palikios? 

Ah! Com o Ankito. Eu nao me lembro direito deste filme, mas lembro de ter 

contracenado com o Ankito. Se bem que, na epoca, eu nao tinha muita consciencia de 

que ele era uma pessoa tao maravilhosa, como hoje eu tenho. Claro que tive um 

prazer enorme em ter contracenado com ele. 

E Inferno carnal, com direc;ao do Mojica Marins? 

Mojica e outra figura. Ele faz um cientista que e meu namorado, ou amante, sei Ia. E 

uma hist6ria interessante. 0 Mojica tem um talento maravilhoso. Ele e um grande 

diretor, muito criativo. Foi legal. Eu tenho uma admira~ao multo grande por ele. E 
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uma pessoa que fez muito pelo cinema, comec;;ou a dirigir muito jovem. Tern urn valor 

muito grande dentro do nosso cinema. Esse filme, inclusive, tern em video. 

Iracema deve ter dado uma virada na sua carreira ... Porque ai voce ja era uma estrela. 

Eu gostei muito de fazer. Teve coisas boas, eu conheci o Nordeste. A gente fez uma 

parte, uns 20%, em Sao Paulo, em Itu - que tern a vegetac;;ao meio parecida -, e o 

resto no Ceara mesmo, no sertao cearense. Eu lembro que o Carlos Coimbra levou 

soro antiofidico, aprendeu como aplicar. A gente nao podia ter nenhum vestigio de 

civilizac;;ao, porque era uma tribo em 1600. 

Nf!io apareceu nem marca de vacina? 

Eu nao sei se apareceu vacina em mim, se o maquiador tirou ou nao. Eu nao me 

lembro deste detalhe, nunca pensei nisso. Mas nao podia ter marcas de pneus, fios. A 

gente ia bern pro sertao, daf o soro. Mas eu nao tinha medo. Pelo fato de eu ter sido 

criada ate uma certa idade num sftio, essas coisas nao me preocupavam nem urn 

pouquinho. Eu era a unica mulher do elenco. Na equipe tinha a moc;;a da continuidade. 

A nao ser as fndias mesmo. Era uma tribo tupi-guarani. 

Voce deve ter ficado um tanto diferente, uma india mais sexy. 

Acho que ficou legal. A maquiagem, a peruca morena. Foi muito legal trabalhar com o 

Tony Correa, uma pessoa dedicada, urn gentleman. 0 Coimbra tambem e uma pessoa 

maravilhosa, uma das pessoas mais queridas do cinema, urn doce de pessoa. 0 jeito 

como ele tratava o elenco, a equipe. Foi muito legal pra mim ter feito esse filme, sob 

todos os aspectos. Uma hist6ria legal, urn romance de Jose Alencar. Foi urn presente 

para mim. 

E 0 mulherengo, do Fauzi Mansur? 

0 mulherengo eram varias mulheres que contracenavam com o Edwin Luisi. Ele e uma 

pessoa muito divertida. Foi legal. 0 Fauzi e uma pessoa serissima, fechado. Voce 

conhece ele? Ele e fechadao. Nao sei se por causa da religiao - ele e muc;;ulmano. Ele 
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nao tem as caracteristicas do brasileiro: falante, aberto. Ele e muito serio, fala pouco, 

mas e muito bom diretor. Eu gosto muito desse filme. Ate hoje ele passa na televisao. 

E 0 bem dotado? 

Este e um filme muito engrac;ado. Cada vez que eu assisto eu dou muita risada. o 

Nuno Leal Maia, que fez o ituano, desempenhou muito bem o papel, fazendo um 

personagem ingenue e meio patetico. Ficou muito engrac;ado. E a hist6ria de um 

homem do interior que chega na cidade e, como ele e bem dotado, a mulherada fica 

toda assanhada. 

Depois voce fez Roberta, a modema gueixa ... 

Com o Raffaelle Rossi. o Raffaelle e uma pessoa dificil de trabalhar, tivemos um 

desentendimento, mas, enfim, acabamos fazendo um trabalho legal. Este ai e um filme 

que eu tambem gostaria de assistir. Eu estava loirissima nesse filme. 

E Patty, a mulher proibida? 

Foi uma adaptac;iio de Mustang cor de sangue, um romance do Marcos Rey. Foi com 

um diretor com o qual eu tambem perdi contato, nunca mais vi. 

A seguir veio Porum corpo de mulher. 

Com o Armando Bogus. Eu fazia uma homossexual, uma lesbica assassina. Um papel 

bem dramatico. E muito interessante esse filme. Produc;ao do carlos Duque. 

Mulher mulher, com o Jean Garret, como foi? 

Eu fiz tres filmes que fizeram muito sucesso na epoca e que falavam muito sabre a 

sexualidade feminina. Mulher mulher, Mulher objeto - talvez o mais importante deles, 

que ficou famoso, ate intemacionalmente - e Nove/a das oito (Mulher sensual), do 

Antonio Calmon. Esses tres filmes abordavam a sexualidade da mulher, que na epoca 

era muito reprimida. Hoje as mulheres estao mais liberals. Mulher objeto, 

principalmente, foi um filme que foi muito estudado por psic61ogos, sex61ogos etc. Foi 

98 



um filme, digamos assim, uma superprodu~ao pretensiosa. Eles tinham realmente a 

pretensao de fazer um grande filme que abordasse com dignidade a sexualidade 

feminina. 0 filme fez sucesso no exterior, participou do Festival de Cannes. 

Infelizmente eu nao pude ir. Foi aplaudido de pe. 0 publico frances, o povo que estava 

no festival adorou. Acho que foi o unico filme do Anfbal Massaini que teve sucesso de 

publico e de crftica. A crftica tambem falou superbem do filme. Porque e dificil 

conseguir as duas coisas. Af eu parei. Parei no auge, nao e? 

Vamos voltar ao Mulher mulher, aquela famosa cena entre voce eo cava/a. 

Passaram hortela no meu pesco~o. Eu ria, achando aquilo tudo muito engra~ado, mas 

depois que voce ve na tela, dependendo do angulo da camera... Nossa! Da a 

impressao realmente de uma coisa muito forte. 0 que aconteceu e que o cavalo me 

lambeu o pesco~o. Foi um escandalo e foi um sucesso enorme tambem. Eu nao sei se 

ele ja gostava de hortela. 0 cavalo !ambia e eu achava o maior barato, achava 

engra~ado. Eu achava tudo muito divertido. 

Agora, o que eu nao achava divertido e que o cavalo que eu tive na infancia e estava 

acostumada nao era um pangare mas era bonzinho, e o cavalo do filme era um puro 

sangue, desses de um metro e sessenta, meio nervoso. 0 que eu sofri com esse 

cavalo, voce nao faz ideia. Levei muita bronca do Jean Garret. 0 Jean me enchia o 

saco: "Voce nao para com o cavalo em quadro." Mas o cavalo nao parava. Eu 

montava firme, segurava a redea, mas quando estava enquadrado, pronto pra rodar, o 

cavalo safa do Iugar. Tive que entrar no mar com o cavalo. Depois, tinha uma cena 

numa ribanceira. Eu, ja conhecendo o cavalo, falei: "Jean, esse cavalo vai escorregar e 

a gente vai levar um belo tombo porque esta muito liso Ia em cima." Ele falou: "Nao, 

nao vai acontecer nada nao." Portugues teimoso! Subi e comecei a descer, o cavalo 

escorregou, e se eu nao seguro firme na crina do cavalo eu tinha me arrebentado. 

Pior e que tinha uma atriz no filme na qual o Jean estava interessado, uma modelo, 

que dizia: "Ah, eu nao sei andar a cavalo." Sabe o que ele fez? Ele colocou ela no 

pesco~o, mandou fechar o quadro no rosto dela e ficou trotando de um lado para o 

outro como se ela estivesse no cavalo. E nao fez mais nada. De mim ele judiou pra 

caramba. Mas as coisas da vida sao assim mesmo. 

Devia ser o contrario: tratar a estre/a com rega/ias. E 0 inseto do amor? 
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Foi legal tambem. Com o John Herbert, dire\;ao do Fauzi Mansur, produ\;ao do J. 

D'Avila. Outre filme que eu gostaria de rever, que eu nao me lembro bern. Sei que 

tinha um elenco enorme. 

E Novela das oito, que voce fez no Rio de Janeiro? 

Eu fiz tres produ\;oes no Rio de Janeiro. Fiz Crazy, um dia muito louco, Nove/a das 

oito, e 0 sequestro, baseado numa hist6ria real, do sequestra do menino Carlinhos, 

que ate hoje nao foi resolvido. Eu fazia a mae do menino. 

E 0 diario de uma prostituta? 

Com a Ivete Bonfa. Eu fazia uma prostituta alco61atra que tinha muitos problemas, 

uma cabe\;a conturbada. 

Como foi a experiencia de trabalhar com o Walter Hugo Khouri em Convite ao prazer? 

0 Khouri e um gentleman, multo carinhoso com o ator, trata o ator como se fosse uma 

flor. 56 que ele escreve tude na hera. Ele escreve a cena, meia pagina, e fala assim: 

"Decora af pra gente filmar." Eu falei (rises): "Tel born." Ele altera o texto na hera. 

0 Khouri e uma referencia para a Boca do Lixo, realiza filmes mais elaborados ... 

Ele e um grande conhecedor de cinema. Eu so ache que o filme e um pouco Iento. 

Talvez na montagem... Eu sei que e o tipo de cinema, aquela coisa meio Ingmar 

Bergman. Mas e gostoso. Os pianos sao lindos. Uma perfei\;aO. E evidente que a 

gente sente a qualidade. 

Depois voce fez outra comedia do Fauzi Mansur, Me deixa de quatro. 

Foi muito legal. 0 elenco era 6timo. 

E As intimidades de Analu e Fernanda? 
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Eu contracenei com a Marcia Maria. Ela fazia uma homossexual. Na verdade, Analu 

era casada, a amiga tenta seduzi-la e surge uma rela~ao entra as duas. 

0 filme tinha cenas fortes de lesbianismo? 

Nao tinha nada de cena de sexo. 56 tinha uma cena de beijo na boca, de selinho. Na 

tela, engana bem. 56 isso. 

E Violencia na carne, como Alfredo Sternheim? 

Era um elenco grande. Nao lembro de nada de interessante que tenha acontecido. 

Os indecentes te lembra a/guma coisa? 

Eu nao lembro desse filme. 

Eo palacio de Venus, do Ody Fraga? 

Eu fa~o uma beata. 

Voce fez o seqilestro e Crazy no Rio de Janeiro. Nao deu vontade de ficar por Iii? 

No come~o eu nao gostava do Rio, achava tao estranho. Depois fui gostando e fiquei 

apaixonada. Hoje eu gosto. Quando eu fiz minha primeira novela na Globo, que foi 

Guerra dos sexos ... Eu nao sei, eu achava o carioca tao diferente do paulista. E e 
diferente. Eu achava tudo muito estranho, apesar de toda a beleza. Eu acho que eu me 

sentia muito sozinha, muita solidao. 

E Corpo e alma de mulher? 

Foi depois que eu tive a minha filha. Eu fazia uma enfermeira que praticava eutanasia. 

Eu e a Tassia Camargo. 

Depois voce fez Volupia de mulher ... 
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Foi meu ultimo filme. Quero ver este filme. 

Voce destacaria a/gum diretor com quem voce trabalhou? 

Carlos Coimbra. Eu gosto do Khouri tambem. 0 Jean Garret era dificil. 

Eo Silvio de Abreu? 

Sabe o que e? Mulher objeto foi um filme dificil de fazer. Eu estava tao concentrada. 

Porque eu tambem li muitos livros sobre sexualidade. Eu estava muito concentrada 

naquilo que eu estava fazendo, eu sabia da responsabilidade. Claro que todo filme 

requer responsabilidade, mas esse era um filme mais pretensioso, e eu tive uma 

dedicac;:ao maier, nao sei. Eu estava tao concentrada que eu nao via mais nada. Mas 

foi legal a nossa relac;:ao. 0 Silvio de Abreu e uma pessoa de muito bom humor, uma 

pessoa muito engrac;:ada, tem um sense de humor muito grande. Eu nao sei por que 

ele quis fazer um filme tao serio como Mulher objeto. (rises) 

Voce tinha cantata com os produtores? 

56 com o Galante. Porque o Galante e que contratava os artistas, que fazia os 

contratos. Antes era Galante e Palacios, mas o Palacios saiu. 

Ele tinha fama de sovina, nao e? 

0 Galante? Pao duro? (rises) Eu acho que ele deve ter ganho, na epoca, uma 

pequena fortuna. 

Como era - ou e - pra voce ser um simbolo sexual, passar na porta do Cine Maraba e 

sever enorme, cobil;ada? 

Eu nao tinha consciencia disso. Eu achava que era uma brincadeira da mfdia. Achava 

grac;:a disso. A unica coisa que eu fiquei esperta foi que, poxa vida, eu passava na 

porta do cinema e via filas enormes, o telae enorme na porta do Maraba ... E a grana? 

Nao tinha grana. 0 que eu ganhava era muito pouco. Entao, eu comecei a pedir mais e 

tal. Eu achava que eu tinha que ganhar melhor, eu sabia que o cinema envolve grana, 
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o publico chegando, os filmes rendendo. Eu precisava ganhar mais. Se eu tivesse tido 

urn empresario, na epoca, talvez eu pudesse ter direcionado melhor minha carreira, 

financeiramente. Porque, na verdade, neste aspecto eu nao tirei proveito nenhum. Eu 

ganhei muita experiencia mas ... 

Nao deu pra fazer um pezinho de meia? 

Nao deu, nao deu. 

Voce foi muito assediada? 

Sim. Eu era convidada para ir a muitos lugares, s6 que eu nao ia a Iugar nenhum, 

porque eu nao tinha tempo. 0 tempo que eu tinha eu gostava de ficar em casa. Eu 

sentia tanta falta da minha casa, porque eu nao parava, ne? Entao, eu s6 ia a 

compromissos aos quais eu tinha que ir mesmo. 

Sendo um simbolo sexual, havia um assedio quase natural ... 

Havia sim. Coqueteis, festas, inaugurac;oes, essas coisas todas. 56 que eu nao ia a 

Iugar nenhum porque eu nao tinha tempo. 

Voce se sentia uma estrela? 

Isso nunca me subiu a cabec;a. Por exemplo, quando eu conheci a Sandra Brea, em 

Convite ao prazer, ela era uma estrela realmente. Uma pessoa extremamente 

sofisticada, 24 horas por dia. Entao, eu fiquei observando. Eu achei barbaro aquilo e 

pensei: meu Deus! Eu nao sou nada disso! Entendeu? Ela tinha porte de estrela, ela 

dizia: "Fulana, acende meu cigarro." Sabe como e? 0 tempo todo, entendeu? 0 jeito 

del a sentar era muito sexy, muito feminine, o jeito del a olhar, o jeito del a falar as 

coisas, o jeito dela se impor como uma estrela. Ela era realmente. Eu fiquei 

observando e pensei: o dia em que eu tiver que fazer urn personagem ... Porque eu 

nunca fui assim. Eu sempre fui uma pessoa muito simples. Nunca tive esse glamour. 

Eu sempre levei isso na brincadeira. 

Mesmo nao tendo o glamour de estrela, o que voce sentia com a popularidade? 
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Eu pensava no aspecto de que a responsabilidade ia aumentando. Conforme voce vai 

aparecendo, vai aumentando a responsabilidade. Voce come<;a a ler mais, come<;a a 

estudar mais, precisa ter mais cuidado com o que fala, porque sabe que repercute, 

sabe que influencia. Minha preocupa<;ao maier era esta. De vez em quando me dava 

vontade de sair correndo ... (rises) De cair fora ... 

Voce teve ffi-clube? 

Que eu saiba, nao. 

Em relar;ao ao seu trabalho como artista, o que te impulsionou? 

Acontecia uma coisa engra<;ada comigo, que ate hoje ainda acontece: as pessoas 

nunca olhavam pra mim como se eu fosse a Helena Ramos. Elas sempre diziam que eu 

me parecia com ela: "Ah! Como voce parece com a Helena Ramos!" Eu sempre 

concordava tambem, em qualquer Iugar que eu fosse. A nao ser em algum Iugar em 

que estava anunciado e que sabiam que a Helena Ramos ia Ia. Af era diferente. Em 

geral, as pessoas nao me ligavam a atriz. Ninguem chegava pra mim e dizia: "Me da 

um aut6grafo. Helena Ramos, poxa!" 

Por que voce acha que aconteda isso? 

Nao sei. Talvez porque eles achassem que era uma coisa muito distante. Porque o 

cinema deixa o artista mais distante do publico. Entao, a pessoa achava: "Nao pode 

ser. Nao deve ser." 

Sera que nao era porque voce fazia o genera glamour, aquela coisa de estrela de que 

voce falou? 

Talvez pela minha simplicidade. 

Voce nao pensou em fazer o contrario e dizer "eu sou Helena Ramos'? 
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Nao, nunca falei. Eu sempre concordei. Porque eles falavam como se fosse uma 

grande coisa: "Nossa! Voce parece com a Helena Ramos. Nossa! 0 teu perfil e 

igualzinho!" Entendeu? (risos) Eu tenho a impressao de que o cinema aumenta muito 

as pessoas, e eu fico um mulherao, ne? Um metro e oitenta no cinema. E quando as 

pessoas veem que eu nao sou tao alta acham que ... 

Como e que voce ve, do ponto de vista de hoje, o ambiente de trabalho da Boca? 

Era muito legal. Era a Boca dos sonhos. As pessoas que estavam ali ficavam 

sonhando. (risos) Tinha um cara, que eu nao me lembro bern, que me dizia: "Para de 

chutar a sombra, mulher! Sai dessa!" Como se eu ficasse chutando a sombra, atras 

de nada. Porque ... era a Boca dos sonhos mesmo. Existia uma certa ingenuidade ate. 

E claro que algumas pessoas se aproveitaram disso e ganharam muito dinheiro, mas 

tinha aquelas que acreditavam em fazer aquilo com amor a arte mesmo. Como eu que 

torcia para que tivesse um born resultado, que fizesse sucesso. Eu vibrava. 

Havia um sentimento de que estavam fazendo cinema com sucesso de publico ... 

Tinha esse lado de que o publico prestigiava, lotava os cinemas. Tanto e que o cinema 

da Boca permaneceu durante anos. E tinha o lado ruim, que era a midia, que ia 

contra, nao e? Tratava o nosso cinema de forma pejorativa, por ignorilncia, por 

burrice. Porque se nos tivessemos tido um apoio maior da midia, talvez o cinema nao 

tivesse tido uma caida tao grande. Despencando de repente. 

A crftica influfa muito em voce? 

A critica sempre se referia ao cinema [da Boca] de forma pejorativa. Mas com rela~ao 

ao meu trabalho de atriz, nunca fizeram nenhum comentario negative. Isso, gra\;as a 

Deus, nao teve. 

E no ambiente da Boca, voce era a rainha do pedar;o. 

As pessoas tinham um carinho muito grande por mim. 

Como voce era vista pelas atrizes em geral? 
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Eu sofri muita inveja, clare. Quando tinha muita mulher, tinha urn pouquinho de 

sacanagem, sim. Mas eu ficava na minha. 

0 conflito era por papeis, por espat;o na mfdia, por sucesso, por mais o que? 

E engrat;ado! Urn dia o Fauzi Mansur me perguntou: "Ate onde voce quer chegar?" Eu 

falei: "Ate onde me deixarem." Porque as coisas na minha vida foram acontecendo. E 

clare que durante todo esse processo teve muita inveja. Eu tive muitos problemas por 

causa de inveja, mas eu era uma pessoa tao tranqOila que tirava de letra. Eu deixava 

passar, nao dava muita bola pra isso. E a minha magoa da midia nunca foi por falarem 

alguma coisa em relat;ao ao meu trabalho em si, mas por falarem do nosso cinema: "E 

pornochanchada! E pornochanchada!" Pra mim aquilo era uma forma depreciativa de 

falar do cinema. E aquilo me deixava muito magoada. 

Como era ser identificada com o cinema da Boca do Lixo? Musa do cinema er6tico, 

rainha da ... 

E. Rainha da pornochanchada. Eles falavam. 

Voce aceitava o posto com orgulho? 

Teve uma materia que dizia: "A espertinha da Boca do Lixo." Espertinha e demais, ne? 

Nao sei onde eu fui esperta. 56 se eu estivesse milionaria, talvez. (rises) 

0 cinema da Boca tinha forte penetrat;ao popular. A imprensa te nomeava a deusa do 

cinema er6tico. Era legal? Voce se sentia bern nesse papel? 

Eu nao ligava. Eu nao dava muita bola pra isso nao. 0 prazer, pra mim, estava em 

fazer o meu trabalho. Eu curtia cinema, fazia parte da minha vida. Entao, eu nao dava 

muita bola pra essa hist6ria aL E clare que me magoava, e e 16gico que isso interferiu 

na minha vida pessoal. Com certeza. Para quem nao me conhecia eu poderia mesmo 

ser uma "espertinha da Boca do Lixo". Nao havia como eu brigar com isso. Porque eu 

nao tinha padrinho. Na realidade, as coisas aconteceram assim, naturalmente. E, 

gra<;as a Deus, eu tive uma boa educa<;ao e soube conduzir a minha carreira. Eu nao 
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tinha empresario, ninguem pra me orientar. Porque, hoje em dia, acontece o seguinte: 

o artista ja sabe o que ele tern que fazer, como conduzir, o que dizer, o que falar. Eu 

nao. Quando eu dava uma entrevista, eu sempre falei o que eu quis. Eu sempre fiz o 

que eu quis, os filmes que eu quis. Eu sempre fiz o que me deu na cabec;a. L6gico, eu 

dei muitas cabec;adas e fui ferida muitas vezes, paguei um prec;o per isso. Porque as 

pessoas, as vezes, tinham uma imagem ruim a meu respeito. Mas tude tern um prec;o, 

ne? (rise) 

0 erotismo estava na cabet;a de todo mundo nos anos 70. 

Todos os filmes, eles qualificavam dessa forma, nao e? Mas era uma forma pejorativa, 

uma forma de deboche, nao era uma forma respeitosa de se referir ao cinema. Era 

isso que eu ache que me deixava triste. E ache que deixava a maioria des artistas. 

Voce circulava pela Boca? 

Nao. Eu s6 ia quando eu tinha trabalho pra fazer, ou quando ia falar com alguem. 

Voce achava o ambiente da Boca machista? 

Machista? Engrac;ado! No Iracema, per exemplo, s6 tinha eu de mulher no elenco. 

Entao, eu acompanhava os homens. Onde eles iam eu ia junto. Eles iam jogar bola, 

eu ia jogar bola. 0 Pic Zamuner, quando terminava a filmagem, ia num botequinho da 

esquina tomar pinga e eu ia junto. Eu achava engra,;ado porque ele ia de um jeito e 

voltava tranc;ando as pernas. A gente conversava um monte de abobrinhas, ai 

voltavamos para os muquifos, cada um ia pro seu canto, dormfamos, e no outre dia ... 

0 que eu quero dizer com isso e que esta era a forma como eu me relacionava com a 

equipe tecnica, com todas as pessoas. Era tude muito respeitoso, nao existia maldade 

nenhuma no fate de eu conviver mais com homens. Geralmente a gente convive mais 

com homens durante um filme. 

E verdade ... 

Tanto e que ... eu nao vou dizer o nome, mas teve um diretor que resolveu me cantar e 

eu comecei a rir. A forma como eu me relacionava com ele era tao de amizade, a 
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minha convivencia com os homens era tao boa, e tao sem maldade, que eu comecei a 

rir. Entendeu? Nunca tinha passado pela minha cabe\;a que ele pudesse me cantar. 

Entao, eu achei muita gra\;a, tirei o maior sarro. 

Nunca tinha passado pela sua cabef;a? Esse cara ou ... 

Nao. Este foi o (mico que me cantou. 

Voce nao vai dizer o nome? 

Nao. (risos) Sabe quando voce trata a pessoa como se fosse teu irmao? A gente 

conversava sobre muitos assuntos e tal e, de repente, o cara te canta. Eu achei aquila 

tao esquisito, porque quando se tem alguma afinidade, uma coisa assim... Mas nao 

tinha rolado nada disso. 

Voce nunca namorou ninguem de cinema? 

Eu nao tinha tempo pra nada. (rises) 

Quem eram os seus amigos? Qual era a sua turma? 

Interessante esta pergunta. 0 pessoal de cinema mesmo nao era de amizade. A 

amizade era durante a filmagem. Nao rolou isso. Assim, de ficar Intima, amizade 

mesmo, nao rolou isso. Se voce perguntar por que eu nao saberei te responder. Eu 

nao tinha nem pensado nisso. E interessante. 

Voce veio crescendo como atriz e, de repente, parou. Houve a/gum motivo? 

Eu fiquei gravida da Natasha e parei. Fiquei um tempo parada. E quando voltei, fui 

fazer teatro, fiz As mo\;as do segundo andar. Depois fiz a novela Guerra dos sexos na 

Globo. Voltei pra Sao Paulo, fiz Meus filhos, minha vida no SBT, depois voltei pro 

teatro, comecei a viajar, a mambembar por aL 

A decadencia da Boca, pra valer, foi em 1984, 1985, por af. 
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Houve uma cafda bastante grande. Foi uma coincidencia. Interessante isso. Tanto e 

que - eu estou me lembrando agora - quando a gente fez As mor;as do segundo andar 

ia muita gente, publico de cinema, assistir. 

lam verse era voce que estava fazendo mesmo? (risos) 

Teve ate um cara que ficou sentadinho ali, depois de a pec;a ter acabado, e nao ia 

embora. Af foram ate ele, porque o teatro ia fechar, e ele falou: "Mas nao vai passar 

de novo? Eu quero assistir o filme." Ele via o teatro como se fosse um filme, sessao 

corrida. 

Entao, eu me lembro que a gente levou um publico grande, que nunca tinha ido ao 

teatro. Porque o teatro, na epoca, era uma coisa muito elitizada. Hoje nao e mais. 

Mas ha vinte anos era. As pessoas iam de casaco de pele e tal. Hoje a coisa e mais 

popular. E n6s levamos bastante gente que era publico de cinema para o teatro. 

Entao, eu viajei bastante com teatro. Pelo interior de Sao Paulo. Depois fiz alguns 

estados, Nordeste. E depois parei. Fiquei bastante tempo parada, morei nos Estados 

Unidos ... 

Voce casou? 

Nao casei. Eu sou solteira. Eu sou solteira ate hoje. Eu tinha um namorado, mas hoje 

eu estou sozinha, nao estou namorando. 

Natasha, minha filha, esta estudando Direito agora. Alias, ela trabalha na clfnica do pai 

dela. E apaixonada pelo pai dela. Nao sabe se mora comigo ou se mora com ele. Ela foi 

criada comigo ate nove anos, depois foi morar na Sufc;a, porque ele achou que ela 

poderia ter uma educac;ao boa Ia, porque sao os melhores colegios, ne? E af ela ficou 

Ia quase dez anos. Depois n6s moramos juntas nos Estados Unidos, dois anos. 

Voce fez alguma coisa Ia? 

Nao. Se pintasse, de repente ... Mas a intenc;ao nao era essa, realmente. E muito dificil 

voce falar um ingles sem sotaque. A intenc;ao era que Natasha fizesse faculdade nos 

Estados Unidos. 56 que af aconteceu uma serie de problemas na vida do pai da minha 

filha e a gente teve que voltar. 

109 



0/hando para tr;3s, que sentimento ficou desse perfodo, desse ciclo da Boca do Uxo? 

Eu acho que, dentro do possivel, dentro das possibilidades, que eram minimas, a gente 

fez o possivel. 0 que foi possivel. A gente fazia as coisas mesmo na ra~a. Nao tinha 

grua, porque era muito caro alugar, entao o cara improvisava, dava um jeito. E 

evidente que muita gente aprendeu muita coisa durante esse processo verdadeiro da 

arte, de cria~ao. Voce nao tinha grana, nao tinha equipamento suficiente. A 

criatividade ali tinha de ser multo latente. Entao, eu acho que esse foi o grande merito. 

E aquela for~a, aquela energia das pessoas que faziam cinema. Porque era tudo pobre. 

Ate a midia era pobre, tinha preconceito. Era como remar contra a mare. E, alem de 

tudo, concorriamos com os filmes intemacionais selecionados, ne? 

E voce, pessoalmente? Que experiencia pessoal voce carrega desse perfodo? 

Voce esta querendo perguntar se eu faria tudo isso de novo? Nao sei. Nao sei te 

responder. Acho que foi uma op~ao. Eu deixei de fazer muitas outras coisas, deixei 

multo a minha vida de lado. Eu me dediquei multo. Nao sei se valeu a pena. 

Mas, de certo modo, o cinema era a sua vida. 

Era a minha vida. Entao, clare, eu deixei de passear, de viajar. Nao sei, eu acho que 

eu nao tive uma vida nonmal. Nenhuma pessoa que fica famosa consegue ter uma vida 

normal. A partir do memento que ela entra na midia ela ja perde ... 

Parece que voce gostaria de ter levado uma vida mais corriqueira, mais prosaica. 

Eu nao sei se eu tenho espirito de estrela. 

voce guarda alguma magoa? 

Nao. Daquelas pessoas, nao. Das pessoas da Boca, nao. Nao tenho magoa de 

ninguem. De jeito nenhum. Ao contrario, eu adore. Tenho a maier admira~ao por eles. 

Pela ra~a que eles tiveram, que n6s tivemos, de fazer um cinema dificil, um cinema 

que... Mas a midia tinha preconceito. Eu tenho magoa da midia pel a forma como as 

coisas eram colocadas. 
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Voce teve educa(;ao rigida? 

Eu tive. Eu estudei em colegio de freiras durante quase dois anos, em Campos do 

Jordao. Meus pais se separaram. Era um colegio de 6rfaos. Eu nao era 6rfa mas a 

maioria era. Tinha uma ala de crian~as com tuberculose e tinha uma ala de crian~as 

sadias. Era o Prevent6rio Santa Clara. 

E o Chateaubriand? 

Chateaubriand foi um colegio onde eu fiz o "madureza ginasial", que hoje nao existe 

mais. Eu fiz o ginasio em um ano. Como eu nao tinha tempo de estudar, porque eu 

comecei a trabalhar muito cedo, tudo eu tinha que resumir. 

Voce sabe que Santa Clara e a padroeira da televisao. 

Nao sabia. (rises) E mesmo? 

Voce acha que essa educa9fio influiu na sua maneira de ser? 

Meu pai era uma pessoa muito recatada, muito seria. Minha mae ja era uma pessoa 

que tinha uma cabe~a mais livre. Os dois eram bem diferentes. Ela tinha uma cabe~a 

bem a frente. Eu ache que eu peguei um pouco do meu pai e um pouco da minha mae, 

e claro, porque se eu nao tivesse eu nao teria feito cinema. A partir do momento em 

que uma pessoa se abre, se expoe da fonma como eu me expus, tem que ter muita 

coragem. E tem que ter um alicerce pra segurar mesmo, porque a barra pesa, vem 

chumbo grosse. Mas eu nao lamento. Eu vivi, tive momentos maravilhosos. 

Par que voce nao aparece mais em televisao? 

Eu nao sei. (rises) De repente, as pessoas te esquecem. Eu tive uma decadencia 

grande. Porque quando se esta no auge, te convidam pra tudo: festas, coqueteis, as 

pessoas te ligam. De repente, as pessoas te esquecem. Eu nao sei te dizer. 

De qualquer fonma, odiei meu trabalho em televisao. Tude o que eu fiz, ate agora, em 

televisao eu nao gostei. Eu nao gostei de mim, entendeu? Eu acho que eu nao estou 
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bern. A novela que eu fiz com o Silvio de Abreu tambem. Nao tern nada que eu diga: 

que legal este trabalho! 

Voce e que saiu de cena entao? 

Eu saf, voltei. Eu nao sei o que aconteceu. Eu ja pare! pra pensar muitas vezes e ate 

agora nao cheguei a conclusao nenhuma. E urn processo de dificil aceitac;ao. E uma 

mudanc;a radical. Porque voce esta acostumada com urn tipo de vida e af muda tudo. 

Eu aprendi a lidar com a solidao. Eu acho que essa foi a maier vit6ria, porque tern 

pessoas que se drogam, que nao aceitam a derrota. 

Solidao e sair de cena? 

Sair de cena, ficar na sua. Viver o que o mundo esta te oferecendo. 0 que e que o 

mundo esta te oferecendo hoje? 0 que eu posse fazer? 

Voce tem vontade de voltar a fazer cinema? 

Eu tenho vontade sim. Eu gostaria de trabalhar em cinema. Trabalhar dentro da arte: 

cinema, teatro, televisao, na frente ou atras das cameras. Eu gostaria de participar 

deste mundo que ... Nao tern como voce sair fora, entendeu? E o meu mundo, o 

mundo que eu conhec;o, em que eu vivi a maier parte da minha vida. E urn mundo em 

que as pessoas sao de uma sensibilidade maier. Enfim, eu gosto deste mundo, 

realmente. 

Com o fim da Boca do Lixo voce e muitos outros perderam a base. A que voce atribui 

a decadencia da Boca? 

Muitos pararam, cada urn foi fazer uma coisa ... Acho que foi o filme pornografico. Eles 

nao deveriam ter come<;ado a fazer o porno. Deveriam ter continuado a fazer 

pornochanchadas, as comedias e tal. A quantidade de publico que ia ao cinema era 

multo grande. Eles pararam de fazer os filmes comuns e passaram pro porno. Acho 

que af se limitou. Eu nao gosto de assistir filme de sexo explfcito. Eu nao assisto, nao 

acho grac;a. Entao, o que aconteceu? A censura liberou geral. Eles acharam que se 

fizessem filme pornografico o publico ia ficar, mas o tiro saiu pela culatra. Eles erraram 
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neste aspecto. Porque isto aconteceu em todos os lugares do mundo. As pessoas 

assistem no comec;o e depois nao assistem mais. Quem continua assistindo e uma 

minoria. E um publico restrito. 

Voce posou nua? 

Posei. Eu fiz Status, eu fiz Playboy. Mas aconteceu um equfvoco. Era ate uma edic;ao 

de aniversario. 0 nome do fot6grafo eu nao me lembro, mas as fetes fica ram barbaras. 

Eu tinha combinado um salario com a Playboy e quando eu fui assinar era outre. Eu 

falei: eu nao vou assinar porque nao foi isso que eu combinei. Af eu fui pra Campinas 

pra fazer 0 mulherengo, nao voltei mais [a revista], e as fetes nao sairam. Eu nunca 

mais vi essas fetes, nem o fot6grafo, que deve ter me odiado. Na hera que eu fui 

assinar a autorizac;ao e receber tinha outre valor no papel e eu nao assinei. Mas eu 

posei para a Status e tambem para a Ele e Ela. 

Par que voce nao fez mais? 

Eu nao gosto muito de tirar fotografia. Eu nao daria para ser modele. Mas as fotos 

safram bern legals. 

Voce posaria nua hoje? 

Nao sei. 56 se eu ficasse malhando uns tres meses. Mas tern uma coisa que eu acho 

feio: aparecer o sexo, pernas abertas. Isso eu nao fac;o. Eu nao acho legal, porque eu 

ache feio mesmo. Se eu fizer, s6 se eu estiver com o corpo perfeito. 0 problema nao e 

mostrar; e mostrar quando esta legal. Se eu estiver com o corpo legal, olhar no 

espelho e achar que da ... Porque eu nao vou decepcionar o publico. "Oiha af, ja era. 

Aqui 6, ta caidona." Af nao da, ne? 

E em casa? Como foi quando a familia- os teus pais- te viu no cinema? 

Eles nao falaram nada. Os dois ja faleceram. Eu levei eles ao Cine Maraba, eles 

assistiram e nao falaram nada. Minha mae me dava um pouco de apoio. Meu pai 

sempre foi uma pessoa muito fechada, falava muito pouco. A maier preocupac;ao dele 

era com drogas. E eu nunca entrei nessa mesmo. Ele me deu muita liberdade e a unica 
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coisa que ele me pediu foi isso. A minha mae me incentivava mais, achava legal, curtia 

a carreira, guardava recortes. 

Dos filmes que voce fez, quais voce escolheria para mostrar? Que filmes voce 

considera mais /egais? 

0 filme do Khouri, o do Carlos Coimbra eo do Silvio de Abreu. 

Convite ao prazer, Iracema e Mulher objeto. Voce trabalhou com os diretores mais 

conhecidos da Boca. Nao havia interesses pessoais, afetivos? Como era o 

relacionamento? 

Sabe por que? Vou te explicar. Uma coisa engra~ada. Logo no meu primeiro filme, As 

cangaceiras er6ticas, eu fiz sucesso. E continuei fazendo. Chegou uma hora em que os 

produtores exigiam que eu fosse contratada. Fosse quem fosse. Por exemplo, tinha urn 

diretor que estava namorando uma atriz - eu nao vou dizer os nomes - e queria 

colocar a namorada no filme, mas o produtor disse: "Nao. Voce vai colocar a Helena 

Ramos, que ja e bilheteria certa." Entao, nao tinha como as pessoas me cantarem, 

entendeu? Ficou uma coisa muito profissional. Mesmo a contragosto, eles tinham que 

me colocar. 

Os produtores tradicionais, tudo bern. E os produtores de fora? 

Eu nunca tive que fazer o teste do sofa. (rises) Eu lembro que teve urn produtor 

italiano, logo no meu primeiro filme, que queria me levar para a Italia. Eu nao ia sair 

do Brasil. Eu era muito novinha ainda. Nao topei. 

Voce come9ou com 19, 20 anos, nao? 

Nao. Quer dizer, eu ja tinha dezoito anos. 

Voce mantem contato com o pessoal da Boca? 

Muito pouco. A convivencia com as pessoas era durante o trabalho. Eu nunca tive uma 

convivencia muito intima com ninguem. Mas eu nao sei se o fato de eu ter morado urn 
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tempo nos Estados Unidos fez com que eu me distanciasse e as pessoas me 

esqueceram urn pouco. Se bern que, logo que eu cheguei, eu fui a uma entrega de 

premios da HBO e, daquela epoca que eu fazia cinema, nao tinha ninguem, s6 pessoas 

estranhas. As pessoas que fazem cinema hoje sao pessoas que eu nao conhet;o. Nao 

sao as mesmas. A (mica pessoa que eu conhecia, do tempo que eu fazia cinema, no 

evento da HBO era o Rubens Edwald Filho ... 

Mas e/e nao gosta de cinema brasileiro. 

Nao. Ele fazia boas crfticas a meu respeito e eu nao sabia disto. Ele tinha que fazer nao 

sei o que e queria uma entrevista minha. Eu entao fui na casa dele mas ele teve que 

sair e pediu ao secreta rio dele pra fazer a entrevista. Ele tinha uma pasta com recortes 

a meu respeito no arquivo dele. E uma pessoa que gosta de mim como atriz. E eu acho 

isso 6timo, porque ele e o maior crftico de cinema. 

Sao Paulo, 17 de setembro de 2001. 
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Imicio Araujo 

Qual foi o teu percurso ate a Boca ? 

Eu, na verdade, cheguei por um vies critico. Eu tinha visto o primeiro filme do 

Candeias, A margem, e gostei muito. Eu trabalhava no Jamal da tarde. Eu era copy 

desk junto com o Rubens Ewald, que ja era crftico naquela epoca. 0 Rubens assistiu ao 

segundo filme do Candeias, 0 meu nome e Tonho, e ele nao gostou do filme. Mas me 

disse: "Vai ver que eu acho que voce vai gostar." Eu fui ver e fiquei deslumbrado com 

o filme, achei uma beleza. Um dia o Rubens me levou pra passear na Boca e me 

apresentou ao Candeias, que estava montando a proxima prodw;ao e me falou: "Voce 

quer trabalhar no filme." Eu topei. Tirei ferias do jornal e fui trabalhar de assistente do 

Candeias em A heran~. Assistente do Candeias quer dizer assistir mesmo, porque 

voce nao faz praticamente nada porque ele faz tudo. 56 fica vendo ele trabalhar. 

Terminado o filme, eu me dei conta de que estava voltando pro trabalho com quinze 

dias de atraso. Eu pensei: isso quer dizer alguma coisa. 0 trabalho no lorna/ da tarde 

na epoca era muito cansativo, eu entrava as 8 horas da noite e saia as 8, 9 horas da 

manha. Era muito sacrificado, e eu estava ficando meio louco mesmo. 

Eu gostei de trabalhar em cinema e queria continuar. E uma coisa que me interessava 

- eu era metido, conhecia Einsenstein - era a montagem. Entao o Marcie Souza, que 

se iniciava como diretor e que depois virou escritor, me disse que o Sylvie Renoldi 

estava precisando de assistente. Eu fui procurar e fiquei trabalhando por dois anos 

como Sylvie ate ganhar minha autonomia. 

A experiencia com o Sylvia deve ter sido bem movimentada porque ele tem um 

filmografia impressionante: trabalhava com todas as tendencias ... 

Engrac;ado, essa questao que voce esta colocando eu perguntei pra ele, como e que ele 

se via neste universe tao diverse: ele fazia filme do Dede Santana, do Capovilla, do 

Callegaro, do Osvaldo de Oliveira, do Sganzerla. Acontece o seguinte: o Sylvio e um 

cara extremamente simples, do ponto de vista de cultura, e um iluminado na questao 

da montagem. Ele tem uma intuic;ao que e uma coisa fabulosa. Ele tinha uma 

caracteristica, ele gostava muito de fazer primeiro filme e gostava muito do trabalho 

com os amigos tambem, como o Oswaldo de Oliveira, o Carcac;a. 0 Sylvie tinha isso: 
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ele se esfor~ava, ele fazia sempre o melhor possfvel em cada filme, por pior que o 

filme fosse; Ele nao fazia muita distin~ao, ele pegava o que aparecia. 

Eu levei a pratica adiante quando eu fui trabalhar. Eu tambem pegava qualquer filme. 

Porque tudo e urn exerdcio, e as vezes urn filme ruim e urn exerdcio ate melhor. 

E ai voce continuou em montagem, ficou no cinema, na Boca ... 

Eu continuei. Em 1970, eu saf do jornal e fui pro cinema. Peguei uma grana do Fundo 

de Garantia ... Claro, que como assistente eu ganhava muito pouco. Urn salario mfnimo 

que dava pra condu~ao e pra almo~ar. Mas dava pra encarar. 

Voce circulava na Boca? 

Sim, eu vivia Ia. Porque o Sylvie trabalhava Ia, a base dele era a moviola do Galante. 

Voce destacaria alguns talentos na Boca ... 

Antes eu acho importante acentuar o tipo de convivencia muito saudavel que existia. 

Estavam Ia os diretores, os produtores, os tecnicos, estava todo mundo junto. 

Chegava uma hora em que as pessoas se encontravam, conversavam... Era real mente 

o que havia de melhor Ia. 

0 que era importante e que se tinha uma produ~o constante. Naquele memento o 

que havia? Aqueles produtores se alimentavam do dinheiro dos exibidores. 0 que os 

exibidores pediam, via de regra, era que os filmes tivessem cenas de sexo. Nao tinha 

nenhum segredo. A partir disso, voce era livre para fazer o que bern entendesse, tinha 

uma liberdade - no meu entender - muito maier do que se tern hoje, em que se fica 

as voltas com quinhentos problemas tendo que agradar a Volkswagen, ao Banespa e 

sei Ia quem mais para realizar o filme. 

Os filmes eram baratos, ganhava-se pouco, mas voce nao parava de trabalhar. Estava 

o tempo todo ali: sempre havia alguem te chamando para fazer um filme. 

0 meu investimento, o que eu sempre esperei de Ia, e que se tivesse, dentro do filme 

de genero - que neste memento era basicamente filme de sexo - comedia ou drama, a 

possibilidade de falar algumas coisas, fazer um cinema interessante a partir disso. 

Acho que quem acabou desenvolvendo isso foi o Carlao. 
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Ele conseguiu ser autoral nesse meio da Boca do lixo. 

Completamente. Ele tinha perfeita no~ao do que fazia. A nossa turma ali tinha uma 

ideia a respeito do desenvolvimento do cinema brasileiro como uma especie de filme B. 

Entao fazer filmes baratos, com poucos recursos, sem que isso te proibisse de 

trabalhar direito, de ser inventivo. 0 Carlao era muito inventive, ele trabalhava com o 

Galante que dizia: "Eu nao entendo dessas coisa que voce fala, o que falam seus 

personagens, mas o publico gosta, entao vamos em frente." E era muito 

surpreendente. 

E o mais interessante e que havia um publico que entendia cinema. E claro que se 

voce puser mulher pelada no filme era uma atra~ao indubitavel, as pessoas iam atras 

disso. Alias, vao ate hoje. 

Nos a nos 70, sexo era o tema ... 

Mas nos anos 70, a fun~ao era maior. Enquanto a gente lia Marcuse, o publico via 

esses filmes que de alguma maneira ia fazer sua educa~ao para as mudan~as de 

costumes ali. Em geral, mal e porcamente mas, de certo modo, faziam. Nao importa. 

Uma coisa a respeito da nomear;:ao da pornochanchada ... Ao fazer isso, estava-se 

atribuindo o sentido de mediocre, mal feito ... 0 que voce acha? 

Eu me divertia. Eu fazia pomochanchada tambem e fazia outros filmes, fazia 

publicidade. Neste sentido, trabalhar com o Sylvio era uma bela escola. Publicidade 

que era uma coisa que eu tinha muito preconceito, ele falava: "Oiha, num filme de 30 

segundos voce encontra os mesmos problemas de um longa metragem." E e verdade. 

Esse papo [de preconceito] e coisa de quem nao entende, porque para quem gosta de 

cinema, tanto faz como tanto fez, se o filme tem sexo ou deixa de ter. 

Eu estou perguntando nao por conter sexo, mas pelo /ado chanchada, um cinema de 

filmes B ... 

Eu acho que isso acontecia, mas e uma miseria critica nossa. Pra quem fazia, isso nao 

importava. A mim, isso nao tocava pelo seguinte: eu via o trabalho de montador como 

uma prepara~ao para um trabalho posterior de diretor e de roteirista. Em prindpio, eu 
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nao tinha culpa nenhuma pelos filmes melhores ou piores que eu fazia. Eu te dou urn 

grande memento que eu vivi, em 1984 em Gramado, quando pela primeira vez urn 

filme do carlao - urn irmao meu - participou do Festival. Foi com o Extremos do 

prazer, que no conjunto e urn dos filmes mais fracos dele, porque teve problemas com 

as atrizes ... Em Gramado, eu estava com o Walter Lima Junior, com quem eu tinha 

feito uma certa amizade [no Festival de] Brasilia do ano anterior, e tinha defendido 

muito Inocencia, urn filme me interessava muito, em meio a uma prodw;ao bastante 

rasteira. Eu falei pro Walter, que era do juri, que ia entrar o filme do carlao. E ele 

falou: "Ih, rapaz, eu acho que nao vou gostar do filme do seu amigo - ele nao 

conhecia o Carlao -, porque eu nao gosto de filme de sexo." "Tudo bern, voce nao 

precisa gostar." Os gauchos defenderam muito o filme, fazia tempo que eles eles 

queriam o Carlao em Gramado mas o Rio, a Embrafilme, bloqueava muito. Ai teve a 

sessao, e na saida eu olho pra tras, vejo o Walter Lima abrac;ado com o Carlao. E 

chegou pra mim e me deu abrac;o, como seu eu tivesse feito alguma coisa, e naquele 

filme eu nao tinha feito nada. Pra resumir: metade do juri tinha saido no meio da 

sessao. 0 que era uma sacanagem. Mas, no final, o Walter Lima arrancou urn premio 

pro carlao: urn Premio pela integridade da obra. Isso e pra dizer que para alguem que 

entende, respira cinema, sabe que os r6tulos nao tern nenhuma importancia. 

Mas eu me lembro que, na epoca, existia uma especie de barragem critica muito 

grande. Depois, eu vim a entender melhor. Era por urn certo conforto: ate aqui eu 

trato, daqui pra Ia eu nao trato, nao tenho que estudar, nao tenho que quebrar a 

cabec;a ... 

Voce acha que a Boca produziu o que a gente poderia chamar de filme popular 

brasifeiro? 

Acho sim. Acho que produziu, por excelencia. Em alguns mementos foi muito bern ... 

E voce perguntou dos talentos. Tern urn filme, que e urn thriller muito born do Claudio 

Cunha, que se voce nao viu na epoca, agora nao da mais para ver, esse filme nao tern 

c6pia e parece que o negative de som desapareceu. Chama-se Snuff - Vitimas do 

prazer. 

Eu passei tres anos morando na Franc;a e isso te muda muito a percepc;ao das coisas. 

Lei, fica-se direto dentro dos cinemas e no que tern de melhor, de 1910 a vanguarda 

do memento. E quando eu cheguei aqui existia uma grande euforia por causa da 

Embrafilme, com o sucesso dos filmes [brasileiros]. Eu vi alguns e achei uma 
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decepc;ao e pensei: "Isso vai acabar logo, isso e tudo muito ruim." E vi o filme do 

Claudio Cunha e achei excelente, com uma forc;a. Neste memento eu nao queria mais 

ser montador, achei que ja tinha feito o que podia fazer em montagem, entao resolvi 

escrever um roteiro para o Claudio Cunha. Deu em aguas de barrela, porque era um 

melodrama - que nao era a praia do Claudio. Chama-se 0 gosto do pecado. Foi uma 

desgrac;a porque, alem do mais, eu era assistente de direc;ao e via dia ap6s dia, o filme 

ser destrufdo mais do que ja havia sido destrufdo no roteiro original. 0 Claudio tinha 

essa pegada para coisa de porrada, para filme policial, ele era born nisso. 

Filmar com ele foi, ate certo ponto, um pouco decepcionante, porque nao era a praia 

dele. Era um filme mais delicado. 

[Pra falar de talentos] Falar do Mojica e evidente, do Candeias nem precisa. Dos 

primeiros voce tern o Rogerio Sganzerla. 

E o Jean Garret ? 

Do Garret eu gosto. 0 Garret era um cineasta interessante que se dava bern no 

thriller. 

Dos que surgiram da Boca, o Garret parece ser um exemplo de realizador queria 

explorar as possibilidades daque/a produr;ao. 

Nao s6 isso, mas o Garret pessoalmente era um cara que procurava se aperfeic;oar. 

Por exemplo, o contato que eu e o Carlao tivemos com o Claudio Cunha nao resultou 

em nada pra ele, a nao ser naquilo em que ele era OK, no caso o Snuff. 0 Jean nao, o 

Jean tentava se aprimorar, aprender mais coisas. Eu fiz dois trabalhos como roteirista 

com ele, e acho o resultado mediano. Em parte porque a maneira como eu escrevia, 

que era em tons baixos, nao se coadunava com o que ele que fazia, ele gostava dos 

tons altos, mas ele tentava se ajustar ao que eu tinha escrito. E isso dava uma certa 

abafada no filme, tanto em 0 fot6grafo quanto em Tchau, amor. 

Como era o traba/ho de roteiro entre voces? 

Primordialmente era eu mesmo, ele nao era ausente, mas deixava na minha mao. Ate 

porque ele viu o Frankenstein que ficou o filme do Claudio Cunha. E talvez porque ele 

gostava do meu trabalho. Eu gostaria de ter assessorado mais ele, principalmente em 
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Tchau, amor, com o Antonio Fagundes que interpretava um radialista fudido e tinha 

um relacionamento com uma mo<;a rica, filha do dono da esta<;ao. 0 Garret me pediu 

que fizesse a montagem deste filme, e eu fiz. Mas eu ficava com grilo por causa da 

cenografia e nisso talvez eu tivesse podido ajudar o Jean. A personagem era uma 

menina bacana, rica de tradi<;ao, mas a casa dela era completamente cafona. Como e 

que se produzia? Achava um cara que tinha uma casa grande e pau na maquina. Tinha 

umas coisas que sujavam a imagem. 

Era uma coisa de mau gosto, uma aparencia de tuxo ... 

Era o ponto fraco dele, por isso ele funcionava bem no thriller, porque o thriller 

aguenta melhor essa camera que busca uns angulos diferentes. Nos filmes de tom alto 

isso nao e problema, no caso de filmes em que a tensao e mais convocada, isso 

funcionava melhor. 

Voce acha que a Boca foi produto da lei de reserva de mercado? 

Foi. Completamente. 

Enti!io, em vez de uma politica de diretores, nos tinhamos ali uma pofitica de 

produtores? 

Como tudo no Brasil as coisas acontecem um tanto sem polftica. Na verdade nao tinha 

uma politica. 

Os produtores eram agentes de um processo .... 

Exatamente. Eram agentes. Na verdade, intermediaries que captavam dinheiro dos 

exibidores e faziam filmes para esses exibidores colocarem em suas salas. Os 

exibidores ganhavam na exibi<;ao e na produ<;ao, tambem. Neste sentido, a Boca foi 

muito mais uma coisa de produ<;ao. Ao mesmo tempo, o adicional de bilheteria era 

muito importante, ate para manter um certo grau de independencia. Eu acho que um 

problema que acabou vitimando essa produ<;ao foi a extin<;ao do adicional de 

bilheteria, em 1979. Ficou tudo no caixa da Embrafilme, que partiu do prindpio de 

"porque estes filmes vao receber e outros nao?" 

122 



Eu acho que a coisa nao deu certo e nao teria dado certo de jeito nenhum. Por que? 

Porque, do ponto de vista da Embrafilme, era um sistema centralizado, urn sistema 

autarquico onde, em suma, quem detinha o poder de decidir quem fazia um filme ou 

deixava de fazer era uma pessoa. Entao era complicado. 

Nao daria certo pra Embrafilme? E para a Boca? 

Os produtores da Boca eram muito fracos, de maneira geral. Voce contava nos dedos 

os produtores que eram capazes de distinguir o que era urn born filme ou nao. 

Dizum. 

0 Galante. Ele era excelente produtor. 

Voce diz no sentido do faro, do instinto ... 

Nao, nem tanto. 0 Galante era o seguinte: "Eu estou fazendo As cangaceiras er6ticas 

do Roberto Mauro, eu sei que isso aqui nao vale nada mas eu sei que isso vai me dar 

dinheiro. Ponto. Eu estou fazendo urn filme do Khouri, agora eu quero fazer urn filme 

born." E quando batia na tela ele sabia o filme que era borneo filme que nao era. 

0 Cervantes, voce considera bom produtor? 

0 Cervantes eu acho que era uma excelente pessoa. Eu conheci pouco, mas a 

impressao que me dava era ser uma excelente pessoa. Ele produziu Mojica, produziu 

Candeias ... 

Produziu Ody Fraga, Jean Garret ... 

Eu acho que foi um produtor com certo peso Ia dentro. Mas eu nao acompanhei a 

prodw;ao do Augusto. Mas, de qualquer modo, a dinamica que existia na Boca do lixo 

era muito ruim. 

Se voce pega do inlcio do cinema, tudo e muito simples, muito precario, depois se tern 

uma evolu~ao do cinema junto com o publico. 0 publico e os filmes vao crescer juntos, 

vao educando uma ao outro. Eu tenho a impressao de que isso dal poderia ter 
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acontecido no Brasil [com o cinema da Boca], mas se tinha uma coisa muito 

imediatista, seja da parte do produtor seja do exibidor, que exigiam que se 

aumentasse as doses de sexo nos filmes. Enquanto, eu tenho a impressao, o publico 

evoluia. 

Por exemplo, no As safadas, o que o Galante fez? Como prodw;ao a intuic;ao e genial. 

Voce tinha na epoca uma inflac;ao de 10% ao mes. 0 que eu tenho que fazer? Um 

filme de epis6dios, em que as tres equipes saiam ao mesmo tempo. Uma semana pra 

cada um filmar, em um mes eu tenho o filme pronto. Pego o Carlao, que e meu valor 

seguro. Eu conhec;o o trabalho, ele vai fazer um bom epis6dio. Pego o Inacio, que 

nunca fez nada mas esta louco pra fazer. Vamos dar uma chance pro cara. Mas quem 

vai me garantir e o epis6dio do Toninho (Meliande), porque ai eu sei que rola baixaria. 

Eu acompanhei algumas sessoes de exibic;ao do filme, e vi varias pessoas dobrarem a 

sessao, mas elas gostavam do meu epis6dio e o do Carlao. Por que? Porque havia um 

publico cinematograficamente bem educado. Se nao, nao tinha sentido os filmes do 

Carlao fazer o sucesso que faziam. 0 publico intuia, ele sabia o que era uma boa 

imagem e o que era uma ma imagem. Sabia quando alguem estava colocando uma 

questao pra ele e quando nao estava. 

A fruil;;ao e sensivel, nao s6 intelectual. 

A apreensao do cinema pelo publico popular e sensfvel. Esse publico foi perdido e e 

uma pena. Eu tenho a impressao que nao se fez nada para esse publico poder evoluir. 

A produc;ao da Boca do fixo lidava - tinha como referencia - mais com a produc;ao B 

do cinema estrangeiro do que com a realidade brasileira. Os westerns, as par6dias etc. 

Uma parte dos filmes, acho que sim. Quando se fazia os westerns, as par6dias, sem 

duvida. Uma boa parte nao correspondia a absolutamente nada. 

Talvez dai venha o nome pornochanchada. 

0 referencial cinema novo, onde a nossa tradic;ao acaba se fundando, nao existia [para 

a Boca], exceto pela estetica da fome. 

Inicialmente, no tempo em que o filme er6tico era um filme mais bem produzido, um 

tempo pre-Embrafilme, em que filmavam o Rovai, o Reginaldo Farias, o Pieralisi e 

outros, os filmes tinham certos apoios. Eram pessoas com um certo gosto 

cinematografico e eu acho que o dialogo af era com a comedia italiana. 
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Na Boca, no exemplo do western, o Tony Vieira pensava realizar Clint Eastwood. 

Sim. 0 que eu acho engrac;;ado, e que [na Boca] uma boa parte das pessoas vivia 

dentro do mito do cinema. Quando voce pega o Tony Vieira, ele achava que era o Clint 

Eastwood, o Gary Cooper, e nao era o unico. Tinham varies assim, que tinham essa 

ideia de ter uma relac;;ao com a mftica do cinema. 

Essas cabe~as foram formadas pe/o cinema B. 

0 que eu acho uma pena e que essas pessoas se desenvolveram muito pouco. 0 

Garret e diferenciado por que? Ele comec;;a como assistente do Ze do Caixao. 

Mas ele vai se esforc;;ar pra melhorar. 

Voce acha que se a crftica tivesse sido mais generosa, os rumos da Boca poderiam ter 

sido outros? 

Por experiencia propria, eu acho que a crftica conta pouco. Em alguns cases sim. Quer 

dizer, nao detectar as qualidades que tinha o Snuff, do Claudio Cunha, eu acho uma 

tristeza. E um sintoma de que se tinha, aqui, a pior crftica do mundo no final dos anos 

70. Era um horror, um horror mesmo. Nem viam os filmes. 

0 Jean-Claude Bernadet vai nessa mesma dire~ao: a crftica nao mudaria nada porque 

para esse publico a critica nao faria nenhuma diferem;a. Mas eu digo no sentido de 

formar opiniao, de mobilizar a favor ... 

Mas pra isso era necessaria que o Jean-Claude tivesse compreendido a Boca do Uxo, e 

ele nunca compreendeu. Porque a fonmac;;ao do Jean-Claude levava pra outre caminho 

e nao para esse. As vezes eu pegava criticas que ele escrevia e elas eram de uma 

incompreensao quase tocante dos problemas que existiam nos filmes. Algumas eu 

acompanhei, eu me lembro quando ele escreve sobre Li/iam M, do Carlao, e junta com 

o filme do Olivier Perroy. Os dois eram como a agua e o vinho, nao tem nada a ver 

uma coisa com a outra. Ele juntou os dois filmes em torno de problemas da cidade, 

uma coisa assim. Nao estou criticando o Bernadet, pelo contrario, o entendimento do 

cinema intelectual que e a primeira crftica dele, a historiografia que produz eu acho o 
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maximo, mas nao acho que ele seja urn critico de filmes. E acho que precisaria ter sido 

pra compreender melhor o que havia ali. Se fosse urn Rogerio Sganzerla ele 

entenderia, Sganzerla inventou isso tudo na verdade, tudo sai do Bandido da luz 

verme/ha. 

Pelo menos a mito/ogia da Boca do lixo em grande parte. 

Mas nao s6 a mitologia. Filme era [filme] B. "Fazer urn filme para passar num cinema 

poeira e esquecer. Mas fazer urn monte de filmes". Isso esta dito [por ele]. 

Ele e aquela turma toda, nao e? 

Sim, o Antonio Lima, o Callegaro ... 

Aquilo de certo modo adubou o terreno para o que veio depois. Plantou sementes em 

terrenos diversos, radicalizou o cinema marginal que teve vida curta e depois a turma 

que pegou a bandeira do erotismo, filme barato - recursos controlados - , como 

proposta. Essa turma que vem da pratica e sem formar;ao intelectual ocupa esse 

espar;o. 

0 proprio Rogerio chega a fazer urn filme er6tico que e o Mulher de todos. E urn filme 

er6tico e fez sucesso. 

Nao haveria um certo preconceito das elites em relar;ao aos filmes, por eles tratarem 

questoes de sexo e erotismo nas e pelas classes popu/ares? 

Ai e muito ambiguo. Ostensivamente sim, sem duvida. Agora, que essas classes -

advogados, engenheiros etc. - largavam o trabalho no centro da cidade pra pegar urn 

sessao das duas ou das quatro, acontecia. Mas nao falavam isso em casa. E por que 

nao? Voce nao sairia para ver Rossana Ghessa? Eram mulheres bonitas. Ate se criou 

urn marketing. 

0 Silvio de Abreu fez urn filme que era Mu/her objeto, que eu acho urn horror, mas o 

Rubens Ewald fez uma coisa legal em torno do filme, como se fosse: "esse e o 

verdadeiro filme er6tico". E ai as pessoas foram ver e ele ganhou uma aura de 

respeitabilidade, sendo que ele e exatamente igual aos outros filmes, ou tao bobo 
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quanto. Eu nao me esque~o de uma cena do filme: a Kate Lyra, a segunda atriz do 

filme, anda falando ao telefone enquanto vai entrando numa piscina, se afundando. 

Meu Deus, essa mulher vai se afogar falando ao telefone? A produ~ao e do Anibal 

Massaini que e especialista nisso: mulher com telefone sem fio, na epoca uma coisa 

rara. E bern Massaini, essa coisa de por urn telefone moderno pra mostrar produ~ao. 

Sera que um dos incomodos que a pornochanchada trazia ni10 era essa coisa do 

aprendizado que voce falou, nao s6 cinematografico mas tambem er6tico. 

Existia urn desejo das classes dominantes, medias, sei Ia, de que houvesse uma 

ignorancia em torno disso. Pra gente pode, tudo bern, a gente vai ler isso ai no Freud, 

vai pro psicanalista, mas para o populacho isso dai e vii, e baixo e tal. Pra nos pode o 

baixo, porque Freud dizia que e baixo mesmo, nao ha nenhuma espiritualidade nesta 

historia. 

Nao teria havido tambem preconceito intelectual, porque o cinema da Boca do lixo, 

talvez porter se dedicado ao mercado, acaba por nao ter hist6ria? 

Deixe eu dizer como eu vejo isso. Eu tenho a impressao que uma parte do cinema, "a 

parte nobre", ficou sob as asas do Estado. Sob as asas da Embrafilme. Embora 

houvesse uma nitida tentativa de encontro com o mercado, sobretudo na fase Roberto 

Farias, que sempre foi urn diretor de filmes para o mercado. Ele ate for~ou a barra 

para isso, a primeira vez que se falou sobre "qualidade internacional dos filmes" foi 

com ele. Porem, esse cinema permaneceu encastelado sob as asas do Estado, e foi o 

que provocou depois aquele rebu de Embrafilme, porque nao se tinha urn sistema 

minimamente permeavel, transparente, de aloca~ao de verbas... Correspondia ao que 

o cara que estava sentado na presidencia achava naquele momento, a coisa tendia a ir 

pra o brejo mais cedo ou mais tarde. E ai se criou uma diferencia~ao. Embora a 

Embrafilme fosse uma institui~ao voltada ao mercado, os filmes nao tinham esse 

contato, esse corpo a corpo. 

Eu posso citar urn exemplo, quando a gente constituiu uma empresa chamada Casa de 

Imagem. Nos eramos 6 cineastas: eu, Carlao, Andrea Tonnaci, Guilherme de Almeida 

Prado, Julio Calasso e Andre Luiz Oliveira. A ideia era cada urn fazer urn filme, entao 

seriam 6 filmes, encadeados de tal maneira que se contrataria uma equipe mais ou 

menos fixa, mudando fotografo e tal, mas de modo a abater custos. Teriamos filmes a 
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300 mil d61ares cada urn. A ideia era converter a experi€mcia da Boca, recicla-la neste 

momento, como politica de estatal. A Embrafilme ja estava no fim. Ainda pegamos 

uma grana para fazer os roteiros. A Casa de imagem deu pra tras por questao de 

quinze dias porque a gente estava tentando levantar uma verba com conversao de 

dfvida com um banco holandes. Quase fechando o neg6cio acabou essa coisa da 

conversao de divida, que era meio confuso: os caras compravam dividas do governo e 

investiam uma parte ... 

Nao se tem quase nada a respeito da hist6ria da Boca do lixo. Isto me chama muito a 

atem;;ao. Faz parte do descaso crftico, mas tambem a propria Boca nao se relatou, nao 

contou sua hist6ria. 

Talvez o Jose Mario Ortiz Ramos tenha alguma coisa, embora seja sobre politica mais 

ampla - Cinema, Estado e lutas cu/turais - , ele e uma pessoa que compreendia o 

problema. Acho que voce tern razao. 

Aquele cinema de capital privado, aventureiro, desaparece com a Boca do Uxo. 

Eu tenho a impressao que esse cinema desaparece porque ao mesmo tempo 

desaparecem OS circuitos populares de exibi~ao. Entao e fatal. Nao adianta dizer, hoje, 

que e possivel reimplantar algo parecido, porque o publico que vai ao cinema hoje, por 

pequeno que seja, e um publico de classe media. E e multo influenciado pela televisao. 

E uma coisa apavorante. 

Hoje nao se tem mais espac;o para a experimenta<;ao. 

Claro, porque os filmes custam 2, 3 milhoes [de d61ares], que espa~o de 

experimenta~ao se vai ter? Nao se tern mas liberdade ... Voce sente isso nos filmes. Ou 

eles sao insuficientes. 

Naquele tempo se tinha, efetivamente, uma coisa ludica com o cinema muito forte. Eu 

nao posso dizer isso de todo mundo, mas da minha experiencia de montagem, por 

exemplo. Eu via o Sylvio, que era um montador classico, um montador da 

transparencia completa, a mao dele era delicadissima. Quando eu fui montar, eu 

pensei: eu tenho que ser diferente eu nao posso ser que nem ele. Entao eu pensava o 

meu corte de uma sequencia para outra como um corte multo marcado. A nao ser o 
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filme do Silvio Bach, que era um filme de tempos [cinematograficos] muitos diffceis, o 

problema do filme era exatamente arrumar o tempo, entao e uma montagem mas 

classica. Mas de modo geral eu fazia questao deter uma marca. Quando eu fui dirigir o 

episodic de As safadas eu ja nao pensava assim. Meu sonho era ser completamente 

transparente. 

Quem gosta muito do seu epis6dio em As safadas eo Alfredo Sternheim. 

0 filme tern alguns fas. A Alfredinho ate escreveu uma carta para a Folha discordando 

de alguma coisa que foi escrita, dizendo que era um obra prima. Exagerou. Mas enfim, 

havia esse espac;o para a brincadeira. Vamos brincar. Vamos botar a musica? Colocava 

um cheque musical. A musica era um grande quebra-galho. 

Porque a prodw;ao da Boca entrou tao rapidamente em decadencia. Foi o sexo 

explfcito, o esgotamento de um modelo estetico, economico ... 

Estando Ia, eu percebia que nao se tinha um cinema que melhorava, acompanhando o 

publico. Dava pra sentir que a uma certa educac;ao do publico correspondia a uma 

certa deseducac;ao dos filmes. 

Nao havia quem quisesse melhorar. 

Ate vieram pessoas de fora. 0 0/ho magico do amor, do Jose Antonio Garcia e do icaro 

Martins, e um belo filme. Mas ja pegou muito no fim, a Boca ja estava caindo aos 

pedac;os, tanto que o circuito em que o filme emplacou ja foi outre, o circuito popular 

ja estava no sexo explicito. E quando entra o sexo explfcito foi como jogar uma bomba 

de neutrons. 

Eu acredito que se tinha um publico bern educado e um cinema que vai caindo. E no 

memento em que entra o sexo explicito fica uma desgrac;a, porque embora as pessoas 

vissem as pomochanchadas como escandalo, a gente sabia que o escandalo estava 

muito mais no nome dos filmes, na frase publicitaria. Os filmes propriamente nao 

tinham nada de especial. Os filmes eram assistidos por casais etc. Mas quando se 

coloca filme porno num cinema, aquele cinema acabou. 0 circuito foi rapidamente 

tornado pelo porno e acabou. 
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Voce acha que teve uma intenc;ao por tras. Uma inteligencia. 

Sao Paulo teve uma deteriora<;ao do centro muito acelerada. Isto deve ter contribufdo. 

E, como em geral as coisas acontecem aqui, nao houve uma regulamenta<;ao. Nao 

houve uma polftica. Quer dizer, ha muito tempo, o publico ja nao enchia os 1000 

lugares que os cinemas tinham. Na Fran<;a, por exemplo, neste periodo - anos 70 -

houve uma polftica de financiamento para que os exibidores fizessem divis5es nas 

sa las. Nao era multiplex mas eram sa las menores e a rentabilidade era garantida. 

Agora, se a pornochanchada se desenvolveu e se esgotou eu nao sei dizer. De certo 

modo ia se esgotar porque, antes mesmo do explfcito, piorava. Dava pra perceber que 

piorava. 

Voce acha que houve pressao da Motion Pictures, a famosa visita do Jack Valenti, para 

que houvesse um recuo nosso na competic;ao pelo mercado? 

Eu nao fa<;o a menor ideia. Eu tenho a impressao que isso podia ser feito de outras 

maneiras. E isso, eles fizeram mesmo. Por exemplo, eles suspenderam a distribui<;ao 

dos filmes. 0 interior parou de receber filmes americanos do tipo James Bond e filmes 

de grande publico. Com isso se esvaziava o circuito. 

Era uma coisa punitiva? Nao era melhor para o filme brasi/eiro ocupar esse espac;o? 

E ocupava. Mas o problema era meio perverse porque o que alimentava a Embrafilme 

era a reten<;ao de impasto do filme estrangeiro. Quanta mais o filme brasileiro rendia, 

menos espa<;o tinha o filme americana. Entao, o financiamento diminuiu. A crise de 

financiamento do cinema brasileiro se deve a isso. 

Era a hora da virada, talvez. De se auto-financiar. Do estabelecimento de um mercado 

estavel para o filme nacional. 

Se tivesse havido uma polftica cinematografica, efetiva, talvez se tivesse chegado a 

algum ponto, mas nunca houve isso. A polftica da Embrafilme era completamente 

empfrica. Cada problema era resolvido de urn jeito, nao havia uma polftica... 0 

neg6cio do adicional foi exatamente isso. Tinha o adicional, mas precisava financiar 

filmes da Embrafilme. Entao tirou dos outros [produtores] e trouxe para a Embrafilme. 
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A lei obrigava a 114 dias de reserva para filmes brasileiros, era bastante. Mas ai 

botaram pra 140, se nao me engano. Ai os exibidores disseram: "E muito, acabou!" E 

comec;aram a entrar com liminares e ganhavam todas, porque parece que a definic;ao 

do era filme brasileiro era fn!igil. Isso ai acabou com a lei de obrigatoriedade. 

Quer dizer, tern menos a ver com o cinema propriamente dito, que estava carecendo 

de imaginac;ao naquele memento. 

0/hando pra tras o que ficou daque/a experiencia? 

Com frequencia, no Brasil, a gente esta partindo do zero. A gente nao acumula 

hist6ria, e essa hist6ria, aiE§m do mais, e meio renegada. Eles tiveram que engolir, a 

rigor, o Carlao, nao porque eles quisessem engolir, mas porque veio uma critica 

francesa aqui e levou o Carlao pro exterior. Se pudessem manter essa cortina de 

silencio, eles manteriam. 

Hoje, os filmes precisam custar 3 milhoes? 

Eu fico escandalizado. Eu estava no Festival de Curitiba e vi alguns filmes e urn deles, 

nao me lembro mais o nome, tinha uma hist6ria certinha: era uma moc;a, cujo pai se 

separou da mae quando ela era pequena, e ela praticamente nao o conheceu. Ele 

escreve uma carta pra ela, a mae morreu, e ela vai em busca do pai. Tinha essa atriz 

Leona Cavalli, que e muito boa. No meio do filme, a personagem esta num carro pela 

estrada. Ai tern o indefectivel plano de helic6ptero, parece que voce esta fazendo urn 

comercial de autom6vel. Quer dizer, gasta-se uma fortuna num plano desses, sem 

substancia nenhuma. Faz-se aquela puta produc;ao e nao acrescenta nada. Nao se lida 

com dificuldades. Levanta-se urn monte de dinheiro e nao tern o que fazer com aquilo, 

nao tern cultura cinematografica pra resolver problemas. 0 que eu sinto, muito, e uma 

falta de cultura cinematografica. Referendal para as pessoas se pegarem. Isso havia 

no cinema novo e no cinema marginal. Na Boca havia urn pouco, embora as pessoas 

vivessem o mito do cinema, era muito primario. Claro que havia pessoas interessantes 

ali. Hoje e urn deserto. 

Um dos names que eu pensei em dar ao trabalho, ate em a/usao ao livro da Maria Rita, 

seria Classes populares e Cinema: o caso Boca do Lixo. Tem aver? 
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Bom, af depende do teu trabalho. 

Se voce pega o cinema americana, que e o exemplo mais evidente. Eu estava 

lembrando do case de Alan Dwane. No comet;o do seculo, ele chega em Hollywood, 

como um vendedor de lampadas. 0 que aconteceu? 0 diretor de um filme, onde ele foi 

vender as lampadas, tomou um porre e sumiu. 0 produtor de Nova York per telefone 

manda ele dirigir o filme. "Mas eu nao entendo nada disso, estou aqui vendendo 

lampadas." "Nao interessa, voce dirige ou o filme acaba." Ele chega pros atores e diz: 

"o diretor sumiu, quem dirige agora sou eu. Ou e isso ou o filme acaba." Todo mundo 

topou. 

0 que estava acontecendo? Eles estavam comet;ando tude. Estavam num pals sem 

tradit;ao, onde nao havia um passado cultural pesado (como na Europa) e comet;am a 

inventar tude. 

0 que eu quero dizer e que existe uma tradit;ao do cinema como uma arte popular. 

Uma arte em que as pessoas nao precisavam ser alfabetizadas pra usufruir. Nao 

precisavam de uma cultura previa. E ela vai vigorar. Quando voce ve um Samuel 

Fuller, um Robert Aldrich, sei Ia. Quando se ve um grande cinema e cinema. Nao 

precisa ser doutor pra ver filme de John Ford. Cada um experimenta aquilo Ia a sua 

maneira. 

Eu estou navegando um pouco na questao. 

Quante a ser dirigido a um publico popular, sem duvida. Mas, eu ache que o que faltou 

a maier parte destes cineastas, exceto os geniais - Mojica, Candeias - foi uma 

vivencia, urn aprendizado mais intelectual do cinema. Eles aprenderam cinema 

artesanalmente. Nos anos 70 era precise ter alguma coisa atras, nao pede ser uma 

coisa muito aleat6ria de s6 ter freqOentado. 0 case do Mojica e particular, parece que 

o pai dele era gerente de cinema, quer dizer ele vivia dentro do cinema. Tern uma 

intuit;ao muito profunda da imagem. 

Eu tenho a impressao de que o que faltava era isso. Cinema nao e ideia, e imagem. 0 

que aparece e o que conta, nao e outra coisa. Claro que foi a Nouvelle Vague quem 

ensinou isso a minha gerat;ao. 

Mas a questao da ideia estar na frente da imagem e uma questao aqui no Brasil. E e 

uma questao crftica muito seria. 

Com o teu epis6dio em As safadas, voce experimentou o padrfio de prodw;fio do 

Galante? 
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Esse filme foi um pouco exacerbado. Era montado na camera. Nao tinha cobertura 

nenhuma. Eu sabia muito bern o que fazia, porque montagem te ajuda muito. Eu nao 

fazia como o Claudio Cunha. Ele cerca o filme todo assim, e de enlouquecer. Ele vai 

filmando cad a posi<;ao de camera na ordem da montagem. Ele film a a cena inteira oito 

vezes. Todo mundo filma de um lado, depois do outro, o Claudio nao, ele queria dar 

continuidade para o ator. Tanto que em 0 gosto do pecado, o Carlao era fot6grafo e 

quase enlouqueceu. Ele fazia a luz recortada, cheia de bandeira etc., o Claudio fazia o 

primeiro plano, tudo bern, corta. Agora poe a camera aqui. Tudo bern. Agora, volta 

pra Ia. Nao da, nao tern como fazer a mesma luz, lembrar seis horas depois. Ai o 

Carlao, no outro dia, fez uma parede de isopor [rebatedor], porque assim voce pode 

pular para onde quiser, filmar de qualquer lado. 

0 Claudio ni!io mudaria o seu metodo? 

Nem o Carlao pediria a ele pra mudar. 

Vamos falar de alguns nomes. Fauzi Mansur? 

Esse e um parco. Um parco. Um problema de carater. Ele me roubou uma montagem. 

Eu fiz a montagem do filme, e ele botou o nome dele. 

David Cardoso? 

0 David era essencialmente um gala. Ele nasceu como gala, e o que ele queria ser era 

um grande gala. Eu tenho a impressao que, em algum momenta ele trabalhou, quando 

ele foi fazer o filme com o Candeias, por exemplo. Ele propicia a produ<;ao ao 

Candeias, em A heranc;a. Ele vai nesse sentido. Mas eu tenho a impressao que o David, 

pelas circunstancias, nunca se aperfei<;oou nem como ator nem como diretor. 

Voce foi assistente de direc;i!io de quem? 

Do Carlos Reichenbach, do Candeias e do Claudio Cunha. 

Como montador, voce trabalhou com todo tipo de diretor. 
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Oswaldo do Oliveira, eu fiz Os garotos virgens de Ipanema, o segundo filme que eu 

editei. Com Roberto Mauro, uma tragedia, urn filme horroroso que eu nem me lembro 

o nome, em que o Claudio Cunha era ator. 

Como era o Oswa/do de Oliveira? 

Uma pessoa deliciosa. Era urn fot6grafo muito born. Tambem veio da escola da 

Maristela, como o Sylvio Renoldi. Dizem que quando dirigia ele era urn cavalo. Ele 

bebia muito. Uma pessoa de corac;§o de ouro. De forma<;ao mais rustica, entrou na 

Maristela ainda garoto e aprendeu tudo na pratica. Born fot6grafo e urn artesao 

correto. Ele tern uns filmes bons, uns filmes caipiras bern interessantes. Se voce 

entrevistar o Marcio Souza, ele escreveu o argumento de Luar do sertfio. 0 Marcio 

dirigiu A selva, o primeiro filme que eu montei. Trabalhei com Luigi Picchi, que era 

meio fraco. Trabalhei com muita gente ruim. 

Voce tinha essa consciencia ali, na hora. Ou foi o tempo que /he fez ver. 

Nao. Evidente, voce sabe quem filma coisa com coisa. Roberto Mauro, por exemplo, 

nao tinha nem pe nem cabe<;a as coisas que ele fazia. As posi<;5es de camera, o 

enquadramento era urn horror. 0 Luigi Picchi era fraco, tinha boas inten<;5es mas era 

fraco. 0 Jean era uma pessoa que tinha mais pegada. Os melhores com quem eu 

montei foram, de Ionge, o carlao e o Sylvio Bach. 

0 Sylvia Bach nfio era propriamente da Boca. 

Nao importa. Naquele tempo a gente nao fazia diferen<;a. 0 que importa e que foi Ia 

que a gente fez o filme. Longa metragem, com o Sylvia Bach eu montei o Aleluia 

gretchen. A dublagem desse filme tern hist6rias. Tinha 13 pessoas em cena, voce 

reunia sete. Depois reunia mais quatro e depois dois. Isto tudo na Odil [Fono Brasil], 

fazendo quatro bandas. Nao sei como e que saiu o som desse filme. Era janeiro, 

chovia. E cada vez que chovia tinha que parar a dublagem por causa do barulho. Tinha 

urn colegio ao lado, parava a dublagem na hora da entrada, na hora do recreio e na 

sa fda. 

Voce sabe onde encontrar os videos, as c6pias dos filmes. 
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Tem pouca coisa. Par exemplo, os negatives de As safadas estavam na Cinemateca e 

eu nem sabia que os negatives existiam. Eu juntei dinheiro e mandei fazer uma c6pia, 

e uma c6pia em video, do epis6dio que eu realizei. 

Deve ter muito pouco material porque ninguem dava importancia a isso. Nem quem 

fazia, na epoca. Pra pensar em conservar tem que ter cultura e eles [os produtores] 

nao davam importancia. Um produtor como o Pal<kios, par exemplo, tinha mas 

consciencia disso tudo, ele era um homem culto. Mas em geral, eram multo incultos. 

Era tudo muito urgente. Era uma cultura da urgencia. 

Isto mesmo. 

Voce trabalhou com o Ody Fraga. 

Nunca trabalhei com o Ody. E curiosa, ele era um cara inteligente mas era um mau 

cineasta. Ele era extremamente pregui~oso. 0 Guilherme de Almeida Prado, que foi 

assistente dele, aprendeu a dirigir gra~as ao Ody, porque ele nao estava nem ai. Ele 

entrava com o nome passava a bola pro Guilherme ... 

Talvez isto explique como que para um preguir;oso dava pra fazer quatro ou cinco 

filmes por ano. 

Nao e s6 pregui~oso. Eu posso te falar pelo que o Carlao me falou de sua experiencia 

como fot6grafo. 0 Carlao tinha esse problema, as pessoas tinham medo de chama-lo 

pra fazer a fotografia, porque pensavam que ele, como era diretor, come~asse a dar 

palpites no filme. E ele tinha como ponto de honra nao dar palpite: o diretor e quem 

manda. E o Carlao teve um entrevero com o Ody porque na filmagem vinha o 

produtor e dizia: "a camera nao e aqui, e aqui." 0 Ody marcou a camera, o carlao 

armou tudo. Ate que o produtor disse "e aqui" e Ody concordou com ele. 0 Carlao 

ficou furioso com ele, porque ele achava que o filme era coisa do diretor. Como e que o 

produtor vem dar palpite, dizendo onde vai colocar a camera? Que hist6ria e essa? 

Parece que ele nao ligava multo pras coisas. Ele era um cara com pretensao intelectual 

que acabou virando miticamente um intelectual da Boca. Teorizava sabre as coisas, 

mas eram coisas simples que ele falava, nada multo profunda. Mas ele foi isolado pela 
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imprensa como um intelectual da Boca. Ele era um pouco mais articulado, na verdade. 

Mas nao tao articulado assim. Se voce pegasse um cara como o Palacios teria muito 

mais, ele tern uma hist6ria. 

Tem um outro /ado, os atores tambem desaparedam. 

A Boca era uma coisa maravilhosa. A Boca era aquele esculacho, os tecnicos, a turma 

da pesada. De repente aparecia o "seo" [Rudolph] Icsey. Todo mundo chamava ele de 

"seo" Icsey. Terno, 6culos escuros e piteira. Um lorde hungaro que aparecia por Ia. Ele 

fazia os filmes do Khouri. Tinha um pouco de tudo que circulava por Ia. 

0 Khouri parece ser a maior referfmcia da Boca, nfio e? A equipe, as atrizes ... Ate 

porque o Khouri entendia de cinema. 

La vou eu falar do Khouri. Eu tive um aprendizado fantastico com o Khouri, como 

assistente do Sylvio, que montou As deusas. 0 Khouri era muito chato, e aquele cara 

que diz: "vamos por aquele pedacinho, mais por quatro fotogramas, vamos tirar mais 

tres fotogramas." 0 Sylvio nao aguentava isso, entao me soltava em cima do Khouri, 

ou o Khouri em cima de mim. Entao ficavamos Ia: "bota dois fotogramas, poe a musica 

mais pra ca, poe a musica mais pra Ia." Mas foi um aprendizado porque o Khouri sabia 

o que queria e fazia o que queria. Ele era muito bern dotado tecnicamente. Pode-se 

dizer qualquer coisa do Khouri: "gosto, nao gosto, e muito burgues". Mas o Khouri faz 

o que ele quer. Ele conhece profundamente cinema. 

Outro dia, passou um ciclo do Khouri. Estava passando o segundo filme do Khouri. Eu 

estava com o Rogerio Sganzerla nesta exibh;;ao, e disse pra ele: "como esse cara 

decupava!". Era o segundo filme dele, de 1955, e no Brasil a decupagem era aquela 

coisa pesada, em geral, a escola da Vera Cruz. E o Khouri nao tinha nada daquele 

academismo. 0 filme tinha uma aisance, tinha uma desenvoltura muito grande. Eu 

acho ele que era uma referencia sim, e ate com razao. Nao e nenhum genio mas tern 

bons filmes. 

Mas ni!JO havia, em alguns, na Boca, a vontade de fazer alguma coisa na linha do 

Khouri? 
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Eu acho que ninguem ousava. Nem em condi~oes materiais, nem tecnicamente. Ele 

trabalhava com o Icsey, que era especial, ninguem chegava perto. E a luz que ele fazia 

era uma beleza. 0 Khouri, muito tempo depois, me disse: "Que sorte eu ter trabalhado 

como Icsey e nao como Chic Fowle. A fotografia do Chic Fowle e encarvoada." E uma 

defini~ao tao perfeita, a luz do Chic Fowle parece que esta em Uverpool, tern urn 

carvao na tela. 0 Icsey nao. Ele tern uma limpidez, uma beleza de luz. 

Mas, o Khouri tern esse conhecimento. 0 Khouri sabia de tudo. Ele sabia montar, ele 

fazia a camera dos filmes. Ele sabe muito direitinho o que queria. Para mim foi urn 

aprendizado porque eu estava na maquina, montando junto com o Khouri, 

experimentando as coisas. 0 Sylvie nao tinha a menor paciencia para isso, e eu ficava. 

E era importante tres fotogramas pra ca, tres fotogramas pra Ia. 

Querer ter o que os filmes do Khouri tinham, era o que? A produ~ao dos filmes do 

Khouri era minima. Eram quatro ou cinco atores, o Icsey, uma casa e acabou. 

Quer acrescentar alguma coisa? 

Eu acho que a gente rastreou. Se voce vier daqui a urn mes certamente eu vou me 

lembrar de mais coisas. 

Ta/vez a gente pudesse ter fa/ado mais dos filmes. 

Esse episodic de As safadas - "Aula de sanfona"? - que eu te mostrei, eu filmei num 

borde! na Avenida Sao Joao. Sabe por que? Porque eu queria ter dois andares 

iluminados na cena de abertura. 0 Galante queria me jogar num apart hotel, mas eu 

nao quis. E era urn problema conseguir dois apartamentos emprestados e ainda a 

licen~a do sindico. Ai o diretor de produ~ao me propos: "E se a gente for filmar num 

puteiro?" A gente foi ver, e eu achei 6timo. 

Eu acho que era divertido lidar com certas dificuldades. Elas existiam em todos os 

niveis. Na produ~ao deste filme, [a gente] tinha que chegar as sete horas da manha, 

desmontar a cama redonda, e entregar montado as cinco da tarde pro borde! voltar a 

funcionar. Era interessante ter essa experiencia, essa !uta. Tudo feito sem recurso 

nenhum. Eu nao tinha o que filme do Khouri tinha, por exemplo. Eu jogava muito com 

panoramica. Quando se ve urn travelling, quando tern que se dar uma no~ao de espa~o 
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diferente, como e que a gente fazia? 0 fot6grafo ficava com a camera na mao e era 

puxado por urn tapete pelo maquinista. Voce tinha a equipe que topava. 

Havia um clima familiar, as pessoas trabathavam, umas nos filmes das outras, uma 

convivencia muito grande. 

Eu tenho a impressao de que, de alguma forma, aquilo gerou era uma conversa de 

cinema. A gente vivia falando disso. Era eu, o Carlao, o Jairo [Ferreira], o Eder Mazini, 

que se juntou a nos. Tinha algumas pessoas que conversavam bastante sobre cinema. 

Tinha o Garret, o Mojica. Isso e muito gostoso. A gente quase nunca falava do assunto 

do filme, falavamos de tal plano, do ator, como foi feita tal cena. A gente falava muito 

disso, o que era bern legal. Eu tenho a impressao de que, num certo memento, isso se 

transferiu pra universidade. 

Sao Paulo, 23 de maio de 2002. 
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Luiz Castillini 

Como e que voce foi parar na Boca do Uxo ? 

Foi uma coisa engrac;ada. Eu trabalhava na antiga Tv Tupi na area operacional -

camera, projec;ao, video tape etc - . Mas, eu estava num meio em que a escrita, 

novela, teleteatro era estimulante, e eu fazia algumas tentativas de escrever. Uma 

ocasiao surge o Salatiel Coelho (que era sonoplasta) me dizendo: "Oiha castellini, eu 

tenho uma ideia e tern urn produtor querendo filmar, mas eu nao sei escrever, voce 

escreve pra mim?" Eu nunca tinha lido urn roteiro. E ele disse: "Voce nao quer tentar?" 

Eu resolvi encarar. Ele me deu uma fita gravada com as linhas gerais da hist6ria, me 

deu algumas indicac;oes da divisao do texto. E eu escrevi em 18 horas urn roteiro, que 

com algumas modificac;oes no texto resultou em Cio, uma verdadeira hist6ria de amor, 

urn filme do Fauzi Mansur. Ele era o produtor do filme. Urn born filme que teve born 

resultado. E eu continuei. 

Fiquei na Tupi ate 1974, e paralelamente eu passei a fazer cinema. Para o proprio 

Fauzi, eu escrevi, com mais pratica, urn texto que eu ja havia rabiscado antes, urn 

roteiro chamado A noite dos imbeds que acabou virando A noite do desejo. 

Dentro de urn regime militar ferradfssimo, complicadfssimo, eu ingenuamente fui 

escrevendo o que eu achei que podia escrever. Entao, eu escrevi urn neg6cio que ficou 

dificil para os militares aceitarem, ne. E o Fauzi, e o J. Davila filmaram exatamente o 

que estava escrito e tivemos problemas series com a censura. Nao chegou a ponto de 

ter prisoes, mas tivemos que prestar depoimentos, essa coisa. 0 que aconteceu af foi 

o seguinte. 0 filme foi pra Brasilia, e a Censura daquele memento proibiu o filme. 

Proibiu. Era urn filme essencialmente politico, mas nao urn filme graficamente politico, 

a polftica era implfcita. Conta a hist6ria de dois operarios, interpretados por Ney 

Latorraca e Roberto Bolant, alienados do sistema, que trabalham o mes inteiro por 

uma noite de farra. A hist6ria comec;a com os dois recebendo o salario na fabrica onde 

trabalham, e saindo pela noite. Nesta noite eles enfrentam coisas terrfveis na noite 

paulistana da epoca. A policia era envolvida no caminho dos dois. Os dois vao 

sofrendo e passando coisas que eles nao tern a menor noc;ao. Eles procuram diversao e 

encontram outras coisas. Por isso que eu chamava de A noite dos imbecis. 

A noite do desejo vendia mais. 
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0 desejo vendia mais. A noite do desejo foi um trabalho estetico muito bonito, 

Candeias fez a fotografia. 0 Fauze acertou na escolha, porque o Candeias e um 

homem que tem uma visao muito dura, muito fria da realidade, e ele conseguiu 

imprimir isto no filme. E o filme pedia isso. 

0 filme foi proibido, e os produtores nao tinham o menor interesse em cinema. Eles 

estavam interessados em transformar cinema em comercio. De fato, e um comercio. 

Mas eu penso que se voce tem um produto e acredita que ele tem uma certa 

potencialidade, voce tem que defender o e nao desestruturar o produto. A Censura de 

Brasilia liberava o filme desde que cortasse quarenta e cinco minutes, o filme tinha 

noventa. Aceitaram e me procuraram pra que eu escrevesse uma hist6ria paralela, 

pegar o que sobrou, filmar e mandar pra Ia. Tudo bem, vai: eu peguei uns 

personagens que na primeira versao tinham pequena participa\;aO e desenvolvi uma 

hist6ria paralela. Nesta altura do campeonato, ja havia depoimentos, eu tinha que 

prestar um depoimento aqui outro ali. 0 Fauze idem. Os produtores, essa coisa toda. 

Filmaram em tres dias o que eu escrevi. Mandaram pra Brasilia, que cortou uns cinco 

minutes. A versao conhecida e a segunda. 

Voce e um autodidata. Voce tern alguma influencia, alguma referencia? 

Tenho. A minha referenda principal foi Dalton Trumbo. Que s6 fez um filme: Johnny 

vai a guerra. Uma referencia como texto, de roteirista, de estetica cinematografica e o 

Kubrick, o David Lean... Robert Mulligan, o Robert Rossen - que fez poucos filmes -, e 

do cinema europeu, que e a minha origem, sou filho de italianos. Eu gostava muito do 

cinema italiano, era uma coisa magica. Acontece que eu, na minha cabe\;a, eu misturo 

muito a imagem e o texto. Dai, nao da pra dizer aquela e uma referencia principal. 

Voce tern urn metoda, foi adquirindo com a experiencia ... 

Eu fui adquirindo. Chegou um memento em que eu atendia, com tranquilidade, a 

encomenda de um roteiro, que saia sem grandes dores. 0 que eu quis dizer antes, o 

que aconteceu com A noite do desejo, que desviou algumas pessoas do caminho, e 

que eu virei um autor de encomenda. Nessa medida eu quase que me descaracterizei. 
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Comer;aram a te ver como alguem - porque soube resolver os problemas de roteiro 

para um til me cortado - que pode quebrar os galhos, desenvolver hist6rias ... 

Mas existia uma coisa verdadeiramente distorcida: eu era capaz de realizar o sonho do 

outre, o sonho alheio. De botar no papel o sonho alheio. E assim, eu fui deixando as 

minhas coisas no caminho. 56 fui recuperar isso quando eu fui dirigir. 

Voce ja circulava pela Boca, desde quando estava na Tupi? Voce era um cidadao da 

Boca? 

Isso tude ja aconteceu na Boca. Eu fui direto para a Boca em 1970. Eu circulava muito, 

eu era um cidadao da Boca, um cidadao boquense. Aquilo come\;ou a fazer parte da 

minha vida. Eu fui sair da Tupi em 1974, af eu me mudei mesmo para a Boca, eu ja 

morava ali perto, na rua Aurora. Como cidadao da Boca, eu vivia nao s6 o meu 

projeto, nem s6 o projeto daqueles com quem eu trabalhava, mas vivia a coisa toda. 

Aquela fabrica terrfvel que tinha ali e que tinha coisas maravilhosas. Coisas 

divertidas ... 

Era a nossa Hollywood? 

Era a nossa Ed Wood. Tinha coisas deliciosas ali, coisas comoventes, nesse sentido. 0 

Ed Wood, eu acredito que tenha side um sujeito comovente, o amor que ele tinha pelo 

cinema. Entao, voce via nos rostos, os mais disparatados possfveis, os mais diversos 

possiveis, uma coisa em comum: o tremendo carinho, um amor por aquilo que 

estavam fazendo. Se estavam fazendo bern, nao importava. Se estavam fazendo mal, 

nao importava. 0 que importava e que eles amavam aquilo. 

Tanto que quando aquilo acabou houve uma resistencia brutal das pessoas para deixar 

o local. Parecia que elas estavam esperando que acontecesse alguma coisa ali. E nao ia 

acontecer mais nada. Eu ja tinha me afastado, mas eventualmente eu passava por Ia 

tres meses, seis meses. A coisa era a mesma. Ia diminuindo, mas era arraigado ... 

Ali, eu vi coisas divinas como: "camera aqui. Ponto de vista do morto". E as pessoas 

se divertiam. Era maravilhoso. Tipo assim: "Eu nao posse ficar com voce. Afinal de 

contas, eu tenho uma irma e uma mae para criar." Estava no texto e no filme. 

Era muita sinceridade ... 
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Era born, divertido, ver isso. Porque aquelas pessoas, talvez sem outra alternativa de 

vida, tinham encontrado ali uma forma de se manifestar. Era uma forma de expressao 

das pessoas. Elas se expressavam, mas elas nao sabiam. Eu achava aquilo fantastico. 

Voce escreveu para Jean Garret, Fauze Mansur, Tony Vieira ... 

encomenda? 

Foi tudo par 

Tudo. 0 que eu nao fiz por encomenda foi A noite do desejo. Mesmo desde o primeiro 

Uma verdadeira hist6ria de amor foi uma encomenda. 

Entendo par encomenda, uma coisa assim, o sujeito te diz "olha, eu tenho uma 

hist6ria que eu nao sei bem ... " Ele te conta, faz uma sinopse meio mambembe e voce 

transforma aquila num roteiro ... 

Isso, isso. Mas o primeiro roteiro, que o Salatiel Coelho que me terceirizou, era uma 

coisa mais ou menos baseado em Guimaraes Rosa ... 

Era a hist6ria de uma pessoa que era um menino mas, de verdade, era uma menina, 

nao e isso?... Uma Diadorim. 

Isso. Uma Diadorim na cidade grande. Eu fiz urn trabalho, tambem meu, que foi 0 

homem na jaula - uma hist6ria com urn projecionista de cinema - mas nao era pra 

cinema, mas para urn teleteatro na TV Cultura. 

Voce foi projecionista? 

Eu fui. 

E um texto autobiogratico? 

Nao chega a ser autobiografico porque e muito delirante. A minha vida nao foi tao 

delirante assim ... Alias, minha vida nao da muito drama, nao. 
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A partir do momento em que voce come~;a a trabalhar com cinema, tuas fun~;oes na TV 

Tupi mudaram? 

Dentro da Tupi nao aconteceu nada mas fiz boas amizades, a partir dai, mesmo com 

as pessoas mais inacessiveis. Mesmo para urn funcionario que estava ali ha muitos 

anos havia aquela coisa hierarquica... Inclusive eu posso ser considerado o escritor 

que trabalhou dentro de uma televisao e nunca escreveu nada para a televisao, a nao 

ser este texto para a 1V Cultura. Na Tupi eu nao escrevi nada e trabalhei onze anos 

Ia dentro. 

Entre teus trabalhos, esta um roteiro para o Ody Fraga - que e considerado o 

roteirista de encomenda da Boca ... Foi de encomenda? 

Na Boca do lixo todo mundo tinha a sua ideia. Eu e o Ody escrevemos algumas coisa 

juntos, ate. Uma experiencia. Ele era urn barato, urn sujeito maravilhoso... Ele, as 

vezes tinha pregui~a, nao e que ele nao queria, nao sabia... Nao e nada disso, ele 

estava com pregui~a. Entao dizia: "fFz ai Castillini." E entao a gente escrevia. Ele 

dava uma olhada: "Ta born ... " 

A coisa entrava pela rela~ao proxima que a gente tinha e por uma rela~ao de confian~a 

muito grande urn no outro. Eu sabia que urn texto que eu tivesse escrito caisse na 

mao do Ody, se ele fizesse alguma modifica~ao, seria uma coisa adequada. E vice

versa. A gente teve uma rela~ao maravilhosa. Eu aprendi muita coisa com ele. Eu 

aprendi a ironia como Ody. Urn brincalhao. Ate a morte dele foi ironica ... 

Consta que ele morreu trabalhando, o que contraria toda a teoria da pregui~;a, porque 

voce nao e o (mico que diz que o Ody era pregui~;oso. 

Trabalhando nada. Ele morreu fumando. Fumando. Ele morreu assim: 'to mal! (tosses) 

Me leva pro hospital. .. " (tosses) N6s estavamos sentados. 

0 que e que ele tinha? 

0 Ody tinha bronquite e fumava dois ma~os de cigarro por dia. 
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Mas consta que ele morreu cafdo sobre uma maquina de escrever? Uma morte 

dramatica ... 

A verdade e melhor do que a lenda. Eu nao sei porque as pessoas querem fazer urn 

drama ... Nao. 0 Ody morreu com humor. 0 Ody morreu bern humorado. E ate no 

necroterio. A burocracia do necroterio estava demorando. Alguem lembrou de pedir 

uma cerveja. Daqui a pouco tinha uma caixa. Duas ... 

Mas eu quero deixar aqui registrado uma coisa. 0 Ody Fraga foi pra mim 

importantfssimo. Foi fundamental. Nao academicamente, mas como formac;ao 

cinematografica. 0 Ody me ajudou muito a enxergar cinema de verdade. Nao o ABC, 

a coisa tecnica, mas o que tern por tras da tecnica. 

Pensando como roteirista, dos caras com quem voce trabalhou, quem voce destacaria 

pelo talento, dedica(;ao, competencia ... 

0 Jean. Garret. Alem dele ter uma boa estetica, natural dele, da experiencia dele, ele 

se esforc;ava muito pra compreender e passar a essencia. Muitas vezes ele nao 

conseguiu como nos nao conseguimos, mas por precariedade da propria estrutura da 

Boca ou do filme que se ia realizar. Muitas vezes nao era possfvel, mas o Jean chegava 

a sofrer pra tentar passar ideias ao publico. Era uma pessoa que fez urn tipo de 

cinema dentro do que era possfvel, na industria daquele memento, fazer. As 

tentativas de modificac;ao resultavam em cortes, parar filmes pela metade, censura ... 

Nesse aspecto das tentativas de superar certos problemas, quem mais conseguiu 

resultados foi o Carlao Reichenbach, foi quem conseguiu se impor. Carlao e uma figura 

simpatidssima, uma cara cativante, talvez tenha sabido dobrar os homens de decisao, 

e devagar foi impondo as ideias dele e acabou fazendo mais do que os outros aquilo 

que ele queria fazer. 

Carlao e Jean fizeram bern mais que os outros. E o Fauze Mansur. 

E os produtores, voce tinha contato, destacaria a/gum pelos meritos ... 

Tinha contato. Nao gostava de trabalhar com eles. Voce quer fazer o cinema e eles 

querem fazer o comercio. Nao se discute a fila do cinema, pois af trata-se do publico e 

ai da pra entender. Mas nao, era o que o exibidor determinava. Era uma corrente, o 

distribuidor determinava, o produtor mandava na gente... E a gente fazia. Dava pra 
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destacar urn, pelo amor ao cinema, que era o Augusto Cervantes, que preferia 

trabalhar com o Ody e o Jean. 0 Augusto se submetia menos as determinac;oes dos 

exibidores, ele bancava mais o jogo dos diretores, as necessidades do. filme. Tinha 

produtor que chegava com a coisa pronta pro realizador, que era mais urn contratado: 

eu quero fulano, beltrano e pa, pa, pa. E ai do cara que nao fizesse assim, nao tinha o 

proximo. E como as pessoas viviam daquilo, comiam daquilo, moravam daquilo. 

Faziam. 

0 que eu quero dizer e que a Boca do Lixo nao foi urn movimento de diretores, de 

criadores, foi urn movimento de produtores. E, se alguns filmes safram bons, e foram 

muitos - produzia-se [quase] 100 filmes por ano - , foi pelo esforc;o do diretor, do 

roteirista. 

Entao, com todo carinho que eu tenho por aquilo tudo, fazendo uma analise, se tivesse 

side mais artfstico e menos comercial teria side muito mais rentavel. 

Que conjuntura te levou a dirigir? Voce ia ver filmagens? 

Foi mais ou menos natural. Eu escrevia e discutia a medlnica com o pessoal. 

Nao, eu nunca fui num campo de filmagem. Eu fui urn estreante te6rico. Eu ia muito 

na sala de montagem, que para mim e uma coisa magica, onde se resolve o filme. 

Se resolve com o que foi filmado, porque tem gente que quer montar com o que nao 

filmou. 

Com o filmado. 0 que voce nao filmou, voce nao menta. Isto nao se resolve. E esse foi 

o meu problema no primeiro filme, eu nao filmei e queria montar. Ou filmei errado e 

queria montar certo. AI e que eu comecei a prestar mais atenc;ao. Depois que eu 

comecei a dirigir, e que eu comecei a ir ao campo de filmagem. 0 que aconteceu foi 

uma coisa mais ou menos natural. Havia urn problema de ordem financeira, como 

sempre houve na minha vida, o dinheiro parece que foge de mim. 0 dinheiro do 

roteirista estava ficando muito escasso, todo mundo estava virando escritor. Assim, 

eu tive que dirigir para tambem ganhar mais, alem do que eu sabia que era a minha 

forma de expressao - eu queria dirigir. Talvez voce esteja estranhando eu estar 

minimizando a importimcia de minha inserc;ao em cinema como uma necessidade 

financeira. Quase todos Ia na Boca foi por isso. 
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0 Candeias disse exatamente a mesma coisa. [Com outras palavras]. 

Nao era s6 sonho nao, era uma coisa muito real. 0 Fauze Mansur, que e uma pessoa 

muito presente na minha vida, ja tinha dirigido varies filmes e agregado alguns 

financiadores, precisava produzir, fazer circular o dinheiro desses financiadores. 

Assim, o Waldir Kopesky foi fazer urn filme, e sugeriu que eu fizesse urn. E eu fiz. 

Pessimo. Foi o Amantes Latinas. Se o Ed Wood assistisse ele ia me bater, ele ia achar 

horroroso. 

Voce tem uma hist6ria anterior com o Galante, 0 presidio das .... 

A experiencia com o Galante foi uma coisa lamentavel. Muito triste. Eu paguei pela 

inexperiencia, a prodU<;ao era uma coisa mais ou menos complicada, e eu com a minha 

inexperiencia de campo de filmagem nao soube resolver aquilo, realmente nao soube. 

Entao eu fiz uns 70% do filme, o Galante parou a filmagem e o Oswaldo de Oliveira 

terminou o resto do filme. Eventualmente esse filme deu dinheiro. 

Voce escreveu o roteiro desse filme? Consta que o Galante assistiu a um filme alemao 

de presidio de mulheres e achou que aquila - mulher e jaula - iria dar muito 

dinheiro ... 

Foi, essa hist6ria e verdadeira. Ele chamou o Raja de Aragao para escrever a hist6ria e 

me chamou para dirigir. Eu peguei o texto e achei que poderia ser diferente. Com 

todo respeito ao Raja, eu deixei aquele texto de lado e fiz outro. Af fomos para Itu, 

filmar numa cadeia. Ficamos uns vinte dias na loca~ao de Itu, e aconteceu uma serie 

de problemas que eu, honestamente, por inexperiencia, nao soube administrar. 

Problemas que em outros filmes eu administrei tranquilamente, sem sofrimentos. 

Volte para o Amantes Latinas ... 

Essa coloca~ao que eu vou fazer aqui sao coisas que aconteciam na Boca todos os 

dias. 0 espfrito da Boca era mais ou menos esse. A gente cita Ed Wood, do cinema 

americano, porque e o exemplo consagrado, o paradigma da ruindade. Agora, teve 

coisa bern pi or. ( risos) 
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Voce falou que era o dia-a-dia da Boca ... 

Aqui a gente fala do Ed Wood, mas Ia a gente falava um do outre. As estreias, nas 

quintas- feiras no cine Rio Branco. A rua apagada, s6 as luzes do cinema acesas, meia 

duzia de gatos pingados no meio do povo, assistindo uma estreia. E depois se reuniam 

na sala de espera para comentar. As vezes surgia alguma coisa maldosa, realmente 

ofensiva, mas em geral a coisa era muito bem humorada. 

Todo mundo sabia que tinha um pouco de Ed Wood dentro de si ... 

E perfeito isso. Todo mundo sabia que tinha um pouquinho de Ed Wood dentro de si. E 

ate gostavamos disso, a gente ate curtia. Tinha coisas maravilhosas, geniais, nos 

filmes de caub6i brasileiros. Teve um filme que o Brasil fazla fronteira com o Mexico: o 

mocinho passava a cavalo por duas tabuletas indicando Brasil, Mexico. 

0 mocinho entrava no saloon, abrindo aquela porta de vai e vem. A gar~onete entra 

em campo e pergunta "o que e que o senhor deseja?" , o mocinho responde "eu quero 

uma mesa". Ela sai, ele fica parade ali, a camera tambem. A gar~onete volta e poe 

uma mesa na frente dele. 

Isto e uma maravilha. 0 publico aceitava isso na maior tranquilidade. 

Hoje isto tudo mudou. 0 cinema mudou, o mundo mudou. A exigencia do publico hoje 

e outra. Hoje e outro tudo: tecnologia, conceito. Este e um dado cultural que demorou 

um pouco pra chegar no inconsciente coletivo do publico brasileiro. A Italia ja tinha 

passado pelo neo-realismo, quando o publico Italiano ficou extremamente exigente, 

pela nouvelle vague que fez o publico frances ficar mais exigente. Foram varies 

movimentos, e aqui no Brasil, uma certa faixa de publico ficou mais exigente com o 

cinema novo. 

Mas o Amantes latinas deu dinheiro ... 

0 filme era horroroso mas se pagou. Os filmes se pagavam. 0 que deu dinheiro foi o 

Taras, produzido pelo Fauzi tambem (Virginia Filmes). Em 1979, o Taras foi uma das 

dez maiores bilheterias do pais. 

Com esse filme deu pra voce ganhar dinheiro? 
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Com esse deu. Eu tinha 10% do filme, que mesmo roubado pelo distribuidor - eles 

roubavam mesmo - deu dinheiro. Eu vivi dois anos com a grana desse filme. 0 Taras 

tambem nao e urn filme legal. A ideia e muito boa. Mas nao foi bern realizado, eu fiz 

este filme doente, eu nao me agiientava, estava caindo pelas tabelas e isso passa para 

o filme. 

Dos teus filmes, qual o que voce mais gosta, voce destacaria a/gum ... 

Todos os meu filmes tiveram problemas. Todos. Eu dirigi nove. Mas, o que eu mais 

gosto e o Instinto. 0 Jean Garret que era o administrador da EMBRAPI quis colocar 

devasso. E ficou Instinto devasso. 

Em seguida, a Aurora Duarte me chamou para fazer urn filme baseado num livro da 

Adelaide Carraro, Fogo, ela e o Anfbal Massaini que tambem era produtor do filme 

colocaram o nome de Elite devassa. Ficou uma coisa esquisita, os dois filmes sao 

quase simultaneos. 

0 que voce mais gosta e o Instinto devasso ? 

E. E uma historia baseada nas palestras do Krishnamurti. Uma coisa assim: ame-o ou 

odei-o, que determina amor ou odio em quem assiste. 

Esse tambem deu dinheiro? 

Nao. Esse nao. Mas deu urn certo prestfgio. Circulei fora do meio da Boca. Esses dois 

filmes aconteceram numa epoca muito ruim da Boca, porque estavamos chegando na 

industria das liminares. 

Voce fa/ou da EMBRAPI. Comente essa experiencia ... Havia distribui<;ao de fun<;oes na 

Embrapi? 

Nos eramos em dez. o que nos tfnhamos era urn acordo, uma coisa meio mac;onica: 

voce vai fazer esse filme, os outros estao a sua disposic;ao. Se precisar esta Ia. Mas 

nao se dava palpite no que o outre fazia. 0 Jean Garret e o Mario Vaz cuidavam da 

administrac;ao, o Jean cuidava do contato com os financiadores e o Marinho da parte 

mais burocratica. 
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Chegaram a fazer quantos filmes? 

Chegamos a fazer 7 filmes em urn ano. 

E porque nao foi adiante? 

Houve urn racha. Depois do setimo filme chegou a industria das liminares dos filmes de 

sexo explfcito. Dentro da Embrapi, urn grupo resolveu que devia fazer, e outro grupo 

que nao devia fazer [filmes de sexo explicito]. Eu nao quis fazer. 

A experiencia da Embrapi, voce acha que foi legal? 

Foi uma experiencia que poderia ser repetida a qualquer momento da cinematografia 

brasileira. 

Sera que ela nao foi possfvel porque tinha o esteio da Boca ... 

Talvez houvesse uma facilidade geogn!fica, as ligac;;oes. Mas o que havia, sobretudo, 

eram cabec;;as que se entendiam. Eramos uma produtora. A gente fez sete filmes num 

ano, dentre eles o Instinto devasso e urn filme do Carlao Reichenbach muito 

interessante o Extremos do prazer. Outro filme interessante meio Embrapi meio Jean 

Garret, era o Tchau, amor, com Antonio Fagundes, Angelina Muniz. 

Naquele grupo tinha gente muito interessante: Eder Mazzini, Carlos Reichenbach, 

Mario Vaz Filho, Jean Garret, Claudio Portioli, Moreira, Ody Fraga ... 

0 Ody Fraga escrevia os textos, mas na Embrapi ele nao chegou a dirigir. 

Engrat;ado, voce nao e a primeira pessoa que diz que o Ody e preguit;oso, mas ele 

tinha fama de trabalhar depressa, respeitar prazos ... 

Ele era pratico. Era capaz de matar uma sequencia inteira num plano s6. Ele sabia 

como fazer, sabia muito bern os atalhos de como chegar rapido num resultado... Ele 

tinha uma capacidade muito boa, que eu aprendi urn pouco, de perceber o que e que 

iria render. De chegar rapido no maximo do rendimento dramaturgico, com ator, na 

marcac;;ao, com a luz... Chegar num ponto em que alem dali, tentar mais alguma coisa 
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e gastar tempo e dinheiro. Ele percebia logo o que um ator podia render e nao exigia 

mais do que a pessoa podia dar. Tambem nao e uma critica as pessoas, cada um tem 

o seu limite. Ele era realmente muito n3pido e mais: ele escrevia cenas muito faceis de 

serem realizadas. Nada mirabolante. Ou seja, ele fazia o que o povo da epoca gostava. 

Voce sempre se dedicou ao drama, chegou a fazer comedias ? 

Fiz comedias e foram bem sucedidas. Escrevi Ousadia, que sao duas comedias curtas, 

eu dirigi um episodic e o Mario Vaz Filho dirigiu o outro. Isso foi muito bem sucedido. 

Alias, alem do Instinto eu gosto desse epis6dio de Ousadia que eu fiz. Uma comedia 

bem realizada. Nao ficou nenhum vazio em rela<;ao ao resultado, eu fiz o tinha que ser 

feito, o que estava escrito. 

Pra mim e indiferente, para mim, comedia ou drama para realizar. Mas criou-se uma 

ideia na Boca que eu sabia fazer drama. Essa ideia persiste ate hoje, as pessoas me 

tem como roteirista de dramas. 

Esse fi/me Pomo! E uma produr;ao do David Cardoso? 

Isso. Foi coisa do Ody. Ele armou, ele sabia falar o que o produtor queria ouvir. E ele 

nao queria dirigir e me chamou para dirigir um epis6dio, que se chamava As gaze/as, 

mas nao tinha nada de gazelas. Era com a Maristela Moreno - uma mulher deste 

tamanho- e com a Patricia Scalvi - que tambem nao e pequena. Mas foi divertido, eu 

filmei em dois dias. As gaze/as quem escreveu foi o Ody Fraga, eu dirigi. 

Voce escreveu Sob o domfnio do desejo para o Tony Vieira. Teve parceria? 

Com o Tony Vieira era gravado. Ele gravava e eu passava para o papel mudando 

alguma coisa. 

E depois Desejo proibido, Trafdas pelo desejo ... Desejo nao faltava. Voce gostava do 

cinema do Tony Vieira? 

Eu gostava do Tony. E o cinema dele tinha aquela coisa ingenua e divertida. Gostosa 

de se ver pela ingenuidade. Hoje nao, se a gente for ver, e um cinema ... desculpe o 

falecido, e um cinema ruim. Na epoca era uma coisa saborosa, tinha o seu Iugar. Era 
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uma coisa kitsch, uma coisa jeca, nao e? Ele tinha uma visao das coisas que era 

extremamente saborosa. 0 Tony era urn dos autores daqueles dialogos maravilhosos 

que eu citei agora pouco. 

Aquela cena da mesa. 

Esse filme era do Custodio (Gomes). 0 Tony tinha coisas assim: "Vamos fazer urn 

filme sabre a mafia no Brasil". "Legal". Ele misturava as esteticas, misturava tudo. 

Ele botava o bandido brasileiro assim como a gente esta acostumado a ver ai na rua e 

ao lado dele urn cara com temo listrado e urn crave na lapela. Era maravilhoso. E os 

filmes de caub6i dele? Tern urn que e urn classico da fala kitsch: o personagem entra 

no escrit6rio de urn despachante e diz: "Eu quero urn passaporte para o exterior." 

Tinha essas coisas. Eu acho que essas coisas podiam ser reanalisadas sob urn ponte 

de vista... Como forma popular, como forma folc16rica, como urn tipo de cabec;:a que 

agia dentro do cinema brasileiro. E que deve ter gente agindo por ai, hoje, aquele 

rapaz, bombeiro Ia de Brasilia. 

Afonso Brazza. Ele e um "p6s- Tony", ate casou com a Claudette Joubert ... 

Casou com a Claudette, do Tony. Era fa. Entao ... pegou tudo, nao e? Deve ter outros 

por ai. .. 

De certo modo, a Boca parecia com o seu publico. Aquele cara, povao, que estava 

assistindo Ia no cinema, podia pensar: isso af eu tambem posso fazer. 

E isso ai. Perfeito. E o Tony representava exatamente esse publico. Ele era o 

representante ... 

Na epoca havia OS spaghetti westerns ... 

Isso. Ele fazia o que a gente chamava de western feijoada. 

Eu nao conhecia este nome. Eu conhecia plano-feijoada, o cara erra o enquadramento 

e pinta um nariz, uma orelha, um peda<;o do bra<;o e tal . 
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Quante a isso, tem uma hist6ria do nosso folclore que e a seguinte: uma camera meio 

antiga, com paralaxe, veio para a mao de um fot6grafo. Ele filmou pelo paralaxe. Saiu 

metade aqui, outra ali. 

Na cena do duelo s6 apareceu um. 

Nao tinha o outro. Entao, tinha coisas assim todo dia. E ninguem escondia, ia para a 

tela. E alem disso, nos bastidores, o pau comia. Cornia coisas divinas, como por 

exemplo, nao sei se essa hist6ria te interessa? 

Todas as hist6rias interessam. 

Eu vou contar isso, com muito carinho pelas mo<;as. Mas, e uma hist6ria engra<;ada: 

sentadas numa mesa do Bar Soberano estavam Patricia Scalvi e Claudette Joubert. 

Claudette explicando a Patricia que ninguem entendia o Tony, que era um 

incompreendido, por colocar ela- uma loira - como india nos filmes dele. Ela era india 

mesmo: "Eu sou india mesmo, Patricia. Quando eu era pequena, eu fui adotada por 

uma india e fui criada por ela. Eu sou india mesmo ... " 

Eu estou ouvindo direito? 

0 fi/me de sexo explicito matou o cinema da Boca? A Embrapi rachou. 

Matou. Matou. Eu nao me lembro quem ficou contra e quem ficou a favor de fazer 

filmes de sexo explfcito. Alias eu chamo aquilo de industria das liminares. Esse neg6cio 

de filme de sexo explicito arrebentou com o cinema. 

Ou a pomochanchada... Vamos chamar de pomochanchada se esgotou. A formula 

estava cansada. 

A formula estava cansada, mas as pessoas poderiam ter encontrado uma outra saida 

que nao a do sexo explicito. Essa foi impetrada pelos advogados dos exibidores, que 

inventaram ou descobriram buracos na lei que permitiram aos exibidores e 

distribuidores trazerem 0 imperios dos sentidos. Da mesma forma, com a liminar de 0 

imperio dos sentidos, porque nao fazer o mesmo com filmes nacionais? Ai [os 

distribuidores e exibidores] passaram a pagar para aqueles mesmos produtores com 
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quem a gente trabalhava na Boca na base do "e agora, s6 interessa sexo explicito, s6 

sexo explicito." E assim por diante. E esses produtores passaram a ter a oferecer 

para o profissional da Boca apenas filmes de sexo explicito. Quem quis entrar, 

entrou. Quem nao quis, nao entrou. E assim passou a ser... Mas, enfim, matou 

mesmo. 

Mas tudo bern, o grande filme, 0 imperio dos sentidos, a obra de arte que veio para o 

Brasil nao foi tratada como obra de arte. Ela foi usada. Foi usada por advogados muito 

habeis, que descobriram uma maneira de furar a lei. Uma liminar de urn mes, uma 

liminar de dois meses ou uma liminar de tres meses. E assim por diante. 

Vamos fazer um exercfcio de imaginar;ao. Se nao houvesse a invasao do explicito, uma 

experiencia como ada Cooperativa, da Embrapi, poderia ter vingado? 

Podia, podia. A gente teria encontrado outra saida. Nao nos foi dada a chance, a 

oportunidade de encontrara outra saida. Porque havia o imediatismo do exibidor. E o 

produtor se transfonmou no que ? Quer dizer, ele ja era antes, mas se transformou 

mais ainda num secretario do exibidor. A coisa chegou a tal ponto de deturpar;ao, que 

no comer;o as liminares eram de tres meses e entao voce fazia urn filme mais ou 

menos. Depois as liminares passaram a ser de dois meses, ai o dinheiro do exibidor 

para o produtor foi diminuindo. Ate esse, abre aspas, genero, fecha aspas, foi sendo 

massacrado, deturpado pelo comercio. 

A proxima liminar seria nao passar filme nenhum. 

Acho que chegou a isso. Mas, nao valia a pena produzir nem isso. As pessoas 

comer;aram uma picaretagem imensa, de pegar trechos de urn filme e juntar com 

outro e com outro, fazer uma remontagem e relanr;ar como se fosse urn filme novo. 

Os exibidores tambem descobriram nesse momento que importar urn pom6 

estrangeiro ficava multo mais barato 

Quer dizer que nao foi incompetencia, nem falta de talentos, mas de nao encontrar 

uma saida politica ... 

Nao teve chance. Para aquele pessoal nao foi dada a chance de encontrar uma saida. 
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Voce mencionou que conforme a coisa ia acabando, voce passava Ia e via as pessoas 

se recusando a sair da Boca, nao e... Por outro /ado, eta entrou muito rapidamente em 

decadencia ... 

Foi. Ela entrou rapidamente em decadencia porque nao tinha uma base s61ida, Nao 

tinha se formado uma base. 

A alian~a com o exibidor era meramente eventual. 

0 exibidor saiu, acabou. 0 exibidor saiu, o produtor tambem saiu. Acabou, acabou. 

Nao existia uma base artistica instalada. Nao era dada essa oportunidade. Tanto que o 

sujeito tinha -- ja citei isso - que ter cintura pra escapar e fazer alguma coisinha da 

sua cabe~a. Da sua sensibilidade, da sua capacidade artistica. 

Voce acha que foi um ciclo vital: nasceu, cresceu, morreu ... 

Nasceu, cresceu e morreu. De uma certa forma, tudo foi muito habil, muito perverse, 

por parte do dono do dinheiro. Jamais permitiram que a coisa crescesse por si e que 

tivesse vida propria. 

0 Candeias tem uma visao de que houve uma a~ao internacional, mais propriamente 

de Hollywood, em que Jack Valenti veio ao Brasil - emissario dos interesses 

americanos no campo do mercado cinematografico. Enfim, houve uma pressao sobre 

os grandes exibidores para desestabilizar, para cortaro barato do nosso cinema ... 

Aconteceu. Ele era urn homem que chegava aqui e fechava a censura. Vinha ao Brasil 

e parava tudo. 

E o sexo explfcito pode ter sido tambem... parte de uma conspira~ao, digamos 

assim... Ha quem acredite. 

Nao, nao ... Eu nao chamo de conspira~ao. Mas de urn jogo, on de s6 urn I ado tinha 

for<;a. Nao precisava deter conspira<;5es ... 

Era um jogo absolutamente desigual. 
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Era urn jogo completamente desigual: EUA e Paraguai. 

Em Iugar nenhum do mundo, foi tao aberto como aqui. 

Liquidou com as salas populares. Desembocou no sistema multiplex. Nao s6 por causa 

disto, mas pelo sistema social como urn todo. Quando eu paro no exibidor, eu sei que 

acima do exibidor tern o poderio internacional que exerce uma influencia, que manda 

na cinematografia do pais. 

0 cinema brasileiro ocupava 30 por cento do mercado, significa que a Boca ocupava 70 

por cento disto... Mas todos os grandes mercados e produtores sofreram, o cinema 

frances, o cinema italiano, 

Sim, mas procuraram e encontraram meios de se defender, sempre atraves do artista, 

de resistir. Aqui nao foi dada a chance ao artista. Nem ao artista fora da Boca, estes 

que tinham urn sistema paternalista de Embrafllme, onde as pessoas - na minha 

modestfssima opiniao - nao procuravam entender o cinema, usavam o cinema como 

diva do analista. Queriam fazer urn filme cabe~a, nao tinham preocupa~ao de 

conquistar o publico. Teve urn Festival de Gramado, em que numa discussao sobre urn 

filme chamado Tensao no Rio, que tinha custado dois milhoes, as pessoas discutiam 

que na tela nao tinha nem urn milhao e que o resto tinha sido gasto em p6. Urn gaiato 

opinou que pelo menos metade do dinheiro tinha sido bern aproveitado. Eu nao tenho 

nada com isso, nunca tive financiamento da Embrafilme. Tambem nunca procurei. 

A Boca se distinguia por isto. Por trabalhar com capital privado. 

Ela tinha o embriao da industria. 0 restante foram tentativas de gente muito talentosa 

· e as vezes por gente sem talento e sem nenhuma preocupa~ao com o publico. Quando 

eu falo aqui que nao foi dada ao pessoal a chance de fazer aquilo que realmente 

queria, era aquilo que a gente queria visando o publico. 0 nosso tipo de formac;ao 

cinematografica visava o publico. Tambem era imposto a gente: vamos dar ao publico 

o que o publico quer. As exigencias eram exigencias de mediocridade. A gente queria 

urn pouco mais, o publico merecia urn pouco mais. 
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Esta hip6tese de que sabe o que o publico gosta e uma ideia do exibidor. 

E o que ele acha que e o mais facil, o caminho mais facil para ele. Foi uma batalha 

legal contra um inimigo invisfvel e poderoso. 

Te incomoda ser identificado com a Boca do Uxo, com a pomochanchada ... 

Incomodava porque era r6tulo. E r6tulo e limite. Limitar e sempre ruim. E a mesma 

coisa dizer que um sujeito e o maximo e outro e o mfnimo. Quer dizer que alem disso 

nao tem mais nada. Ed Wood nao e o pior do mundo, eu conhe~o piores. Como 

Kubrick pode ser o maximo. 

E pornochanchada incomoda, hoje incomoda mais, porque estas classifica~oes de 

genero estao desaparecendo ate nos generos consagrados. 

A/em da carga pejorativa. 

Era pra derrubar. Sempre foi. No entanto, se voce for analisar, hoje, uma grande 

parte dos filmes eram absolutamente ingenues. Bem humoradas... Ou seja, a 

classifica<;:ao de pornochanchada, pra mim, que a intelligentzia brasileira e uma boa 

parte da imprensa mas principalmente aqueles que se valiam de patrodnio estatal 

deram a pornochanchada nao era a conota~ao de filmes de sexo, mas de 

mediocridade. Pornochanchada significava mediocridade, significava coisa ruim. E 

assim: eles nao prestam, eles nao fazem nada bom. 

E, de certo modo, se confundia com Boca do lixo. 

E se confundia com Boca do lixo. Era uma forma de isolar. Quando todas as pessoas, 

todo o movimento estava tentando fazer o seu cinema. Cada um tentava fazer a coisa 

da forma que sabia. 

E parecia com o publico. Tinha a nossa cara. 0/hando este tempo como Castellini e 

tambem como coletividade [da Boca], esta critica pesava? 

Pesava e sempre pesou muito, porque manifestava a extrema ma vontade de todo 

mundo. Aqueles formadores de opiniao que tinham extrema ma vontade em rela~ao a 

uma coisa que carecia de melhores cabe~as, carecia de um pouco mais de estudo, das 
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pessoas se informarem melhor. As chances que eram dadas a essas pessoas de se 

desenvolver cinematograticamente eram nulas. Eram mfnimas. Ao contr<kio, elas 

foram diminuindo. 

Foram reprimidas. 

Reprimidas, reprimidas. Era isso. 

Parece que a Boca precisava de reconhecimento, por parte da crftica ou da mfdia mais 

influente, de refon;ar a auto-estima, de status ... 

Por exemplo, mesmo dentro da Boca, na qual eu incluo o Khouri, por exemplo. 0 

Khouri sempre esteve na Boca. Ele s6 fazia as coisa dele, desenvolveu uma estetica, 

passou a ser respeitado por esta estetica. Uma das coisas que eu acho mais perversas 

no formador de opiniao publica no Brasil em rela~ao ao cinema da Boca e que, de vez 

em quando, pin~avam alguem formado na Boca e tudo faziam para tir<Ho da Boca. 

Seria melhor se ele Ia nao estivesse. 

0/hando pra tras, vinte anos, o que que ficou? No bolso? No ffgado? No corat;fio? 

No bolso nao ficou nada. Nada mesmo. No figado, nao ficou magoa. Nao ficou nada 

azedo no figado, nao. Foi uma experiencia que talvez, a gente, o cinema brasileiro 

tivesse que passar. A experiencia chamada Boca do Lixo. Certo? E eventualmente ele 

serviu de ponte. Nao sei se para um cinema melhor ou pior. 

Eu diria que hoje tem uma hist6ria para poder fazer cinema. Hoje tem uma hist6ria. 

De Ia pra ca a hist6ria pode ser feita atraves das escolas de cinema, de faculdades, 

por curses que tem aos montes por af. Mas sem escola, sem faculdade, sem forma~ao 

nenhuma, no feijao, na garra, na for~a, certo? Foi a Boca. Eu acho que foi importante 

sim. 

Dentro desse raciocfnio, o protecionismo foi fundamental para a existencia da Boca. 

Assim: tem que passar filme brasi/eiro tantos dias por a no ... 

Foi, e eu lamento muito que o Brasil seja um dos poucos pafses do mundo que nao 

tem uma lei de prote~ao de seu produto em rela~ao ao similar estrangeiro. Eu acho 
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importante e acho que deveria ter porque n6s nao contamos com um exibidor 

nacionalista, que queira que o produto brasileiro cres<;a. Eles nao querem nem saber. 

No Brasil, em alguns setores da economia, existiam (e existem) empresarios mais 

nacionalistas... E no setor cinematografico parece sempre haver apenas interesse, 

enquanto extrair ouro e/e fica. 

0 outre empresario vai ganhar dinheiro tambem com a exporta<;ao de seu produto. 

Aqui, ao contrario, ele importa. E nao tem o menor interesse, a menor preocupa<;ao. 

Ele vende ingresses. 

Ele vende ingresses. Ele vende banana. Eu acho que deveria existir a lei da 

obrigatoriedade. Nos nao temos, empresarialmente, quem nos represente Ia fora. 0 

exibidor e um funcionario da distribui<;ao internacional. Ele e um escrit6rio aqui que 

serve para desovar os filmes. Nos nao podemos contar com eles para mandar nossos 

filmes para o exterior ... 

0 tripe aqui no Brasil esta torte. 56 tem produtor e distribuidor. 0 exibidor nao conta. 

E eventualmente, hoje em dia, todo exibidor e quase (tambem) distribuidor. 

Esta se chegando a uma dominat;ao total. 

Eu nao vejo possibilidades, pelo menos a curto prazo, de que aconte<;a uma melhora 

na exibi<;ao de filme brasileiro no Brasil. Nos nao contamos aqui com os nacionalistas 

como tem na Italia, como tem na Frant;a ... 0 exibidor nacionalista, que tambem esta 

na briga. 

A propria /egislat;ao mesmo. 

Se a gente lutar por uma legisla<;ao aqui, vai lutar com o exibidor. 

Ele tinha que estar do teu /ado. 
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Ele esta contra. Qualquer projeto no congresso, de lei de prote~ao, vai encontrar a 

resistencia do exibidor. E o exibidor que vai fazer o lobby contra. E a mando Ia de 

fora. 

Me ajude a identificar as pessoas. 

Chiquinho? 

Francisco ... Ele e exibidor. A Sui Paulista. 

Elias Cury, que e produtor? 

Produtor. Foi produtor do Noite do desejo. Da produtora Brasecran. Nao sei se era 

distribuidior tambem. 

Alfredo Cohen ? 

Produtor e distribuidor da empresa Brasil Internacional. 

Adone Fragano ? 

Ele era da Fama filmes. 

Teve alguem que disse "a gente tevou o filme para os portugueses". Quem eram os 

portugueses? 

Os portugueses eram a Haway. Um deles e Joaquim ... ? A Haway foi co-produtora, 

com pequena parte, de Instinto devasso. 

Vou contar uma, pra se ter uma ideia dos portugueses. Fui eu, o Moreira e o Jean 

Garret num escrit6rio da Haway que eles tinham na rua Turiassu. Estavamos entrando 

na sala do Joaquim: o Jean, portugues, o Moreira, portugues, e eu. Eles pararam na 

porta e eu nao entendi por que. 0 Moreira falou alguma coisa do tipo "que vergonha". 

0 Jean, com aquela finura dele, disse ao Joaquim: "o que significa aquila Ia?" Era uma 

porta de vidro com um olho magico. 

Af, que eu vi. 

Era a diferen<;;a entre o portugues distribuidor eo portugues artista. 

Perfeito. Era a diferen~a entre o portugues distribuidor e o portugues artista. Estava 

ali. 

Das atrizes que voce trabalhou, dos atores, voce tem a/gum comentario a fazer ... 
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Ali, a gente fazia mais ou menos um tipo de cinema domestico. Cada um trabalhava 

mais com as suas respectivas esposas. Mais ou menos assim. Ia se formando grupos. 

Nao grupos fechados, nada disso. Grupos baseados na confian~a, na identidade. A 

gente conhecia o rendimento da pessoa. Dava ate pra programar um tempo de 

filmagem baseado na velocidade do fot6grafo, na capacidade de entendimento do ator, 

no rendimento geral. A gente fazia esse tipo de coisa ate pra fazer aqueles filmes 

rapidos, que o Ody era o exemplo. 

Cada um sabia o tempo do outro. 

Cada um sabia o tempo do outre. Entao, a gente se programava nesse sentido. Eu 

gostei muito de trabalhar com a Patricia Scalvi. 

Quem voce sugeriria para uma entrevista? 0 Adriano Stuart? 

0 Adriano filmou um texto meu, Um casal de tres. E se voce quer ouvir umas 

mentiras fala como David (Cardoso). "Ganhei dez milhoes de d61ares ... " Ganhou nada. 

Do que voce sente saudade? 

Eu sinto saudade do verdadeiro companheirismo que a gente tinha. N6s todos 

estavamos ligados numa mesma esta~ao com o mesmo objetivo. Mesmo aqueles que, 

hoje, continuaram as rela~oes de amizade se individualizaram demais. Falamos por 

telefone: o Carlao, o Guilherme de Almeida Prado. Mas a gente sente que esta cada 

um na sua. 0 movimento se abriu. Isto eu sinto falta. 

Sente falta de um Soberano? 

E ... Eu sinto falta de uma congregac;ao. Do congregar. 

Voce sente falta do metier? 

Do metier eu sinto muito saudades mesmo porque e a minha forma de expressao. 0 

ultimo filme que eu fiz foi em 1985, Ia se vao 17 anos. 
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Voce diz que vai voltar. 

Eu tenho varios projetos, que eu pretendo fazer. Ate hoje eu procuro a melhor forma 

de reingressar. Nao adianta nada eu pegar urn texto, colocar embaixo do bra\;o e sair 

por af procurando produtor. A figura do produtor nao existe mais. 

A Boca se alimentava dos produtores. Hoje, voce nao tem mais interlocutores, nem o 

estatal nem os produtores. 

Nao tern mais. Hoje voce se vale de uma lei do audiovisual que pra conseguir o 

certificado vai gastar. Pra montar o projeto, leis e etc. requer gente especializada. Pra 

conseguir urn certificado que apenas lhe da o direito de bater nas portas. De urn ano 

pra ca, eu venho me sentindo realmente em condi\;oes de fazer urn filme dentro do 

meu nivel de exigencia, que nao admite mais fazer ou me submeter aquilo que eu 

mesmo fazia, acreditando que estava tudo certo, naquela epoca. Meu nivel de 

exigencia mudou. Eu acabei descobrindo que eu sobrevivi ao cinema. Eu sobrevivi, eu 

nao morri. Se eu nao morri, eu quero fazer. 

Parece que ha uma inquietar;ao. Voce disse que o Fauzi quer fazer ... 0 David adoraria 

vo/tar. Sternheim acha absurdo terem decreta do seu "exflio" ... 

Tern urn clima. 

Tem um c/ima. Houve um hiato, e nesse hiato, esse pessoal nao soube lidar com a 

captar;ao de recursos, com gerentes de marketing... E necessaria um outro tipo de 

produtor. 

E uma outra ciencia. A ciencia da capta\;ao. A polftica da capta\;ao. 0 hiato foi esse. 

Nos nao estavamos prontos para lidar com isso. Meu filho aprende computador muito 

mais rapido do que eu. 

E nao se organizou pra essa nova forma de produzir. Alguns produtores ja comer;aram 

com isso. 

Claro, e se desenvolve muito mais rapidamente. 
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Quando voce se da conta, o terreno ja esta ocupado. 

Foi o que aconteceu. Mas agora nao e mais urn monstro, urn bicho de sete cabec;as ... 

E eu comecei a me sentir mais a vontade para abrir esse espac;o. 

Bom ... Deixa eu des/igar. 

Sao Paulo, 09 de outubro de 2001 
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Mario Vaz Filho 

Como e que voce foi parar na Boca, fazer cinema ? 

Eu fazia teatro amador em Santos, eu vim pra Sao Paulo pra fazer a EAD. Eu fiz 

exame e passel, fiquei entre os 30 que passaram. Ai, fiz alguma coisa em teatro, mas 

logo me conscientizei que eu nao iria Ionge como ator. Eu nao sei cantar, nao sei 

dan~ar. Eu achava que os tipos funcionavam, eu poderia ter chance, mas eu sou do 

tipo normal igual a quinhentos... Nunca ia chegar a Sergio Cardoso. E a propria 

convivencia do dia-a-dia do teatro nao e facil, sempre aparecem atritos, problemas e 

tal. E eu comecei a dirigir, e achei que por ali era meu caminho. Mas eu sou multo 

timido e nao sei pedir, chegar prum diretor e pedir pra ser assistente dele. Pra nao 

dizer que nao, a unica vez que eu fiz isso, o cara me deu uma cantada. E eu sempre 

corri muito disso, esse neg6cio de homossexual, eu nao tenho nada contra, cada um 

na sua mas pra mim e um neg6cio meio pegajoso. Quando a gente vai tendo mais 

idade, vai tratando melhor essas coisas. 

Eu fui dirigir uma pe~a em Itanhaem, e namorava uma menina que tinha casa de 

veraneio Ia. E Ia, o Mario Civelli tinha uma casa. Ele ja tinha sido um produtor de 

cinema e teatro muito falado, um puta cara. E eu comecei a por na cabe~a que meu 

neg6cio era escrever. Eu ja tinha escrito umas duas pe~as, mas eu sentia uma certa 

dificuldade, porque ... hoje eu posso dizer que eu sou um roteirista, eu tenho a ideia, 

trabalho nela um tempo. Na epoca, era aquele neg6cio do autor mesmo, tinha de 

escrever em dois, tres dias e eu nao conseguia. Escrevia algumas paginas, nao tinha 

mais nada, eu abandonava a ideia e jogava fora. Hoje nao, eu domino isso. Nao 

vou dizer que eu tenho um puta talento, mas eu domino a tecnica. Me da um assunto 

e eu coloco aquilo em cena. E eu achei que podia escrever para cinema. Estava com 

umas ideias, mas eu nao entendia porra nenhuma de cinema. 56 de assistir. 

Ai me deu o insigth, e por intermedio dessa minha namorada, eu cheguei ao Mario 

Civelli. Ele estava tocando um projeto grandiose, Missao Rondon. Uma utopia. E logo 

de cara, ele me diz: "Voce quer fazer cinema, venha, nos nao temos elemento 

humane. Dinheiro nao e problema." Ele e todo exagerado. 

Sintetizando: ele me mandou fazer umas pesquisas sobre Rondon, que eu nao 

conhecia nada. Fui nas bibliotecas, descobri que era um material riquissimo, 

vastfssimo. Sai por ai em sebos, consegui algumas coisas. Ele conseguiu pra eu ficar 
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pesquisando na Biblioteca Municipal, e eu fiz um puta trabalho. Esse material todo ele 

acabou repassando para a Fundac;ao Rondon. 

Mas nao era bem isso que eu queria fazer, ficar em produc;ao. Porque, quando eu fui 

procurar o Civelli, ele perguntou: 

0 que e que voce quer fazer em cinema? 

- Eu quero aprender. 

Aprender o que? 

Eu quero saber tude de cinema. 

- Perra, eu tenho 30 anos de cinema e nao sei tude. 

Fiquei com ele uns dez meses. Fui tomando contato com cinema e eu fui conhecendo 

gente. Ia muita gente Ia, querendo beliscar no roteiro ... Uma cara que eu conheci bem 

foi o Waldir Kopezky, que tambem andava por Ia. Era outre sonhador do caralho. E o 

s6cio do Civelli no projeto era o Luigi Picchi, o ator. Ficamos amigos, batamos papo. 

No dia em que me estourei com o Civelli, uma serie de problemas que nao vem ao 

case agora. Eu falei: "Eu nao quero mais saber de fazer cinema, estou fora, voce ja 

me encheu o saco." 

0 Kopezky estava fazendo uns curtas com um pessoal, naquela epoca tinha aquele lei 

de obrigatoriedade. E fui me enturmando. 

0 Kopezky tinha tambem um longa em preparac;ao e me convidou pra trabalhar. Eu 

comecei a andar com ele pra cima e pra baixo, porque diretor precisa de orelha pra 

falar. E, na realidade, pintou o longa. Era um neg6cio gozado porque o Kopezky ia 

dirigir, mas tambem estava o Antonio Ciambra, que era diretor de fotografia mas 

tambem queria dirigir. Um dia eu vi o Pio Zamuner na produc;ao, que era um puta 

nome na Boca, tinha dirigido o Mazzaropi, e eu pensei, se o Pio esta na parada eu 

estou fora. 0 que ele tinha pedido de salario pra fotografar e dirigir era metade do 

orc;amento da produc;ao. Eu ia me dar melhor se fosse o Kopezky. A gente ia filmar 

em Barretos umas cenas da Festa do Piao de Boiadeiro para o longa, que se chamava 

Os td!s boiadeiros, e para um curta- que foi feito. 0 Kopezky (que ja tinha dirigido 0 

at/eta sexual e fotografado 0 estripador de mulheres para o Juan Bajon) e o Ciambra 

(que era mais fot6grafo) se acertaram, um dirigia e o outre fotografava. E eu Ia, eu 

nao sabia nem como colocava uma claquete, eu nao tinha visto ainda nenhuma 

filmagem. Eu nao podia admitir isso, era assistente de direc;ao. Eu fiquei na minha, e 

falei para um carinha: "Da uma forc;a pra mim, faz as primeiras claquetes, que eu 

tenho que ver umas coisas e tal." Depois que eu vi como e que se fazia, eu falei: 

"Agora, deixa comigo." 0 filme saiu e era pra continuar filmando logo em seguida da 
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Festa, mas demorou uns 2 ou 3 meses, e o Kopezky acabou fazendo uns 3 curtas, e eu 

acompanhando. E acabou acontecendo um neg6cio muito legal pra mim: tinha uns 

atores que, ou eram analfabetos ou nao conseguiam ler e entender o texto, eu que 

vinha de teatro passava o ponto pra eles. E o meu trabalho come,;ou a aparecer. Fiz 

uma coisa aqui outra ali, uma produ,;ao pauperrima - hoje eu nem ficaria. Nao tinha 

Iugar pra dormir, era colchao no chao. Hoje eu pegaria o cinquentinha que eu levo no 

sapato escondidinho, e diria: "Ah, e assim, entao senhores do conselho, estou fora." 

Na epoca, pra mim, tudo era festa. E foi assim, recebi metade do combinado, mas 

valeu pelo aprendizado. 

Mas af, na sequencia, o Kopezky come,;ou a escrever um roteiro com o Jean Garret, A 

forr;a dos sentidos. E o Jean Garret tinha brigade com o assistente dele. Eu conhecia o 

Jean de vista, mas ja tinha tido um atrito com ele num bar, ele me perguntou o que 

tinha achado do filme A noite em chamas, eu respondi que aquele final era meio ruim 

e ele nao gostou. Depois, conhecendo bem o Jean, eu vi que ele gostava era disso 

mesmo, ele gostava da contesta\;ao, era um cara que a gente tinha que brigar com ele 

o tempo todo. Nao tinha outra, ele for\;ava isso. Ele nao gostava de cara que adulava, 

essas coisas. Born, aconteceu o seguinte: o Jean me chamou pra ser assistente dele, 

pra fazer A forr;a dos sentidos, e a gente se deu muito bem. Eu ficava na minha, ja 

conhecia o trabalho, a produ\;ao era boa. Eu senti o seguinte: o assistente nao era pra 

ficar dando palpite. Se ele me perguntasse um neg6cio sobre uma cena, eu respondia. 

A gente ia ver copiao juntos, trocava ideias. E criou uma rela\;ao legal, em cinema o 

Jean foi quase que um irmao mais velho, embora a gente tenha safdo na porrada 

mesmo. E no dia seguinte, a gente estava amigo de novo. 

Com Jean Garret eu fiz, como assistente, A mulher que inventou o amor e 0 fot6grafo. 

Escrevemos juntos A noite do amor eterno, que eu dirigi a dublagem. 

Eu comecei a dirigir, mas eram filmes que eu chamo de media metragem, aqueles 

filmes da Boca em tres epis6dios. Eu fiz tres: dois que eram meio filme e um que era 

um ter\;o mesmo. Porque era uma forma de produzir. Eu ate estava pensando nisso 

hoje, porque no cinema brasileiro tinha, e tem, deficiencia de roteiro, porque escrever 

uma historinha de 40 minutes e uma coisa e uma 80 e outra. Mas, tambem era pela 

facilidade de produzir, lan\;ava gente, juntava tres, quatro caras, cada um fazia um 

film e. 

Voce foi assistente de outros diretores ... 
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Claro, fui assistente do Ody Fraga, do David Cardoso, do Toninho Meliande, do Claudio 

Cunha, do Luiz Castillini, do Claudio Portiolli quando ele dirigiu um episodic. Com o 

Claudio Portiolli e engra<;ado, foi um des caras com quem eu mais trabalhei, ele como 

fot6grafo e eu como assistente de dire<;ao. Depois eu fiz varies filmes, em que eu era 

diretor e ele era fot6grafo. 

Voce traba/hou com a fina flor da Boca ... 

Fot6grafos entao, s6 a primeira linha. Meliande, que fez meu primeiro filme, depois eu 

fui assistente de dire<;ao dele. Com Portioli, com o Moreira. Com o Pic Zamuner. 

Porque os caras sempre tiveram medo de fot6grafo. Com o Reichenbach, eu trabalhei 

em tres filmes: dois filmes do Jean, em que ele era fot6grafo e um filme do Castillini, 

que ele fazia produ<;ao executiva. 

Voce sempre trabalhou como assistente de direr;;ao e de produr;;ao?. 

Sempre fui assistente de dire<;ao, mas esse filme do Castillini, eu fui de produ<;ao 

porque a gente tinha uma empresa, que eu entrei porque estava Ia no dia que foi 

formada - porque eu era novo na Boca - que chamava EMBRAPI. Ai, eu ja comecei a 

fazer produ<;ao executiva. 

Eu comecei a trabalhar no escrit6rio do Civelli, a me integrar na Boca, no dia 2 de 

janeiro de 1978. Mas o Civelli tinha uma coisa, ele dizia: "nao para nesses bares e tal." 

Mas era grupo, porque ele era meio picareta e ai eu ia ficar sabendo das coisas. 

Mas eu comecei a frequentar a Boca direto. 56 nao ia na Boca aos domingos ou 

quando estava filmando fora. Eu frequentei a Boca de 1978 a 1992, e de 1992 ate 

quase o ano passado (2000) pelo menos duas vezes per semana. Eu tive escrit6rio Ia. 

Eu fui sair da Boca mesmo, de ir s6 de vez em quando em 1998. 

Voce seria da segunda gerat;ao da Boca ... 

Ou da ultima. 

Voce se considera um cidadao da Boca. 
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Eu me considero. [ ... ] La eu estava em casa, no meio de vagabundos, das putas, dos 

caras, eu estava em casa. Voce se afasta, ha uma renovac;ao, eu nao me sinto mais 

integrado no sistema. Mas tive escrit6rio Ia, pra mim era a minha segunda casa. 

Conhecia todo mundo. Nunca tive problema. 

Desse pessoal com quem voce trabalhou, voce destacaria a/gum pefo talento, pelo 

temperamento, um personagem ... 

Tern gente fantastica. Por exemplo, o Jean Garret. Eu aprendi muito com ele. 0 Jean 

era um puta diretor, acho que, plasticamente, fazia um belissimo cinema. Tinha aquela 

coisa de se meter em roteiro, que era um ponto fraco dele. Mas sabia conduzir a 

equipe, sabia conduzir um filme. 

Adorei trabalhar com o Ody, embora nao fizesse um cinema tao born. Mas fazia filme 

dentro das possibilidades que tinha. 

E tern outra coisa, acabado um filme tinha que batalhar pra fazer outro, nao era uma 

coisa mecanica: acabou tern outro. Inclusive a parte artesanal, voce aprende muito, 

fazendo. Porque ninguem vai te ensinar a posicionar a camera. Quando eu fui fazer 

minha primeira direc;ao, eu tinha feito pelo menos quinze assistencias. Olhava na 

camera, tinha uma noc;ao, porque prestava aten<;ilo nisso... Outra coisa, eu aprendi 

muito foi no 0 fot6grafo, porque eu e o Jean fizemos tudo. Ele escreveu o roteiro com 

o Incicio Araujo, mas fui eu que datilografei. A gente fez tudo: a produc;ao inteira, 

fizemos a montagern - eu estava junto. Eu fiquei com ele 4 ou 5 meses, ele me 

pagava por quinzena. 

Ate tern uma coisa engrac;ada. Mas af entra outra hist6ria. 

Eu estava fazendo urn filme com o Kopesky, o quarto filme que eu fazia com ele. 

Chegou Ia - em Rio Grande da Serra, onde todo dia e nublado e chuvoso, que nem 

hoje -,a gente brigou. Ele me pagou e eu vim embora. 

Eu pensei que eu tivesse me queimado na Boca, porque o cara quando sai de um filme 

fica mal. No dia seguinte, eu estou na Boca e encontro o Toninho Meliande, com quem 

eu tinha filmado Bacanal e mais outra coisa. Ele me convidou pra trabalhar, ia comec;ar 

na semana seguinte, e eu topei. Chegou a noite, eu encontrei o Jean, ele me 

perguntou o que eu estava fazendo e eu disse: "Acabei de acertar com o Meliande". E 

ele fa lou: "Nao, voce nao vai fazer, porque acabei de arrumar urn escrit6rio e estou 

contando contigo. A gente vai fazer tudo no meu filme. Quanto e que eles vao te pagar 
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Ia?" Ele me ofereceu urn pouco mais e disse: "Eu te contrato per 4 meses, page per 

quinzena, ta born assim?" Eu topei. Desmanchei o trato com o Toninho, a gente tinha 

liberdade pra isso. Quem foi no meu Iugar foi o Guilherme de Almeida Prado, que 

tambem era assistente na Boca. 

A gente fez tude no filme do Jean. Na movlola voce saca mesmo, ne? Eu nao estava 

ali de passagem, eu acompanhei, fazia rufdo, cortar, mexer no filme ... Eu que fiz a 

dublagem, porque o Jean tinha brigade com o Roberto Miranda, o ator, e nao queria 

nem ver o cara. Isso tude foi multo util, e a partir daf eu fui dirigir. 

Entao, quando eu fui dirigir, eu tinha uma grande experiencia em cinema. Mas e 

diferente quando se vai per a camera. E voce que vai per a camera. E nao e a primeira 

camera. Porque eu nao ponho a primeira camera enquanto eu nao souber aonde vai a 

terceira. Eu sempre digo: eu aprendi com diretor que sa be e com diretor que nao sa be. 

Porque eu ja vi muito cara por a primeira, se embananar todo e nao sabe onde colocar 

a segunda e a terceira e quando chega Ia pela quarta virou uma tragedia. Entao, 

sempre que eu vou trabalhar eu vou decupado. 

Porque eu sempre digo o seguinte: "Se na hera tiver uma ideia genial, melhor, a gente 

usa. Se nao, usa o que esta marcado, que sai." 

Mas o cara diz: "Se voce for filmar urn bar, ele pede ser assim ou assado." Eu digo: 

"Mas, dramaturgicamente o texto tern que ter urn sentido." Eu sei o que vai ser em 

close, o que vai ser em plano geral. Porque na Boca, muita gente nao tinha essa 

no~ao da dramaturgia do texto de cinema. 0 cara punha a camera_ em close porque o 

plano anterior era urn plano geral. Eu nao vejo assim. Cada coisa tern que ter urn 

peso. 

Vamos voltar aos destaques ... 

0 Jean foi o principal. 0 Ody. Adorei trabalhar com o Ody, que conhecia tude de 

cinema. Conhecia tude des filmes. Era urn gozador, uma puta de uma figura que 

sempre tinha uma grande sacada. Eu nao sei see pra por isso, mas vai Ia: o primeiro 

filme que eu fui fazer como Ody, era com a Ariadne de Lima. Ia ter algumas cenas de 

sexo explicito, e a Ariadne ja tinha feito uns filmes de explicito, ela era uma menina 

legal, de cabe~a boa. Primeiro dia de filmagem: a Ariadne estava numa piscina com 

urn cara. Ela vern, senta no colo do Ody e diz: "Ah, chefinho, posse dar uma sugestao 

nessa cena?" 0 Ody responde: "Minha filha, voce esta nesse filme pra dar a buceta, e 

nao sugestao." 
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Af eu pensei: "Fudeu". Mas ele sabia que podia falar assim e ela nao ligava. 

Outro cara foi o Toninho Meliande. Um puta fot6grafo, um cara que sabia conduzir 

uma equipe. Com ele nunca tinha clima ruim. Portioli foi um cara que eu gostei de 

trabalhar. Sempre houve troca. Com o David Cardoso, que se voltasse a filmar e me 

chamasse hoje, pra ser assistente, eu iria. Com outro, talvez nao. Nao e frescura nem 

demagogia. Com ele sempre tive liberdade pra fazer as coisas. 

Ha uns 4 ou 5 anos eu fui fazer uma assistencia pro Walter Rogerio, que e um cara que 

eu gostei muito, Ia da Vila Madalena. Foi no 0/hos de Vampa, um filme que ate agora 

nao saiu. Parece houve desentendimento entre os produtores. 

Voce tinha contato com os produtores ? 

Tinha. Um cara que eu gostei muito foi o Augusto Cervantes. No comec;o era um cara 

meio complicado, mas eu ja peguei ele numa fase mais estabelecida. Era um cara que 

dava condic;oes de trabalho. Fiz filmes com o Adone Fragano, mas eu tinha pouca 

relac;ao. Era boa na forma. Ele falava: "Tem xis, pode gastar tanto, voce tem xis%." 

Eu entregava o filme, ele distribuia e pronto. 

Voce fez, como diretor, que fi/mes mesmo? 

Como diretor eu fiz 3 filmes que eu diria media metragem. E fiz uns doze filmes de 

porno explicito. A maioria foi para o Adone, que produziu. Fiz para outros tambem. E 

teve filme que eu mesmo participei, fui co-produtor, com o Portioli e mais algum 

independente. 

Voce assinava seu nome? 

As vezes sim. De vez em quando eu assinava H. Romeu Pinto. Depois eu ate assinei 

meu nome mesmo, porque achava que o filme estava bom. Porque eu pensei, eu 

nunca vou deixar de admitir que fiz isso. 

Voce acha que a comedia erotica foi o grande filme popular brasileiro?. 

Era tudo tao misturado. Porque teve varias fases. No comec;o, aquele udigrudi. Tem 

urn problema hist6rico ai: a empresa Sui (de cinemas) brigou com os americanos, os 
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americanos nao davam mais filmes, a empresa Sui enfrentou. E ficou com o cinema 

europeu - frances e italiano - e cinema brasileiro. Porque o cinema brasileiro, naquela 

epoca, estava dando dinheiro. Come\;ou a dar dinheiro, a Sui come~ou a passar, a 

Hawai come~ou a passar, a Paris tambem ... 56 que a Sui viu que o neg6cio estava 

dando bastante dinheiro, e quase qualquer filme brasileiro estava dando dinheiro, e 

resolveu entrar na produ~ao, primeiro entrou na distribui~ao com a Ouro Nacional 

Distribui~ao. E fez filmes com o Galante, com o David, com o Ary Fernandes... Eu 

acredito que a Sui bancava xis, o cara fazia com a metade, ja embolsava algum, 

porque depois ia ser roubado tambem, e ficava elas por elas. 

56 que come~ou a acontecer o seguinte, chegava o cara e dizia "olha, seu Magalhaes, 

o cara faz por 200, eu fa~o por 180", outro com~ou a fazer por 150... Em vez de 

gastar de 80, 100 latas de negative passou a gastar 30, 40. A coisa foi caindo. Nao era 

dificil fazer cinema: se o cara tivesse um certo nome, ele pegava um adiantamento na 

Sui, o laborat6rio te dava credito, etc. De repente voce fazia o filme, com a bilheteria e 

o adicional e tal dava pra pagar as contas e ganhar... Muita gente fez filme sem 

dinheiro, e foi se estabelecendo. 

Todo mundo era metido, ne? Eu ouvia muito "meu filme entrou ontem no cine Ouro e 

fez 20 milhoes". Metade e do produtor, ficam 10. "Quanta custa um filme?" Fazendo 

uma hip6tese, com 100 paus faz. Entao eu vou entrar nesse neg6cio. 56 que nao e 

bem assim. Esses 10 milhoes, desconta quase 20% de impastos, ingresso 

padronizado, publicidade ... Moral da hist6ria, depois vai dividir, da pra pegar uns 3 

milhoes, se for bem. Entao, nao era bem aquila. 

E, de repente, na Boca, todo Iugar tinha escrit6rio de cinema. Se voce perguntasse se 

o cara era do ramo faz tempo. "Nao, eu era vendedor de titulos". E voce? "Nao, eu 

era vendedor de livros". Entao, tinha um monte de picaretas. 0 que acontecia? Esses 

picaretas arrumavam uma grana e traziam um cara novo pra dirigir, porque era mais 

barato e montava uma equipe de merda. 

· Mas a Boca nao vivia tambem da grana desses pequenos empresarios - comerciantes, 

fazendeiros, pequenos industriais - que eta atrafa ... 

Sim. Tinha uns caras que entravam com a grana, mas nao se metiam, nem apareciam 

- isto e uma coisa. Eu estou falando do cara que nunca tinha vista cinema e resolvia 

produzir, que arrumava um cara da Boca que resolvia dar uma for~a. Af pegava um 

cara pra dirigir, que talvez nem soubesse dirigir. Af vinha o fot6grafo, que dava uns 
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palpites. Foi quando se criou aquela serie de filmes co-dirigidos pelo fotografo. E o 

produtor fala: "Perra, pra mim ter um cara desse ai que nao apita porra nenhuma, 

dirijo eu mesmo com o fotografo", e ficava naquilo. Foi quando de ram filmes para o 

fotografo dirigir, muita gente caiu do cavalo. Porque era diferente dar palpites, do que 

fazer o trabalho todo. E muita gente dirigiu sem ter condh;:ao. Hoje, eu diria que nem 

de fotografar tinha. Porque o cara ia dirigir, fotografar, fazia um pacote e cobrava um 

xis. E o roteiro? Ai pegava um cara Ia, que escrevia qualquer coisa. 

Eu me lembro do Galante. Ele via um filme europeu meio diferente. Ele falava eu quero 

um filme assim ou assado, tern que ter umas 3 cenas de sexo (simulado), uma 

suruba... ele ja contava a hist6ria do jeito dele, e o cara punha no papel e ia fazer. 

Uma certa epoca tude isso estava indo multo bern. Mas foi avacalhando, e o publico 

come~ou a ficar de saco cheio. 

Eu mesmo sofri esse processo nos anos 70. Eu fazia teatro, ja tinha me acostumado a 

ver filme brasileiro, aprendi a ver filme brasileiro no SESC com o Maurice Capovilla -

eles explicavam, discutiam e tal -. Eu fui ver Dona Flor e seus dois maridos e fazia 

tempo que eu nao via filme brasileiro. Fui com a minha mulher. "Puta que pariu, estou 

perdendo tempo. 0 Cinema Brasileiro esta espetacular". Na semana seguinte: "Vamos 

ver um filme brasileiro?". Pego o jornal, esta Ia: Massagista de madames, Mozael 

Silveira. Filme brasileiro. Puta que o pariu, que merda, tudo fora de foco. E eu falei pra 

minha mulher: "Nao e o cinema brasileiro que ficou born, tern alguns filmes bons, mas 

continuam as merdas". 

E ai o que acontece. Come~ou a cair, ou seja as produ~oes cada vez mais baratas e o 

publico come~ou a se afastar. E nao tinha mais jeito de fazer produ~oes melhores. E 

nisso, estava entrando os filmes de sexo explicito, que era uma tendencia mundial. 

Mas tinha o problema da Censura. 0 Coisas Er6ticas foi o primeiro filme, que eles 

fizeram um cambalacho com o censor: punham um episodic com sacanagem, depois 

invertia e conseguiram passar o filme... Foi quando se cunhou esse negocio de sexo 

explicito... E tinha varies filmes que nao tin ham sexo explicito e no certificado 

constava a frase (da censura) "este filme contem cenas de sexo explicito". Come~ou a 

haver compra e venda de certificado e enxertava cenas de explicito. 

Voce acha que foi isso que matou a Boca ? 

Eu acho que nao houve um planejamento. Esse e o nosso problema. Nos temos que ter 

varies tipos de cinema. Nos temos que ter filme de autor. Temos que ter filme do Tony 
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Vieira. Ter filme do David Cardoso. Filmes mais populares. E tinha de ter ate o 

explfcito. Acontece que aqui tem uma ansia do memento. Quando entrou a onda do 

explfcito, todo mundo comec;ou a fazer o explfcito e quase todos os cinemas a exibir, 

ate o Maraba. Nessa epoca ninguem sabia muito bem o que fazer, quando veio o golpe 

fatal com a extinc;ao da Embrafilme, que mal ou bem funcionava. E o publico tambem 

se assustou, porque tinha gente que nao queria ver sexo explfcito. E tem aquela coisa 

com o Cinema Brasileiro, quando um filme e ruim o cara fica um tempao sem ver filme 

brasileiro, porque marca como produto brasileiro. Quando se ve uma merda 

americana, tudo bem o outre pode ser bom, e nao tinha essa coisa com o nosso 

cinema. 

Entao, o que acabou acontecendo? 0 pessoal que tinha grana foi saindo fora, porque 

nao tinha espac;o pra passar o filme. Entao foi morrendo gente, morreu muita gente da 

Boca, nao vou dizer que foi por causa disso, mas chegou o memento ... 0 pessoal que 

fazia na epoca sumiu, o Jean morreu, o Ody morreu, o Augusto Cervantes morreu, o 

Fauzi diz que nao quer saber, o Coimbra ficou velho... As pessoas estao acomodadas 

em outra atividade ... 

Hoje, por exemplo, poderia haver uma retomada tambem pela Boca, mas esta 

desarticulado ... 

Porque mudou! Isso que eu tenho conversando com Fauzi e outros. Mudou. Falam do 

adicional de bilheteria. Mas isso tambem fudeu com o cinema, porque tinha cara, por 

exemplo, que dava o filme de gra<;a pro exibidor, pra ele botar um border6 alto ... Aqui 

e Brasil, po. Aqui tu inventa. 

A lei do incentive? Eu estive num congresso na Dinamarca e quando eu falava dessas 

leis, os caras diziam: "Po, se tivesse essas leis aqui no meu pafs ... " Eu ficava pensando 

comigo: "56 que o pafs nao e Brasil ... " Aqui sempre arrumam um jeito de entrar uma 

nota fria, de alguem levar algum por fora e o caralho a quatro. Entao, tentam fazer as 

coisas, as coisas nao funcionam... Nao adianta fazer as coisas por decreto, a nao ser 

que fa<;a um decreto obrigando o cara a passar os filmes. 

0 publico vai porque 0 fit me e legal. 
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Exatamente. Quando os filmes comec;aram a dar dinheiro, a lei mandava passar cento 

e poucos dias, os exibidores passavam mais... E eles - a Sui, a Hawai, a Paris -

comec;aram a produzir. 

A saida desses caras nao foi o que esvaziou a produr;;ao?. 

A Hawai fez uns filmes que deram muito dinheiro. Ai faz um que nao da muito. Ai faz 

outro que nao rende nada. Ai, ela pensa "praque que eu vou produzir se eu tenho as 

sa las e posso pegar de um ou de outro, se nao der certo eu tiro e ponho outro". 

Ai e que esta o problema do cinema. E precise ver o cinema em duas areas: eu vejo o 

cinema como comercio, mas vejo o cinema como arte. Ele pode ser um meio de vida 

pra mim, mas eu nao vejo s6 a grana. Esses caras, esse pessoal nao quer saber que 

filme que e. Eu cansei de ver o Magalhaes da Sui dizer: "Este neg6cio de dizer que 

filme brasileiro nao passa e mentira, se eu achar - quer dizer, do ponto de vista dele -

que o filme pode dar dinheiro, tanto faz ser russo, mexlcano, eu estou com a sala 

aberta pra dar dinheiro". 

A exibir;;fio tambem mudou. Os cinemas do centro nfio sao mais legais. 

Hoje, o que esta funcionando e shopping. Tem um monte de coisas pra fazer, 

estacionamento. Tem dez cinemas, p6. Ou senao, do tipo Espac;o Unibanco, a classe 

media vai, filme brasileiro da certo. Deixou de ser uma coisa popular. A molecada de 

hoje nao vai mais a cinema. Mudou. Hoje, tem video. A televisao e melhor, antes era 

rudimentar. 

Eu acho que precisa fazer filme pra cinema e pra televisao, porque a TV - a cabo, 

principalmente- precisa de material. Enche o saco repetir os filmes tantas vezes. Falta 

material audiovisual. 

Porque os filmes da Boca nfio existem em vfdeo. 

Precisa fazer a matriz do video a partir do negative, o que fica mais caro. Entao, nao 

compensa. Por exemplo, a EMBRAPI, em sete meses a gente fez seis filmes. A gente 

nao tem os filmes em video. As vezes pinta um neg6cio, sao filmes er6ticos (nao 

porno): tem o Extremos do prazer do carlao,- que ganhou premio em Gramado -, tem 

A noite do amor etemo, filme do Jean Garret com a Aldine Muller, tem um filme com a 
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. .. Esses filmes estao na Cinemateca em negative. Par exemplo, o que o Canal Brasil 

oferece nao cobre a despesa. Eles fazem urn tratamento no som, que fica legal. 56 

interessava, se a gente fizer urn neg6cio no escuro com os filmes, vender pra alguem, 

e depois fazer os videos. Direto pro Canal Brasil nao vale o custo. 

Como e que foi a experiencia da EMBRAPI?. 

Essa experiencia foi gozada. Come<;ou assim numa mesa de bar com 3, 4 caras, vamos 

chamar fulano e tal, formamos o grupo. Formamos uma especie de cooperativa. 0 

produtor entrava com a metade, a gente entrava com a parte tecnica. Come<;amos a 

filmar, em sete meses n6s fizemos seis filmes e administramos urn - a gente teve que 

fazer neg6cio com o Enzo Barone - filme que a gente achou que ia dar dinheiro e nao 

deu - era com o cantor Amado Batista - , n6s ficamos com 10%. Mas em seis filmes, 

a metade e nossa. 

Saimos fazendo. Sete meses depois teve uma reuniao dos dez caras. Na primeira 

reuniao acabou a empresa. Por que? Porque af entra toda uma situa<;ao assim de ... 

filosofia. Tinha gente querendo fazer filme pra ganhar dinheiro, tinha gente querendo 

fazer filme pra ganhar premia. Outra coisa, eu nao vou carregar a empresa pra ganhar 

dinheiro para o outro ganhar premia. Entao o que e que tinha acontecido? Primeiro, 

uma coisa que eu ja era contra: quando a gente fez o filme do Carlao - Os extremos 

do prazer -, n6s pusemos dinheiro e dinheiro alto. Custou uns quinze milhoes, 

quinze ... quinze dinheiros, porque ja foi tanta moeda que nao da mais pra saber 

quanta custou. Mas o 'sea' Alfredo Cohen botou 7,5 e n6s pusemos trabalho e 

pusemos quase isso (7,5). 'Sea' Alfredo vendeu a parte dele, em seguida, pra o 

D'Angelo par quinze dinheiros, ele pegou o dele e mais a metade. A Embrafilme queria 

distribuir o filme, mas o D'Angelo estava montando uma distribuidora e no contrato 

dele com o Alfredo, ele tinha a op<;ao de distribui<;ao. A distribuidora era pequena e o 

filme nao correu o que podia. 0 dinheiro em vez de entrar para o bolso, acabou 

aplicado no filme. 

Ai teve o filme do Castillini, que foi urn filme problematico pra caralho, com dais 

atores, muito esquisito. A Hawai era dona de 50%. Eles lan<;aram o filme do Castillini 

em Curitiba pra testar o filme e viram que era fria. A Hawai tambem era dona de 50% 

de A noite do amor eterno, do Jean Garret. Eles estavam devendo uma puta grana pra 

n6s por conta desse filme, que tinha ida bern. Entao eles propuseram: passavam os 

50% deles (do filme do Castillini) pra n6s, pagavam urn restante do A noite do amor 
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eterno e quitava a conta. Eu fui contra. Eu achava que eles tinham que pagar a nossa 

parte do A noite, e lan~ar o filme do Castillini pra pegar a parte deles. Nao 

entenderam assim, foi feita uma vota~ao e eu perdi. A minha turma perdeu. 

Democracia e democracia. 

Logo depois, eu disse que ia fazer filme explfcito. E alguns nao concordaram: a 

empresa nao se pro poe a isso. Eu firmei, eu vou fazer. 0 Claudio Portioli fa lou: "Eu 

entro". 0 Jean Garret falou: "Eu entro e arrumo s6cio". 0 Toninho Meliande falou a 

mesma coisa. Entao rachou a empresa. Ficamos nos quatro fazendo explicito. 

Eu fui fazer. E o filme explicito deu uma puta grana. No primeiro dia botou 4800 

pessoas no cine Windsor. A Embrapi ficou de fora. Ai os caras ficaram putos: "Porra 

voces pegam o filet mignon e deixa a gente de fora". "Porra, voces nao quiseram 

entrar, querem fazer filme de arte''. Ja tinha rachado. 

Eramos dez: eu, Jean Garret, Toninho Meliande, Claudio Portioli, Carlos Reichenbach, 

Eder Mazini, Ody Fraga, Concordia Mattarzo, Moreira. E Castillini, que foi o ultimo a 

entrar. Nos estavamos em nove, achavamos que era legal ter mais urn. Tres caras se 

candidataram, houve ume vota(;ao e o Castillini entrou. A gente tinha roteiristas, 

fot6grafos, montadores, diretores. A base de uma equipe a gente tinha. A gente s6 

contratava os peoes. E o elenco. 

Arrumava urn s6cio que entrava com metade, com essa metade a gente fazia o filme. 

Porque a parte nevralgica do filme a gente tinha. 0 Ody , o Carlao, o Castillini e eu 

escreviamos. Dire~ao a mesma coisa: o Jean, o Carlao, o Ody, o Castillini e eu -que ja 

estava dirigindo. Fot6grafos tinha o Claudio, o Meliande, o Matarazso, o Moreira, o 

Carlao tambem fotografava. 

Quando a gente falou para as empresas que este pessoal s6 ia trabalhar em filmes da 

Embrapi, a gente come~ou a fazer contratos altos de co-produ~ao. 56 que ai a Sui 

descobriu que o Portioli continuava trabalhando com o David. Que urn outro trabalhava 

com aquele tal. 0 que e que acontecia? A gente foi formando o bolo (de capital) mas 

as pessoas precisavam continuar sobrevivendo. 

0 que matou a Embrapi foi o sexo explfcito ? 

Nao. o que matou a Embrapi foi nao entender politicamente como e que a empresa 

deveria funcionar. A ideia predominante era a seguinte: vamos fazer caixa pra depois 

a gente fazer o filme que a gente bern entender. Quer dizer nao da pra eu fazer 
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explicito ( e fazer dinheiro) pra outre fazer filme pra ganhar festival. Quer dizer que a 

filosofia ficou distanciada. 

A situa~o estava dificil. Por exemplo, este filme do Carlao, Extremes do prazer, era 

um filme belfssimo, ficou uma semana no Windsor e fez 7.000 espectadores, o meu, 0 

cfrculo do prazer, entrou logo depois, fez 4.800 espectadores s6 no primeiro dia. Eu 

ficava ate com vergonha, o cara do cinema dizia assim: "Esse filme af e legal, aquele 

outre e uma porcaria". 0 meu era um filminho de sexo explicito. Eu quando fiz este 

filme, eu apelei. Eu usei lente 90 mm., pra fazer a cena, aquilo pegava a tela inteira. 

Ninguem tinha feito isso ainda. Depois come<;ou a onda. Entao, super primeiro plano, 

o neg6cio ficava deste tamanho... 0 publico corria, caiu dentro do filme. Foi um puta 

sucesso. 

Depois todo mundo foi fazendo, usando o que podia. Um melhor, outre pier. Hoje, 

quem continua fazendo em video deve estar ganhando dinheiro porque tern pouca 

gente fazendo. E tern publico. Porque e uma onda, e que nem bambole, toboga, 

discoteque e tal. E uma onda. Parece aquelas piramides, quem sai na frente ganha 

dinheiro, 0 resto se ferra. 0 explfcito, depois que voce viu 3 ou 4, etude igual. 

Deve ser esquisito voce dirigir cenas de sexo. 

Eu nao achava. No come<;o havia ate entre a equipe uma certa coisa. Depois ficou tao 

normal, que a mulher andava pelada pelo set, e o pessoal nao estava nem af. E uma 

outra colsa, quando nao era explicito, o pessoal ainda ficava de olho na atriz, mas 

quando sabia que era explfcito, nem dava bola. Ficou quase um preconceito. 

Teve a/guma atriz ou ator que ficou mais famoso? 

Teve. Teve a Ariadne de Lima. 0 Oasis Miniti teve uma fase boa. Tinha o Walter 

Gabarron. Os filmes que eu fiz eram bern iluminados, tinha uma equipe legal. .. 

Eu vi uns do Fauzi. 

Ele come<;ou fazendo legal, depois come<;ou a enxertar cenas. Ele tinha umas cenas 

fortes que come<;aram a se repetir nos filmes. Todo filme tinha mulher com cavalo. 0 

que acabou afastando o publico. E houve aquela parada geral. 
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E a filme estrangeiro era muito mais barato. 

Foi mais ou menos isso. Eu nao sei me lembro quanta custaria para fazer um filme, eu 

calculo uns 50, 60 paus. Nao era tao barato assim. E o cara comprava nos Estados 

Unidos por 2 mil d61ares, um filme e o video. Ele negociava, aqui, o video por 2 mil 

d61ares, e o filme saia de grat;;a. Eu me lembro que o Chiquinho (da Sui) foi pros 

Estados Unidos, comprou 300 filmes Ia, com os videos. Entao, ele investiu 600 paus. 

Chegou aqui, mandou escolher os melhores, uns 50 pra ele exibir. E vendeu o resto. 

0/hando pra tn!Js, para aquele tempo, qual foi o sentimento que ficou? 

Olha, eu sou uma pessoa realista pra cacete. Eu nao vivo de sonho. Eu acho que foi 

uma fase, foi legal pra cacete. Eu gostava muito daquilo. 

Eu nao tenho muito essa coisa de saudosismo. Eu ficava ate encafifado quando ouvia 

os caras falarem: "Porra, aquele outro filme". Sempre o outro filme era melhor, 

porque aquele que estava fazendo estava com problema. Sempre tinha problema. 

Tem um filme, eu nao vou citar nomes, o diretor ja morreu... Chegaram pra filmar na 

praia. 0 diretor de fotografia era o Carlos Reichenbach. 

Como e que vai sera cena? 

Vamos fazer assim e tal. 

Ta born, vamos rodar. 

Camera aqui, traz a camera. 

0 assistente de camera diz: 

Ficou por conta da produt;;ao porque eu vim direto pro set. 

Produ,;ao, "cade a camera?" 

Nao tinham levado a camera. Porra, podia faltar tudo menos a camera. Para tudo e 

vamos embora. No fundo, era muito legal viver disso. Eu fiquei uns doze, treze anos 

trabalhando na Boca. 

Um aspecto importante disso tudo e que dava emprego a muita gente. Acho ate que a 

gente pode dizer que naque/e tempo havia uma industria. 

Depois que pegou mesmo no breu, quando acabava um filme, nao passava quinze dias 

pra fazer outro. Se nao, ja estava engatilhando alguma coisa ... 
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Hoje se faz um filme a cada tres anos. 

Isso eu sempre digo. Hoje no Brasil, o cara nao pede dizer: "Eu vivo de cinema". Ou 

tern familia rica ou ta mentindo. 0 cara pra ser diretor de cinema, ele tern que fazer 

pelo menos urn filme a cada urn ano e meio. Outra coisa e o tecnico, que aprendia 

porque fazia 8, 10 filmes num ano. Saia de uma equipe e entrava em outra. 

Eu emendei assim: eu cheguei de urn filme que eu fiz com o Adalto - ate fiz prodw;;ao. 

Eu cheguei num domingo, na ter\;a come\;OU a produ\;ao do filme do Jean. Acabou o 

filme do Jean num Domingo, a ultima cena era com a Aldine Muller vestida de noiva 

com vestido vermelho, a gente fechou o centro da cidade, com bombeiro, grua e tal. 

Na segunda feira comecei urn filme do Kopezky. Eram dois filmes que ele ia fazer, em 

volta da represa de Guarapiranga, o S6cias do prazer, com a Alvamar Taddei. Entao, 

engatava. As vezes, pintava uma seca de 2 meses. 

E o filme de praia, e coisa de pau/ista, a praia como Iugar do er6tico. 

Porque e 16gico, era uma forma de per as mulheres de biquini. A mulher brasileira 

nessa epoca, se voce fizer uma analise, era a mulher mais limpa do mundo. Tomava 

banho de chuveiro, que era pra mostrar ela pelada, depois tomava banho de piscina ou 

de praia. 0 engra\;ado e que a gente filmava na praia sempre fora de temporada, 

sempre filmava no frio. 

Ficava mais barato? 

Nao e que ficava mais barato. Como e que voce vai filmar na praia em temporada, 

aquele monte de gente, o hotel nao tern Iugar. Entao, era sempre fora de temporada, 

era todo mundo com urn frio do cacete. 

Mas facilitava mostrar. Porque o nu come\;OU meio assim: primeiro o peitinho, depois 

a mulher meio de lado ... Eu lembro que alguem fa lou que teve urn estrangeiro que 

veio aqui, come\;ou a ver filme porno e estranhou o habito_brasileiro, porque no 

come\;o do [nosso] porno, as cenas de sexo o cara estava de cueca e a mulher de 

calcinha. E ai come\;aram a tirar. Foi aparecendo mais, ate liberar. Porque a censura, 

conforme as rela\;6es que a prodU\;aO tinha, cortava mais de urn filme e menos de 

outre. Isso tinha ate uma repercussao em bilheterias, porque, vamos super, se a 

mulher tivesse mais nua, dava mais gente. Porque tern o boca a boca. Hoje esse tipo 
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de coisa, esse apelo - eu chamaria de apelo -, a televisao faz. Hoje o cara vai sair de 

casa para ver mulher nua? Acho que nao. 

Se eu fizesse um filme hoje e tivesse c:enas de sexo, seria o seguinte: no que entrou 

no quarto, a nao ser que tivesse alguma importancia na hist6ria, cortou, vamos pra 

outra coisa. Porque ficar Ia o cara em cima da mulher nao funciona. Eu lembro que na 

epoca dos filmes antes do explfcito, aquelas trepadas ficavam longas. Por que? Cada 

trepada economiza hist6ria. 0 grande problema do nosso cinema e o argumento, nao e 

o roteiro. 0 roteiro o americano pode vir aqui ensinar. Mas o argumento e que e a 

chave da coisa. 

0 erotismo sumiu do cinema nos anos 90. 

E. Quem fazia filme de erotismo com muita propriedade, na epoca, era o Walther Hugo 

Khouri. Ele fazia uma coisa bonita, nao era chocante. 

E um diretor que eu gosto multo, embora, e engra~ado, o filme que eu mais curto nao 

e khouriano, que e A Garganta do Diabo. E um filme do cacete, com um puta clima, 

mas que nao tem nada a ver com a filmografia posterior do Khouri. E um puta dum 

cineasta superimportante, que tambem fez coisas na Boca, embora eu nao possa dizer 

que ele seja um cineasta da Boca. Como eu acho, por exemplo, que o Massaini, 

embora o escrit6rio dele seja plantado na Boca, nao fez cinema da Boca. E quando eu 

digo Massaini e extensive ao seu Osvaldo e ao Anibal. Eles nunca fizeram cinema da 

Boca. 

Voce chegou a traba/har em produ~ao do Massaini? 

Nao. Nem com o Massaini, nem com o Galante. Com o Galante uma vez eu ia 

trabalhar mas acabei nao trabalhando. 

Nem com o Galante?! Gozado. 

Nao sei por que. Na epoca em que eu trabalhei na Boca (depois de 1978) eu achava 

que trabalhar com o Galante era um neg6cio meio complicado. 0 Galante tinha uma 

teoria que era assim: ele chegava pro Rubinho, que era o cunhado dele na epoca, 

assistente de produ~ao, e dizia: "Ve aquele cara Ia, ha quanto tempo nao trabalha. 

Tres meses? Entao chama ele. Aquele Ia. Cinco? Chama". Ai, diziam que ele abria a 
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gaveta e fa lava: "Bom, o filme vai ter tres semanas e tal. Tenho xis pra te pagar". 

"Perra meu, e a tabela?". "Oiha, cara, tem xis, voce ja leva a metade. Assina aqui o 

recibo e quando acabar o filme tu leva o resto. Ai, depois, num outre filme a gente 

acerta melhor". Ai o cara, que ja tava meio devendo no bar, pegava. 

Eu lembro uma vez o Roberto Miranda. Ele estava Ia na Boca, feliz da vida. "'0 que e 

que e, Roberto?" "Po, cara, o Carlao me chamou pra fazer um filme, Imperio do 

Desejo, papel bom, legal pra caralho, o Carlao e meu amigo. Vou acertar com o 

produtor, o Galante. Semana que vem come~o a filmar". Ai eu desejei boa sorte e fui 

cuidar da minha vida. Depois, volto Ia, esta o Roberto Miranda dando chute nos 

carros, gritando puta que pariu, dando murre na parede. Eu disse: 

Perra, meu amigo, o que e que ta havendo? 

Rapaz, eu nem te conto: fui acertar com o Galante pensando num cache e 

ele me ofereceu 10% do que eu estava pensando e falou o seguinte: "Sem 

chance de discutir. E pegar ou largar!." 

E voce? 

Eu peguei, ne, p6. E com o Carlao ... 0 papel e bom ... Ele disse que no 

proximo vai acertar melhor. 

Entao, o cara fazia essas coisas. E o Galante era um produtor meio exigente. Ele dava 

um certa liberdade mas se ele visse que o neg6cio nao estava andando bem, ele ia pra 

cima. Teve um filme em que ele mandou todo mundo embora. Ache que era a estreia 

do Castillini na dire~ao, que ficou um tempao pra voltar a filmar. Diz que ele reuniu 

todo mundo e falou: "Quem ai ainda nao filmou esta dispensado. 0 elenco que filmou 

dois dias tambem ja esta Quem filmou mais, vamos ver. A equipe e o diretor estao 

dispensados ... " 0 Osvaldo de Oliveira e quem foi, com uma nova equipe, tocar o 

filme. Voce ja pensou? A maioria do pessoal, tecnico, ator, fot6grafo, todo mundo 

em bora. 

[ ... ] 

Voce trabalhou num filme da Vila Madalena, tem muita diferenr;;a? 

Uma coisa que eu gostaria de falar e com rela~ao a equipe. Na Boca a gente 

trabalhava com equipe bem reduzida. Eu ache que o essencial: 8, 10 pessoas. Na Vila 

tinha 30, 40 pessoas. Uma vez, eu estava com o Portioli, ele tinha que encostar o 

carro e nao tinha vaga. Estava cheio dos carros desses caras que nao tinham o que 

fazer e o fot6grafo do filme nao tinha vaga. Porque eu perguntava pro cara: "0 que 
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voce ta fazendo?" 0 cara enrolava. Tern cara que nem sabia o que estava fazendo. Ai 

eu falei pro produtor: "Bicho, isso ai e ... ta perdendo grana. E ele: "Mas a maioria vern 

de grac;a, e ainda traz o carro". "E, mas voce banca a gasolina, paga o almoc;o". 

mas isso custa pouco". "Ta born, eu estou errado." 

Quando era a Vera Cruz nao dava pra ter equipe com menos de 15, 20 caras. Porque 

como na epoca era filme de 60 asas, os refletores eram deste tamanho. Precisava dois 

caras para carregar o refletor e um para por o tripe. Por isso e que filmava 3, 4 cenas 

por dia s6. Era uma puta parafernalia, aquela puta camera Mitchel, que precisava de 

dois, tres caras pra carregar. E dizem que a grande briga da equipe era pra ver quem 

ficava com o guarda chuva pra cobrir a camera. Entao o cara segurava aquele guarda

chuvao e ficava ali. Mudava a camera, ele mudava. Nao tinha que carregar refletor, e 

ta aparecendo o trabalho dele. Quando chegou essa epoca da Boca ja comec;ou uns 

refletores pequenos. 

E a sensibifidade do filme ... 

Tambem foi aumentando. Depois comec;aram a puxar pra 200 asas, pra 100 asas. A 

camera tambem. Comec;ou essa Arriflex portatil, nao precisava mais de tres 

assistentes: um cara pra cuidar do foco, um cara pra cuidar das lentes, outre pra 

cuidar nao sei do que. Porque senao nao tinha jeito. Depois facilitou, quando o 

equipamento ficou leve e mais sensivel o negative. Acabou diminuindo a equipe e 

aumentando, em alguns cases, o pessoal da produc;ao. Embora eu ache que tambem 

nao funciona. Pra mim tern que funcionar assim: um cara pra fazer assistencia de 

produc;ao no set, outre pra fazer fora, o coordenador de produc;ao para coordenar e 

mais dois ou tres caras, fot6grafo, camera, maquiador, continuidade. Um assistente 

de direc;ao e born. E s6. Se nao meu amigo... Agora, tern filme que precisa de diretor 

de arte, cen6grafo, cenografia especial. Mas nao e na hora de filmar. Porque se tern 

que fazer cenografia, e antes, nao e na hora de filmar. Na hora tern que estar pronto. 

Voce esta filmando aqui e eles estao preparando em outre Iugar, a noite. E um pessoal 

que e meio independente de onde esta a camera. Porque na realidade todo mundo 

corre para onde esta a camera. 

Sao Paulo, 14 de setembro de 2001. 
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Anibal Massaini 

Voce cresceu nos escrit6rios da Cinedistri enos sets de filmagem. Confere? 

E verdade. A Cinedistri foi fundada em 1949, Ia na rua Dom Jose de Barros, em 1953 

ela ja estava por aqui em cima do Bar e Restaurante Soberano. Ali ela ficou ate em 

1959, quando veio para este escrit6rio que nos estamos agora, na mesma rua do 

Triunfo. Eu estudava no Uceu Cora\;aO de Jesus e morava Ia perto do Jockey Clube, 

que na epoca era uma viagem. Entao eu sara da escola e vinha pra ca, pra depois ir 

embora (pra casa) com meu pai. Eu ficava no escrit6rio brincando, por exemplo, o 

que e PPP ? Perdida pela paixao. Essas coisas infantis. Cresci aqui, deitando no balcao, 

um ato de rebeldia de garoto cansado ... 

Voce acha que isso te estimulou, foi uma passagem natural para o traba/ho ... 

L6gico, 16gico. Fim de semana em casa tinha sempre atores, diretores. Vinham do Rio, 

os irmaos Ramos, o Eurydes e o Alfpio, Watson Macedo... Meu pai - Oswaldo Massaini 

- produzia muito no Rio. 

Produzia chanchadas estreladas por Dercy Gonr;:alves, Ankito, Arrelia, com os 

concorrentes da Atlantida. 

Exatamente. Com o Herbert Richers, com os irmaos Ramos e com o Watson Macedo. 

Ele produziu onze filmes com Dercy, com Ankito e Otelo muitas. Com o Mazzaropi 

tambem, que ele levou para o Rio. Mazzaropi estava saindo da Vera Cruz, ele o 

contratou para fazer quatro filmes em dois anos. Ele fez tres: Chico Fumar;:a, 0 noivo 

da girafa e Fuzileiro do amor. Mazzaropi pediu pra protelar o inkio do quarto filme 

porque tinha recebido uma proposta para fazer uma excursao pela Sorocabana -

naquela epoca seguia-se por linhas de estrada de ferro. E meu pai concordou. Eu me 

lembro bern dessa hist6ria porque meu pai contava que "perto do Natal, chegou um 

oficial de justi\;a com uma notifica9ao que Mazzaropi alegava que ja havia passado dois 

anos, e ele se considerava liberado do compromisso". E nao fez o quarto filme. 
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Sabe o que aconteceu? Mazzaropi estava acostumado a fazer filmes nos padroes da 

Vera Cruz, quando ele foi pro Rio fazer aqueles filmes, nos estudios da TV Rio, canto 

de parede ... Ele pensou: "Assim? Assim eu tambem fac;:o." E foi cuidar da vida dele. 

Voce circulava pela Boca? 

Sim. Porque, na verdade, na epoca nao dava nem pra imaginar que os escrit6rios de 

distribuic;:ao estivessem Ionge daqui. Estavam todos aqui. Nesse predio, par exemplo, 

nos estamos no primeiro andar, no segundo estava a Fama filmes, no terceiro era a 

Paramount, no quarto a Pei-Mex, no quinto a Columbia ... e assim par diante. 

E esse escrit6rio quando foi inaugurado era um des mais luxuosos, com cabine de 

projec;:ao. Essa cabine acabou se tomando um problema porque era muito solicitada, a 

gente cedia... Eu me lembro de ter vista muito filme aqui aos domingos a noite: 

Marcelino, pao e vinho; Sissi, a imperatriz ... 

Quando voce resolve fazer cinema? 

Isto ja estava decidido Ia tras. Eu fiz Economia pra pegar o diploma e p6r na parede. 

Eu me lembro que eu levei pau na segunda serie do ginasio e a minha vida mudou. 

Parou o futebol... Eu comecei a trabalhar aqui, com treze ou quatorze anos, na area 

de distribuic;:ao. Curiosamente, eu fazia uma coisa chamada livro do selo. Um puta de 

um livro deste tamanho, capa dura, onde tinha que lanc;:ar as faturas, tipo impasto 

municipal, a fatura, a localidade, o valor, nome do cinema. Entao eu ja comecei a ter 

uma noc;:ao de quem eram os nossos exibidores e essa coisa toda. Na verdade, a minha 

primeira experiencia na produc;:ao foi com 0 santo milagroso; eu era uma especie de 

gerente de produc;ao, para nao ser um assistente apenas. 0 diretor de produc;ao era o 

Camilo Sampaio, com quem eu aprendi muito. Uma pessoa muito competente, irmao 

do Oswaldo Sampaio. 

Era uma pessoa ligada ao seu pai? 

Em alguns filmes. 0 meu pai nao gostava de ir ao set de filmagem. Ele achava que a 

presenc;a dele perturbava um pouco. Ele fazia uma visita no meio de cada filme. Ao 

mesmo tempo, a minha casa, vivia sempre com a presenc;a de artistas, diretores, 

produtores. Era uma casa nao so do cinema brasileiro. Quando chegava alguem de 
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fora: urn jantar na casa do Massaini. Urn politico em campanha, urn jantar. Minha 

casa vivia de festa em festa. Mas sempre com essa coisa do cinema. 

Uma especie de embaixada do cinema ... 

E isso. Os reveil/ons eram famosos, pela oportunidade que as pessoas entendiam que 

aquilo representava. Tern ate uma cronica do Ignacio de Loyola muito curiosa a 

respeito disso, de os artistas acharem que era importante estar Ia. Foi uma cronica que 

ele escreveu quando viu uma placa de "vende-se" nesta casa. "Com essa placa vende

se uma parte da hist6ria do cinema brasileiro." Era uma cronica muito bonita que 

falava dessas coisas todas, falava de minha mae, das pessoas que iam Ia... Foi 

publicada no (jornal) Shopping News. 

Quer dizer, trabalhar em cinema foi uma coisa natural. E eu tive uma maior atra~ao 

pelo lado da produ~ao. 

Voce come9a a trabalhar quando ? 

Foi com 0 santo milagroso. E logo depois, eu fiquei muito honrado com o convite que 

eu recebi para fazer uma produ~ao fora da Cinedistri. Era 0 anjo assassino, produzido 

por uma empresa criada pela Televisao Excelsior - Alberto Saad e Edson Leite. Eu me 

lembro que estava fazendo o terceiro ano de contabilidade e cursinho para a 

faculdade, e eles queriam que eu fosse organizar essa produ~ao. "Voce organiza, a 

gente monta uma equipe Ia em Itu." Resultado: levamos nove meses filmando. As 

lata de negativo eram compradas uma a uma. Os atores tinham compromisso com as 

novelas da Excelsior, das seis, das sete e das nove. Nunca se encontravam em Itu. Era 

uma coisa comica. Porque nunca gravavam juntos. Este filme me deu urn aprendizado 

as avessas: eu aprendi tudo o que nao se deve fazer em produ\;ao. Depois desse, eu 

fiz Madona de Cedro e Os cangaceiros de /ampii!io. 

A minha primeira produ~ao executiva foi Corisco, o diabo /oiro. Uma amiga minha 

hospedou a Dada - mulher de Corisco - na casa dela, e houve uma proximidade, com 

varias conversas ... Resolvemos produzir mais urn filme de canga~o. A Dada morou urn 

ano aqui na Boca. 0 filme tinha uma coisa de depoimento mesmo, autentica. 

Evidentemente, ela sempre valorizou por demais os atos dele. Mas contava com 

grande emo~ao aquelas coisas e mesmo as violencias do Corisco para com eta. 
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Contratamos na epoca, um cara que depois veio a se destacar como grande estudioso 

do canga~o - ja o era - o Antonio Amauri. A Dada fez todos os figurinos do filme. Ela 

tinha perdido uma perna, quando da morte do Corisco, e trabalhava na maquina de 

costura com uma perna s6, fazendo aquelas roupas bonitas. Fazia embornais 

lindfssimos. 

Foi filmado aqui ? 

Foi filmado em Itu. 0 fato de se fazer um filme no nordeste naquela epoca era uma 

coisa ainda complicada. 

Teve bom resuftado? 

Nao foi um estouro, mas deu um bom resultado. Esperava-se sim um grande estouro, 

porque os outros filmes do g€mero tin ham dado grande resultado. 

Meu pai tinha distribufdo, primeiro, A morte comanda o canga9o, produzido pela 

Aurora Duarte, dirigido pelo Carlos Coimbra. Depois veio Lampiao, o rei do canga9o, e 

depois Os 3 cangaceiros de Lampiao, uma especie de western, que era a hist6ria de 

um casamento, em que a noiva e violentada por um grupo de cangaceiros, e o 

vaqueiro - o mocinho - ia vingar a morte dela, ca~ando cada um daqueles 

cangaceiros. 

Hist6ria de vingan9a e um tema cfassico de western. 

Curioso, porque a hist6ria do canga~o se distingue do western. No western se tem 

claramente configurado as figuras do mocinho e do bandido, e no canga~o todo mundo 

e bandido. A volante e bandida, o cangaceiro e bandido. 0 Coimbra ja tinha ensaiado 

isso no A morte comanda o canga9o, trazendo a figura do vaqueiro - que e vftima dos 

dois !ados. Esse filme era todo feito com lutas, de faca, de socos ... 

Ate en tao nao tinhamos o boom da Boca do Lixo ... 

Ja come~ava. Nessa epoca dos filmes de canga~o, o Galante e o Palacios ja estavam 

aqui produzindo. Juntam-se a Oswaldo de Oliveira - o Carca~a - que era um daqueles 

que com 40 dias estava pronto o filme. Essa e uma hist6ria de meu pai: ele sempre 
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brincava com o Carcac;a, que dizia assim: "Eu fiz a hist6ria, fiz o roteiro, dirigi e fiz as 

canc;ao." 0 plural dele era assim. E quando ele chegava aqui no escrit6rio, meu pai 

falava pro Carcac;a: "E af, ja fez as canc;ao?" Eles fizeram Sertao em testa e alguns 

filmes assim, sertanejos e depois tambem varios de cangac;o. Comec;ava o movimento 

do Soberano ... 

Voce acha que a lei da reserva de mercado e que propiciou a industria da Boca do Uxo. 

Nao. Ela existia antes e ela continuou existindo. A atividade era economicamente 

atraente. Era viavel. Entao o que acontece? Voce tinha um mercado de 3.500 salas, na 

epoca, amplamente distribuidas pelo pais. Eram cinemas do centro de cidades, 

periferia, do interior. E principalmente das regioes populares, onde o cinema brasileiro 

tinha uma preferencia muito grande. E isso associado aos incentivos. Havia os premios 

adicionais de bilheteria atraves do INC. Af e que entram os distribuidores e exibidores 

associados a produtores na produc;ao, que cresce por isso. 

Mas nao foram animados pela reserva, ja que tinham que ceder os cinemas ... 

Nao, porque quando desaparece esse tipo de resultado economico - o adicional de 

bilheteria - , eles deixam de produzir e nao exibem. Por que eles nao exibem hoje? 

Hoje. 

Quando voce comec;a produzir, tambem se associa com exibidor ... 

Meu pai com a Cinedistri. A associac;ao funcionou muito no infcio da Cinedistri com 

outros produtores ja experientes, como Herbert Richers, Watson Macedo. Como ele 

posicionou a Cinedistri? A Cinedistri co-produzia 5, 6, 7 filmes por ano, com 20, 30, 

40 por cento de sociedade nos filmes. E com isso, nos tfnhamos uma quantidade de 

filmes produzidos e assim tambem atrafamos filmes produzidos por outras empresas. 

A Cinedistri durante os anos 60, mandava publicar um anuncio de pagina inteira nos 

jornais, anunciando a produc;ao do ano. 0 que estava em finalizac;ao e tal. "A 

Cinedistri orgulhosamente sauda etc etc, e apresenta a sua produc;ao." A partir de 

um determinado momenta, ele passa a produzir sozinho, a nao ser com um diretor, 

eventualmente com um ator. 
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Quando voce come~a a produzir, voce se vale de alguma sociedade. A superfemea, 

par exemplo. 

Nao. Essa coisa depende do resultado dos filmes. Porque? Nos filmes anteriores, 

mesmo os que meu pai produzia e eu fazia a produc;;ao executiva, eu tinha um 

percentual - cinco, dez por cento, ia somando. E esse resultado vinha dos proprios 

filmes. Eu comecei produzindo um filme em episodios, em moda nos anos 70, com o 

Olivier Perroy; eu tinha 50% e cada um produziu o seu episodic. Teria um terceiro 

episodic que ia ser feito pelo Pedro Carlos Rovai, que acabou nao entrando no filme 

porque as outros dais ficaram longos. Com esse resultado eu fui fazer A superfemea 

com cem par cento. 

Voce tinha produzido Lua de mel e amendoim, com o Rovai? Um filme tambem em 

episodios, uma formula que deu certo. 0 Rovai ja tinha ida para o Rio? 

Era praticamente o primeiro trabalho dele no Rio. Era o seguinte, o Rovai dirigiu, quem 

produziu foi o Egan Frank com ele, havia um lac;;o de parentesco indireto entre eles. 

Ele produziu Adulterio a brasileira, que nos distribufmos e que estourou. 

E praticamente o come~o da comedia erotica ... 

E realmente e um filme ... Foi lanc;;ado no cine Paulistano - na avenida Paulista com a 

rua Brigadeiro. Diziam: "Mas que loucura par um filme deste Ia." Depois foi para o 

Iguatemy e af o boca a boca fez o filme. Quando veio para o Olido e outros cinemas do 

centro ja estava preparado. Era uma coisa maluca: o Rovai ia para a cabine de 

projec;;ao e mudava a ordem dos episodios a cada cinema. Ele ficava assistindo, e 

adaptava: "Esse e mais popular e melhor para encerrar o filme no centro, e tal." 

Por conta desse resultado do Adulterio, nos produzimos Lua de mel e amendoim, em 

1970. 0 Fernando de Barros e que dirigiu o nosso episodic. A chamada para o filme 

era mais ou menos assim: a malicia das comedias italianas, a classe das comedias 

americanas e o humor bem brasileiro em Lua de mel e amendoim. 0 filme teve 

lanc;;amento com out-doors, o que era pouco comum na epoca, distribula-se amendoim 

japones numa embalagem com a foto do cartaz, antecedendo a estreia do filme. 

Enfim, um trabalho de lanc;;amento. 
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E A superfemea ? 

Era sempre uma coisa curiosa. Eu estava em casa vendo o Jornal Nacional, quando 

aparece uma entrevista do medico Euzimar Coutinho, em que ele falava, naquela 

epoca -1973 -, do anticoncepcional masculine. Eu pensei 'p6, que puta ideia.' E na 

ocasiao havia urn sucesso, 0 supermacho, [uma comedia italiana] com o Lando 

Buzzanca. Pronto, olha aqui a ideia. Vamos fazer. Uma satira a publicidade: como 

atingir o homem atraves da mulher. Eu tinha visto urn filme do Person, que era o 

Cassy Jones, com urn tipo de humor aparentemente desconectado, os filmes do 

[Richard] Lester, e construimos uma hist6ria sem uma estrutura narrativa muito linear. 

A censura prejudicou multo A superfemea, que teve 23 cortes. Eu me lembro que o 

doutor Rogerio Nunes [chefe da Censura] rasgou a marca de agua da republica e me 

deu urn papel, dizendo: 

Vai Ia, faz esses cortes- eram 5 -, e volta aqui. 

Eu nao estou entendendo. Se e pra fazer esses cortes, porque eu tenho que 

voltar aqui? 

E pra te proteger. 

Proteger de que? 

Vim, fiz os cortes e voltei. Dei entrada no filme outra vez. E veio outro papel: em vez 

de cinco, passaram para 23 cortes. 

Dr. Rogerio, eu nao estou entendendo, aumentou, parece uma lista 

telef6nica? 0 senhor viu o filme, dr. Rogerio? 

Nao, eu nao vi. 

Olha que absurdo: cortaram do filme a expressao "olha o meu peru". A atriz 

pergunta "quer ver o meu peru?" Ai aparece urn peru, uma ave. 

Mas voce quer me dizer que nao vao rir disso? 

Mas e claro, e pra rir mesmo. 

Nao, e porque estao tirando alguns filmes de cartaz - Mimi, o metalurgico; 

Sacco e Vanzetti e outros -, as distribuidoras ja fizeram capias e esses filmes ja 

estao em exibi\;ao e sao retirados. Entao para que voce nao corra risco de ter 

prejuizo, depois desses 23 cortes pode ter certeza que nao vai ser retirado. 

A[ ficou urn filme dificil de entender. 

E os cortes foram feitos? 
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L6gico. Nao tinha como nao fazer. Eu nao tinha inten<;ao de dirigir A superfemea. Eu 

convidei o Carlos Manga para dirigir o filme, mas ele estava morando na Italia e 

demorou para vir. E eu ja tinha urn contrato com a Vera Fischer determinando datas. 

Manga leu o roteiro com o Silvio de Abreu - que era chato, dando palpites me 

atrapalhando a vida. A Inalda, mulher de Manga, sempre me mandava umas fotos do 

Silvio - que tinha feito o Actor· s Studio - com aquelas poses, capa de chuva e tal, e 

ele usava uma peruca. Falei pro Manga: "Voce tern razao em tudo o que voce colocou 

[a respeito do roteiro] mas porque voce nao fez isso ha dois meses atras? Porque 

agora nao tern jeito, ou eu refa<;o o roteiro e n6s nao come<;amos o filme ou como e 

que faz?" E a produ<;ao correndo so Ita, pra come<;ar dali a 3 semanas. Manga: "56 tern 

urn jeito, por que voce nao dirige? Af charnel o peruquinha e disse: "Eu vou te dar urn 

papel agora, e voce vai ficar aqui comigo." 0 Silvio fez o filme e n6s ficamos amigos. 

Ate aconteceu uma coisa engra<;ada. Apareceram duas pessoas recomendadas por urn 

amigo, o Aramis Mala, que queriam falar comigo porque pretendiam produzir filmes. 

Chegaram os dois aqui, nao tinham marcado, o Uncoln eo Declo. Eu disse: "Desculpe, 

voces nao telefonaram, eu nao sabia que voces vinham, mas eu estou de safda pra Itu, 

eu tenho que ver Ia urn neg6cio que a gente vai filmar ... " Eu acho que era uma cena 

do Superfemea que ainda precisava fazer... E eles foram pra Itu comigo. Eles diziam 

que queriam fazer alguns investimentos em produ<;ao. Eu disse: "Fala baixo, se voce 

falar mais alto, eles te tomam a grana." Mas eu sugiro que voces fa<;am assim: 

tenham uma pequena participac;ao num primeiro filme, depois num segundo - dez, 

vinte por cento - e vao tentando entender como funciona, depois voces seguem a 

vida. A gente estava fazendo As delicias da vida, e eles entraram na produ<;ao desse 

filme. Ai, o Silvio de Abreu entra aqui no escrit6rio dizendo: "Perra, que sacanagem, 

foram dois caras Ia em casa - ele morava aqui na Major Sert6rio - pedindo pra eu 

escrever urn roteiro pra eles, dizendo que foi voce que mandou." Eu confirmei. E ele: 

"Quem foi que disse que eu sei escrever?" Ele conta isso nas entrevistas hoje. E af o 

Silvio escreveu o roteiro Gente que transa, e convidaram o Manga pra dirigir. Eles 

foram pro Rio, pra ver elenco. No meio dessa viagem, o Manga se desentendeu com os 

dois boiadeiros. Eles voltaram pra Sao Paulo, e os dois vieram falar comigo. Depois 

vern o Silvio dizendo: "Os caras falaram que voce disse que era pra eu dirigir o filme." 

Eu confinmei. "Mas, eu nunca dirigi nada." "Mas eles tam bern nunca produziram nada. 

Voce pega o Oswaldo de Oliveira (pra diretor de fotografia) e vai fazer o filme com o 

ele. 0 Carcac;a te ensina tudo." 
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Quem eram esse dais caras? E/es continuaram a produzir? 

Lincoln Nascimento e Decio ... eram dois caras de Rio Prete. Compraram 

equipamentos, e tinham uma sala onde esteve a Cinedistri, em cima do Soberano, 

onde instalaram uma produtora, a Phoenix Filmes do Brasil. Fizeram Nem as 

enfermeiras escapam, Loucuras de um sedutor ... E mais uma meia duzia de filmes. 

Depois pararam. 

0/hando a tua biografia, a gente ve que voce fez, nesta epoca, 0 exorcismo negro com 

o Mojica, Hist6rias que a nossas babas nao contavam, Cada urn da o que tern ... 

Voce estava fazendo a chamada comedia erotica. Ou seja, pegou um veio e realizava 

um fi/me por ana. Voce acha que havia nesse momenta o que a gente poderia chamar 

de fi/me popular brasi/eiro? 

L6gico. E s6 pegar os numeros pra constatar que chegamos a atingir quase 40% de 

publico anual, de salas. Os filmes brasileiros se sobrepunham aos filmes estrangeiros. 

E nesse memento nao havia uma predominancia do cinema americano. Era urn 

mercado divide entre os filmes americanos, os filmes europeus e o filmes brasileiros. 

Havia uma maier diversidade de produtos. As empresas distribuidoras - a Fama 

filmes, a Condor e outras - independentes, trabalhavam com filmes europeus. E o 

cinema brasileiro apresentava resultados. 

Te incomodava o r6tulo pomochanchada? 

Incomodava. Incomodava ate dentro de casa. 0 meu pai dizia: "Esses sao os filmes 

do Anibal." Ele nao era puritano, mas em questoes profissionais, ele era mais rigido. 

Eu acho que isso advem de uma outra coisa. Quando ele consegue uma consagrac;ao 

com urn premio em Cannes, a produc;ao dele comec;a a rarear. Ai, as suas ambi<;oes 

sao maiores. Seletivas. Entao, ele filma de vez em quando. E eu estava querendo fazer 

a minha vida. 

Pegando a onda das comedias er6ticas. 
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Pegando a onda. E como e que era essa produ<;ao? Era dez por cento, passava pra 

vinte, passava pra cinquenta ate cern por cento. Eu nao tinha outra fonte de 

financiamento. 

Voce tinha outros investidores, atraia capitalistas? 

Nao. Nunca. Eu nao gostava multo nao, porque de uma fonma ou de outra, a gente 

acabava conseguindo os recursos pra fazer. A segunda questao era que os filmes 

apresentavam resultados. Entao, para nao ser urn mau neg6cio, eu teria que ter a 

participa<;ao de investidores na propon;ao dos resultados e nao da proporr;ao dos 

custos. Entao praque dividir urn resultado born, que ja propiciava investir novamente. 

E, ao mesmo tempo, num neg6cio de risco, voce tern que garantir as pessoas que 

aquele resultado seria satisfat6rio. Entao eu preferia nao contar com investidores. E 

os filmes come<;avam sempre assim: de uma ideia que surgia ja em plano de 

execur;ao. 

Voce sofreu atguma especie de preconceito por produzir pornochanchada ? 

Ah, sim, a imprensa cafa de pau. Eu achava que fazia os melhores filmes, no sentido 

industrial. Ou seja, tinha os melhores atores, o melhor acabamento, os melhores 

estudios de som, essa coisa toda. Quantos filmes, nessa epoca, faziam picaretagens 

- pegavam urn filme inacabado e filmavam qualquer coisa, trocavam titulos - e 

enganavam o espectador por uma, duas semanas. Entao eu tinha essa coisa de 

querer realizar os filmes com muito born nivel, essa era uma grande preocupar;ao. 

0 r6tuto de pornochanchada era pejorativo. 

Era pejorative. Depois, eu me arrependi urn pouco disto [de fazer filmes de born nfvel], 

porque eu levava muito tempo fazendo esses filmes... Achando que havia urn a certa 

incoerencia nisso porque, na verdade, o resultado final era quase o mesmo. Ou seja, 

financeiramente e de conceito. Porque ninguem escapava do conceito 

["pornochanchada"]. De que valeu esse esforr;o, se nunca foi reconhecido. 

E o r6tulo Boca do Lixo, voce de certo modo e um resistente - mantem o escrit6rio na 

rua do Triunfo. 
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Tambem e pejorative. 0 pessoal do cinema novo torcia muito o nariz. No Rio de 

Janeiro tinha dois grupos de produtores, o da Cinelandia, ali atras do cine Odeon, que 

era chamado tambem de Axilas Filmes, porque todo mundo tinha um filme debaixo do 

bra~o. Ali ficavam os produtores de filmes populares, como na Boca. E tinha o pessoal 

do movimento cinema novo, que era mais situado em Botafogo. No Rio de Janeiro 

tambem tinha essa distin~ao [entre grupos e territories]. Eles viam com muita reserva 

os nossos filmes, porque eles apresentavam resultados, impressionavam os 

distribuidores e exibidores, o que dificultava, de certa maneira, a coloca~ao dos filmes 

considerados mais dificeis. Entao era uma guerra. E a mesma orienta~ao que introduz 

o movimento do cinema novo com rela~ao aos que tradicionalmente produziam ou 

dirigiam filmes... Quando entra esse movimento [do grupo do cinema novo] e 

atingido, de uma vez s6, Anselmo Duarte, Watson Macedo, Christensen... 0 unico que 

ficou um pouquinho pra ca foi o Roberto Farias. Todos os chamados artesaos, a 

carreira deles para por ali. 

E foi uma atitude polftica. 

Era uma coisa acompanhada. 0 trabalho dessas pessoas come~ou a ficar dificil. A 

imprensa nao perdoava, as criticas eram extremamente negativas. Queimaram o 

Anselmo por causa do premio em Cannes. Eles entenderam que o Anselmo nao era 

engajado. Tudo era engajado, a pe~a, o tema do filme era, o autor da pe~a era, mas 

ele nao. E ele nao superou isso. 

A Boca, de modo geral, sofria pouco com essa coisa de necessidade de aceitac;ao 

intelectual, da necessidade de status ... 

Com os exibidores Severiano Ribeiro, Serrador, Florentino Uorente, Paulo Sa Pinto, 

empresa Sui, Haway, n6s tinhamos uma excelente rela~ao. E muito valorizada. N6s 

eramos uma empresa distribuidora forte, bem sucedida e com filmes de resultados. 

Socialmente, pessoas com proje~ao. 

Um dia, Severiano Ribeiro convida meu pai para o casamento de uma das filhas dele. 

Ai, meu pai vai ao casamento no Rio de Janeiro, e e convidado para a recep~ao. Meu 

pai, ainda na igreja, encontra o Cyll Farney e o Anselmo Duarte e diz "vamos a 
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recep!;aO". No dia seguinte, Severiano chega pra o meu pai e diz: "Eu convidei 

voce ... " E OS dois tinham sido galas dos filmes deles. 

A Boca tinha uma hierarquia... Como era a rela9Jo entre os Massaini e os emergentes 

- Galante, Cervantes, Elias Cury e outros ? 

N6s eramos o alvo. Todo mundo brincava: "Ih, olha Ia, Fulano ja esta se vestindo 

como tal." 0 Elias e egresso da area de distribui!;ao como n6s, ele veio da Pel Mex, se 

juntou com Fauzi Mansur, que trabalhava com quantidade. 0 Elias pegava investidores 

de outras areas. De vez em quando apareciam uns agiotas a procura dele. 0 Palacios 

e o Galante tinham sempre como foco os exibidores, na maioria das vezes, a empresa 

Sui, e algumas vezes, a empresa Serrador. Eles abriam 50% dos investimentos para o 

exibidor, e com esse dinheiro eles faziam o filme. Mas, tambem pode ter certeza que, 

depois da distribui!;aO, esses outros 50% ficavam no meio do caminho. 

E o Cervantes procurava um niche com Candeias, Mojica, Ody Fraga, Garret. 

Mas eram mundos diferentes. 

Sim. 0 [Oswaldo] Massaini ficou visto como um homem rico, premiado, as vezes 

prepotente. 0 pessoal daqui era entendido como uma casta, era o Person, o Glauco 

Mirko Laurelli e outros diretores que freqOentavam o escrit6rio. Havia uma certa 

distin!;ao aqui, nesta sala. No fim da tarde, colocava-se uma toalha amarela na mesa, 

uma garrafa de uisque - o Oswaldo gostava. E juntava as pessoas pra bater papo ate 

9, 10 horas da noite. Era a elite, a turma do uisque do Massaini. 

Desse pessoal que voce trabalhou, voce destacaria a/gum ... 

E dificil nao cometer injusti!;as. Tem varias, o Carlos Manga ... alguns roteiristas, o 

Lauro Cesar Muniz, o Silvio de Abreu... Eu acho melhor nao ... 

Dos filmes que voce realizou, qual voce destacaria? 

Eu acho que e um pouco diversa a sensa!;ao que se tem no memento da estreia de um 

filme e essa visao distanciada, que se tem alguns anos depois. Para essa visao de 

memento, de resultado, eu destacaria dois filmes: Independencia ou Marte e Mulher 
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objeto. 0 Independencia teve uma consagrac;ao popular absolutamente fantastica. 0 

filme era aplaudido mais de uma vez durante as sessoes, embora houvesse uma certa 

ma vontade da crftica. Mas eu me lembro quando o filme estava para ficar pronto; eu 

ia muito a Brasilia, par conta de polftica do cinema brasileiro. 0 ministro era o Jarbas 

Passarinho. Um dia, discutindo cota de tela com o ministro, com o Luis Carlos, o 

Roberto Farias, eu peguei e disse: "Ministro, olha aqui", e botei umas trinta fotos 30 

par 40 pra ele ver. Isso em julho ou agosto. 0 ministro ficou bastante impressionado. 

Nao era aquele momenta de incentive a produr;ao de filmes hist6ricos? 

Vou te contar dos resultados. 0 coronel Otavio Costa, da AERP, pede o filme pra ver. 

Eu estou em Brasilia, bote o filme na censura e ligo pro coronel: "Oiha, estou aqui em 

Brasflia, queria te mostrar o filme." "Mas eu estou indo pro Rio amanha, nao da pra 

levar o filme pro Rio amanha?" Levei pro Rio, e vimos na cabine da Condor. Ele [o 

coronel] quase caiu de costa. Ai programamos uma avant-premiere em Brasilia para o 

dia primeiro de setembro. Convites na rua, veio Ia uma ordem: mudar a data de 

estreia do filme porque nesta data esta programado Cabaret em sessao beneficiente 

da LBA. 

Quando comec;ou o filme [na avant-premiere], um rise quando aparece o Clovis 

Bornay. Eu pensei: "Puta merda." Quando vem a cena do grito, uma ovac;ao. Na cena 

em que a dona Leopoldina fa Ia: "Bate, bate na mae dos teus filhos, bate na 

imperatriz", uma chuva de aplausos. E no final, nos fomos literalmente carregados. E 

af, meu pai me da um abrac;o e um beijo e diz: "Obrigado, meu filho". Porque havia 

side uma proposic;ao minha fazer o filme: eu fiz a produc;ao executiva. 0 Oswaldo -

meu pai - foi um dia para o Rio de Janeiro, em 1972, pra fazer uma materia da revista 

Manchete com Anselmo, Gloria, Dionisio Azevedo, sabre as dez a nos de palma de aura. 

Filmamos tude no Rio. Nos levamos todo mundo, desde as mais humildes costureiras. 

Desembarcamos no Rio com uma equipe paulista inteirinha. Porque o filme comec;ou 

no dia 3 de abril (dia de aniversario do meu pai) e era pra estar pronto em agosto. Eu 

me lembro que eu contratei a equipe par 12 semanas e disse pra eles: "0 que fizer em 

menos e de voces". Nos filmamos nove semanas e tres dias, com tres folgas, nao 

parava - era dia e noite. Em todas as sessoes o filme era aplaudido varias vezes. 

Esta coisa do reconhecimento. 

E o Mu/her objeto e pelo mesmo motive, porque era o outre lade do reconhecimento. 

Foi uma historia que eu persegui muito tempo, concebida pelo Alberto Salva e 
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chamava Isabel de todos os amores, uma coisa assim. Eu nao estava me 

entendendo com ele pra escrever: eu queria uma ideia que estava ali e ele queria fazer 

urn filme fantastico. 

E voce resolveu bancar o Silvio de Abreu. Voce acha que o resultado do filme e 

parecido com o que se pretendia ? 

Certamente. Eu falava pro Silvio: "Oiha, eu vou acabar com uma cirrose". cada vez 

que a gente fazia uma sessao era pra grupos de criticos. Era pra armar o lanc;:amento, 

porque o Silvio vivia com essa questao de que esses outros filmes no genero feitos no 

Rio de Janeiro tinham urn Jorge Amado, uma Sonia Braga ou urn Caca Diegues, tinha 

alguma coisa que dava uma certa respeitabilidade. E que nos tfnhamos que ter alguma 

coisa nesse filme do mesmo nfvel. E af acabamos fazendo o filme com o Nunc Leal 

Maia e a Helena Ramos, que o Silvio nao queria de jeito nenhum. Comec;:ou com Sonia 

Braga, passou pra Sandra Brea ... 

Mas e/es defendem muito bem os papeis. 

Muito bern. A propria contratac;:ao da Helena foi uma coisa muito curiosa. Eu encontrei 

a Helena num Iugar, uma noite, e ela me disse: "Voce vai fazer urn novo filme, Anfbal, 

e eu gostaria muito de participar. Posse passar Ia?" 0 Silvio me disse: "Se for pra fazer 

com a Helena Ramos eu estou fora." Fazendo tipo, ne? Af, eu cheguei aqui e falei: 

Silvio, a Helena vern aqui amanha, eu queria muito que voce a recebesse. 

(Eie diz) lembra do que conversamos, se for pra fazer com a Helena Ramos eu 

prefiro nao fazer. 

(Eu falei) Ela vai chegar aqui e voce vai recebe-la. Se ela tiver loira, voce diz 

que (a personagem) e morena, se ela estiver morena, voce diz que e loira. Por 

favor, receba a pessoa. 

"Af, eles sentaram e comec;:aram a conversar. Ele diz pra ela: 

Porque voce faz esses filmes, hein? 

Esses filmes, o que? 

Af comec;:aram urn bate-boca. Eu sai e vim pra minha sala. Depois de uma hora, ele 

aparece na minha sala e diz: 

Volta Ia e contrata a moc;:a. 

Quem de nos ficou maluco? Eu so falei pra voce ser gentil com ela. 
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Ela vai fazer com muita garra. 

Eu estou dizendo isso, porque em Cannes o filme foi muito bem recebido no mercado. 

Varies diretores prestigiados no mundo viram esse filme Ia. Eu me lembro, por 

exemplo, um cara de Hong Kong comprou o filme, que ficou 12 semanas em cartaz. Eu 

nem queria falar com o cara, eles pagavam 5 mil d61ares. Esse dinheiro eu fa(;o em 

Santo Andre, po. Ele me ligava aqui, falava cifras pra caramba, o cara ganhou mais 

500 mil d61ares na epoca. 0 filme andou por varies pafses com grande sucesso. 

Essa coisa do reconhecimento. 

Evidentemente tem os filmes do Khouri que eu produzi, que eu gosto, mas o 

reconhecimento ja era esperado. Como e o caso de Amor, estranho amor. E outros 

filmes. 

Enfim, essas duas rea(;5es sao as que eu considero mais excepcionais, aquelas de ir 

pro abra(;o com o grande publico. Ou seja, o Independencia ou morte era carregado 

de uma certa desconfian(;a. Como e que vai fazer um filme com essa pretensao e tal. 

E deu certo. 

Voce estava falando de or(;amento. Na epoca a Embrafilme emprestava 200 mil 

(cruzeiros) "reais" por filme. Nao mais. Eu fui Ia, levei o Carlinhos Guimaraes [entao 

presidente do INC?] na filmagem para ver o que era, tambem mostrei os copi5es. 

"Como e que faz, com 200 mil a gente nao se mexe no meio desse filme." "Nao tem 

um outre filme Ia?" ''Tem, A Infidelidade ao alcance de todos." Entao eu pedi um 

financiamento para este filme, praticamente pronto. Foram 200 mil pra A infidelidade e 

200 mil pra o Independencia, que foi feito com 400 mil. 

Voce co-produziu Filme demencia, do Reichenbach? 

Co-produzi. 

Na verdade, nessa epoca eu estava com escrit6rio aqui neste mesmo predio no decimo 

andar. Oswaldo meu irmao estava produzindo, Oswaldo, meu pai estava produzindo e 

eu tambem. Entao, eram tres aqui dentro da Cinedistri, o que era uma coisa 

complicada na parte contabil, a(;Oes trabalhistas. Entao meu pai sugeriu que cada um 

fizesse a sua empresa e a Cinedistri funcionaria como distribuidora. Assim, a gente 

separava as coisas. Em 1980, eu criei a Cinearte. Mulher objeto ja e dessa fase. Todos 

os outros anteriores eram da Cinedistri. 
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Vou te dar tres causas, pode ter outras e clara, da morte da Boca do Uxo. 0 

esgotamento de um mode/a erotismo/pornochanchada, a entrada de sexo 

explfcitojindustria de liminares au pressoes internacionais ? 

Vamos marcar isso em 1984. Come~a a avan~ar pelo sexo explicito. Como era mesmo 

aquele filme que produziu aquele cara? 

Coisas er6ticas. 

Coisas er6ticas. Come~a a entrar por ai. E fica tude nivelado, ou seja os filmes 

pornograficos quanto mais an6nimos, menos identificados, melhor era. Alguns 

come~aram a querer fazer cartaz, mas vi ram que era melhor aquele papel ... 

De pao. 

Isso, papel de pao. 0 sexo explicito banaliza demais. 

Crise do petroleo. E uma crise econ6mica que vern se acentuando. Nos tivemos uma 

diminui~ao muito acentuada de publico em geral nas salas. 

Final de urn modele. 0 Cinema Brasileiro da uma respiradinha em 86, mas vai ate 90 

em ladeira abaixo. E o Estado saindo, voce percebe a mudan~a de politica, desaparece 

o premio adicional de bilheteria - se voce imaginar que a produ~o brasileira andava 

na casa dos 100 filmes, cada filme daquele podia ter nao sei quanto de premia~ao, 

recursos que a Embrafilme distribuia para os produtores que tinham realizado seus 

filmes, sem nenhuma rela~ao com a empresa. Se ela retivesse esses recursos para a 

produ~ao de filmes novos ela estaria negociando e de certa forma direcionando estes 

investimento. Esse foi (o motive da) decisao de extinguir o premio adicional. 

E ai o que aconteceu ? 

Desaparecendo o adicional. Vamos a dizer, a produ~ao melhor (mais bern acabada) ... 

0 proprio Fauzi Mansur, que tinha capacidade para fazer filmes de outre nivel, Sedw;;fio 

e tal perde o foco. Acha que se for Ia na Embrafilme nao vai ser atendido, jamais vai 

ter urn projeto aprovado. Entao perdeu ope. A Boca perde uma perna ai [com a perda 

do adicional], e come~a a proliferar os filmes mais vulgares, mais banais. E ai e cada 

vez pier, come~aram a filmar na base de 1 pra 1. Dali urn pouco, desmonta negative 

pra fazer outre, depois cortando copia. 
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Sem nenhuma teoria conspirat6ria, voce nao acha que houve mesmo pressoes 

internacionais, aque/a hist6ria do Jack Valenti ? 

Houve um crescimento na cota de tela, come~a em 56 dias, vai para 84, 98, 112, 

depois chega em 140. Aqui e que come~a a coisa. Antes de 84. E por volta de 1978 ... 

A pressao americana vai provocar um re/axamento na vigi/ancia da reserva, vai liberar 

o filme de sexo explicito ... 

Tambem acho, tambem acho ... Acontece que eles tambem perderam o mercado. 

Imagine o Superman esperando data no cine Maraba porque o Delicias da vida 

ocupava a sa/a (com folga de faturamento) ... 

Era isso. A gente tomava porrada. Eu me lembro, em 1974, quando estreou Cada um 

da o que tem, eu fiquei encurralado, porque n6s estreamos o filme no final de junho, 

eu estava numa draga daquelas, eu estava fazendo dois filmes, 0 exorcismo negro e 

Cada um da o que tem, e me casei. Volto, uma casa pra montar, as produ~5es 

andando, 0 exorcismo estreou no final do ano anterior, nao foi Ia essas coisas, a 

censura proibe o terceiro epis6dio do Silvio de Abreu do Cada um da o que tem, entao 

um filme de oitenta minutes ficou com cinquenta, quer dizer nao tinha filme ... Estreou 

em junho de 75, simultaneamente no Ipiranga e Art Palacio. Duas porradas [de 

sucesso]: um faz 123 mil, o outro 115 mil (espectadores), um absurdo. Segunda 

semana: 

Nao tem mais o Ipiranga. 

Como? Com uma renda dessas, ainda dividindo em dois cinemas. 

Era obrigado a ficar mas tinha o Disney esperando: come~ava o periodo de lan~amento 

de filmes de ferias. 

Eu te dou o Paissandu. 

Eu nao queria, mas acabou indo pro Paissandu pra liberar o cine Ipiranga. 

Eu me lembro que fui a Brasilia por algum motive, e levei esses numeros e mostrei ao 

ministro: nem com um publico desse - que e o dobro, o triple [da media da sala], a 

gente consegue ficar. 

Alguns dias depois aumentou a cota de tela. Mas, pra voce ver como e que funcionava: 

na semana seguinte tinha outro filme brasileiros pra lan~ar. Um filme dos Trapalh5es, 
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e a empresa Serrador dizia: "Agorae entre voces. Voces e que resolvem." Quer dizer, 

o espac;;o era nosso. 

Embora tenha saido da pauta, por conta de g/obalizar;ao, de que obrigatoriedade nao 

gera qualidade, voce nao acha que a reserva de mercado gera produr;ao ... 

L6gico. Mas nao da pra pegar aquele modelo e aplicar hoje. Eu defendo sim, acho 

necessario que exista essa cota, tern que ser entendida por urn patamar. E uma balela 

eles questionarem a cota, dizendo que sao obrigados a exibir qualquer coisa. Nao, nao 

sao obrigados. Nessa proporc;ao da pra eles escolherem produtos. E se nao tiver isso, 

os exibidores acabam engolidos pelos distribuidores. Ja sao quase todos estrangeiros. 

Porque a Boca entra tao rapidamente em decadencia ... 

A gente poderia dizer, sendo simplista, que a Boca viveu da adequac;;ao de sua 

equac;ao, enquanto ela produziu urn produto economicamente viavel, ela tinha como se 

defender. A questao da extinc;ao do premio adicional, a extinc;ao de urn modelo ... Ou 

seja desde quando a chamada pornochanchada cornec;a - os primeiros filmes do Rovai 

e tal em 1970- ate que urn ciclo se fecha. 

Entao o problema era economico e nao tematico ? 

Entao haveria a possibilidade de arriscar num ou noutro tema para ver qual iria colar. 

Essas empresas estavam estruturadas pra produzir dessa forma: como dinheiro de urn 

parceiro - distribuidor ou exibidor. No momento em que ele percebe que essa 

equac;ao nao monta, a coisa para. Eles cumpriam a cota de tela, ganhavam algum 

dinheiro, no momenta em que isso passou a nao significar um bom neg6do, eles 

safram fora. 

Olhando pra tras, para voce, o que ficou, dessa epoca de ouro (72 a 84) ? 

Na verdade, flcou uma sensac;ao de que n6s tinhamos naquele momento uma atividade 

que podia ser chamada de industrial. N6s tfnhamos uma sequencia 16gica de volume 

de produc;ao e da cadeia produtiva. 0 fllme era concebido, produzido e distribufdo e 

tinha publico voltado para ele. A cadeia se fechava com os elos todos perfeitamente 
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ajustados. 0 que da uma certa sensa~ao tambem de que eu nao sou tao ut6pico, tao 

sonhador. N6s podfamos ter tido, tivemos, quem sabe ainda nao tenhamos a 

capacidade de reformular uma proposta no sentido de ajustar isto, senao seria 

tremendamente frustrante, voce ter se dedicado uma vida toda a uma atividade e 

dizer 'nao restou nada'. 0 resultado financeiro nao chega a ser tao gratificante porque 

voce pode comprar um bilhete premiado, mil razoes ... Rca a sensa~ao de que foi uma 

epoca em que essas coisas se fechavam, a gente tinha uma visao de que era possfvel 

se dedicar a uma atividade, do ponto de vista de uma atividade com perspectiva, de 

propiciar resultados, nao era uma coisa ut6pica, sonhadora. Eu acho que essa e a 

coisa mais significativa. Ainda hoje quando a gente defende essa proposi~ao de um 

desenvolvimento do cinema brasileiro, a gente olha exatamente pra essa epoca pra 

citar esses dados, que sao incontestaveis. 

0 modelo inicia/ da Embra foi um mode/o que procurava atender diretores, a Boca foi 

um movimento de produtores. Voce concorda ? 

Concordo. Eu acho que essa polftica que a Embrafilme desenvolveu, de certa maneira, 

acabou desestruturando as empresas produtoras e distribuidoras. Nos tentamos ate 

1984. Af nao dava mais. Pra gente pleitear a distribui~ao de um filme com algum 

nfvel, a gente tinha que entrar em competi~ao com a Embrafilme, com recursos 

pr6prios numa epoca em que infla~ao ja estava presente. Ela promove a finaliza~ao 

de um filme, e esses valores entravam em valores nominais num conta corrente, esses 

valores eram ressarcidos meses depois [sem corre~ao], [para uma empresa privada] e 

absolutamente imposslvel. Vamos falar de duas Embrafilmes: tern uma que vern como 

6rgao de fomento, no tempo da 13 de maio, 4°· andar, onde o papel dela era financiar 

a produ~ao: 200 mil "rea is", um ano de carencia, 2 anos de prazo, assinava 36 

promiss6rias e ia embora. Af quando come~a com distribui~ao, co-produ~ao, esta 

hist6ria toda muda. 

De certo modo a Embrafilme vai reproduzir as praticas da Boca. Como distribuidora, 

eta vai trabalhar com adiantamentos de renda, o que e vai matar as distribuidoras 

tradicionais de fi/mes brasi/eiros. 
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A Embrafilme tinha urn modele, em que ela entrava como co-produtora ate urn limite 

de 30%, e como distribuidora promovia urn avan~o, urn adiantamento de mais 30%. 

Era o 30 mais 30. 

Urn pouco o que acontece hoje tambem. Ou seja, na medida em que o mercado nao e 

mais responsavel pelo resultado, naturalmente os custos se elevam. De alguma fonte 

tern de sair os resultados. 

A gente esta falando aqui da produ~ao da Boca nos anos 70, os filmes custavam no 

maximo, mas no maximo, 100 mil d61ares. No maximo. Eu estou falando de 0 bem 

dotado. 0 Amor estranho amor, do Khouri, eu vendi 10% para o Alex Adamiu, da 

Paris Filmes - que nao ficou com a distribui~ao -. Era amigo meu, queria saber como 

era o neg6cio da produ\;ao, eu vendi 10% pra ele na base de 200 mil d61ares. 0 filme 

era com Tardsio Meira, Xuxa, Vera Fischer, Mauro Mendon~a, tres capas de Manchete. 

A Embrafilme fazia por quanta nessa epoca? 

Variava multo. Ja tinha filme de urn milhao de d61ares Ia. 

Terminando esse papa, qual o tipo de cinema que voce gosta como espectador? 

Eu gosto de tude. Desde urn filme autoral ate daquele cuja proposta e atingir o grande 

publico. E verdade. E af, sim, uma visao de produtor, a questao da op\;ao pode ser 

entendida de maneiras diversas. Cada filme pode ser adequado a uma proposi~ao. 

Basta ser justa. Muitos filmes autorais podem se tornar urn grande sucesso. 

Porque os filmes da Boca nao passam no Canal Brasil ? 

0 problema e econ6mico. Mfnimamente, numa tratativa que o Canal Brasil tenha, por 

volume, vai custar 3 mil a 3.500 reais a telecinagem de urn filme e estao pagando 7 a 

10 mil por filme. Entao nao vale muito a pena. 

Sao Paulo, 09 de novembro de 2001 
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Matilde Mastrangi 

E verdadeira a hist6ria de que voce ganhou um concurso que escolheria a parceira do 

cantor Wander/ey Cardoso numa fotonovela? Esse foi o seu real comer;o na carreira 

artfstica? 

Foi. Eu tinha 18 anos. Minha mae assistia muito o Silvio Santos, era muito fa. Eu nao, 

nao ligava pra televisao, nunca pensei em ser artista na minha vida. Mas minha mae 

ficava me amolando, porque eu tinha side rainha do ginasio, sempre fui bonitinha. 

Todo mundo no bairro onde eu morava achava que eu devia ir para a televisao. E af a 

minha mae com~ou a me incentivar a participar desse concurso, que a revista Setimo 

Ceu estava promovendo, para fazer uma fotonovela com o Wanderley Cardoso. Eu fui 

para agradar minha mae e ganhei o concurso daquele dia. Eram cinco por domingo. 

rsso foi em 1970. Eu fui escolhida, ganhei o concurso, mas nao fiz a telenovela. 

Ninguem acabou fazendo, mas eu e umas quatro meninas fomos contratadas pelo 

Silvio Santos, que ainda estava no Globe. Eu fiquei de "silvete" na epoca. 

Como foi o teu percurso ate o cinema? 

Na minha hist6ria e tude sem querer. Eu fui parar na TV com 18 anos, sem querer. E 

com 20, dois anos depois, fui fazer cinema tambem sem querer. Uma amiga que 

trabalhava comigo no Silvio Santos ia fazer um teste para trabalhar num filme e me 

pediu uma carona: "Matilde, vem comigo. Eles vao precisar de mais mo~as e de 

repente eu consigo alguma coisa pra voce". Pra te resumir: eu fiquei, ela nao. 

0 filme era 0 poderoso machao, dirigido pelo Roberto Mauro, com o Claudio Cunha eo 

protagonista era o Ewerton de castro. Era uma satira a o poderoso chetao. 0 

protagonista era um cara bem-dotado, que teve varias mulheres mas se apaixona por 

uma e s6 consegue ter sexo com ela. E havia varias mulheres que tentavam ele. Esse 

foi o meu primeiro papel. Mas nao tinha sexo nao. Em seguida o Roberto Mauro me 

chamou para fazer As cangaceiras er6ticas. Entao, praticamente eu emendei um filme 

no outre. 

Como foi fazer o primeiro? Nudez? Aque/e aparato? 
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Nunca tive problema. 56 que era nudez s6 de peito. Nao tinha nu frontal, nao tinha 

nada. Nao tinha que fazer sexo. Meu personagem era pequeno. 

Como foi entrar para este mundo? 

Eu vou ser bern sincera com voce: quando eu entrei em televisao eu trabalhava em 

escrit6rio. 0 que eu ganhava para trabalhar quinta a noite na Tupi e no domingo no 

Silvio Santos era mais do que o que eu ganhava no escrit6rio. Entao, eu fiquei dos 

meus 18 aos 20 anos no escrit6rio de segunda a sexta, como secretaria - eu comecei 

como datil6grafa e era secreta ria de diretoria -, e as quintas e domingos trabalhava na 

televisao. Eu comecei como "silvete", mas quando faltava urn menina eu ia tapar o 

buraco e dan<;ava. Mas eu nao dan<;ava nada. E comecei a ganhar dinheiro. Quando a 

minha amiga me chamou para fazer o teste em cinema, eu fui pra saber como era. Fui 

contratada e o cache foi legal. Uma semana de filmagem, alternada, nao foi nada 

demorado. 

Entao eu tive que optar, e saf do escrit6rio. Fiquei com o programa Silvio Santos, os 

shows e com o cinema. E af eu nao parei mais. As "silvetes" faziam shows sexta, 

sabado e domingo. Naquela epoca tinha "silvete" e "chacrete". As "silvetes" tambem 

eram chamadas para ficar dan<;:ando durante os shows com Wanderley Cardoso, Paulo 

Sergio e outros cantores. Tinha cache. Entao, eu comecei a ganhar bern mais dinheiro, 

do que eu ganhava no escrit6rio. 

0 que voce lembra dos fi/mes? Fatos, lugares, pessoas? Voce fez As cangaceiras 

er6ticas e comer;ou a aparecer convites? 

Eu fiz As cangaceiras er6ticas, filmado em 1971 e lan<;ado em 1972, por af. A minha 

participa<;:ao ja foi maior. Eram oito cangaceiras e eu era uma das cangaceiras 

importantes. 0 problema e que minha mae morreu durante as filmagens. Entao eu 

abandonei o filme. Mas faltavam poucas cenas. Fiz quase o filme inteiro. Minha mae 

morreu, de repente. Foi complicado. 

E Bacalhau? 

Baca/hau foi uma delfcia fazer. Urn satira do Tubarao. Eu sou a capa do cartaz, eu 

com aquele biquininho vermelho. Foi o Benfcio que fez a capa. Eu safa todo dia no 

jornal Notfcias populares como uma deusa. Esse filme me projetou muito. 
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Tinha essa coisa de fazer um trabalho nos jornais, nas revistas? 

A gente nao fazia. N6s mandavamos o material dos filmes para divulgac;ao e eles 

estampavam as fotos na primeira pagina. Eu comecei a dar mais entrevistas nos anos 

80. 

E Emanuelle tropical? Foi legal? 

Foi. Isso ja foi em 1977. Com a Tania Alves e a Monique Lafond. Minha primeira cena 

de sexo em cinema foi nesse filme. Eu transava com urn homem e uma mulher. Eu 

representava uma lesbica, tinha urn caso com a Selma Egrei, s6 que a Censura nao 

permitiu. Eles censuravam antes, voce sabe, ne? Entao, quando a gente estava na 

cama, e tinha cena de sexo, eu ficava de frente e ela ao meu lade. Entao, quando eu 

falava, a camera focava em mim e desfocava ela; quando ela falava, eu ficava fora de 

foco e focava ela. 

Essa foi a maneira de driblar a censura? 

Foi. A gente estava juntas mas nao podia estar perto. Estavamos juntas na cama, no 

plano geral. Mas quando a camera aproximava ... 0 lenc;ol cobria tudo. 56 aparecia 

peito. Naquela epoca nao podia aparecer os dois peitos de frente, s6 urn de cada vez. 

Nesse filme isso fica bern claro. A Censura pegou pesado nesse filme por ser em cima 

do filme Emanuelle, tido como forte. Pra mim foi dificil fazer a cena de sexo com urn 

homem, porque pela primeira vez eu tive de ficar nua, de calcinha. 0 len<;ol me cobria 

ate aqui mas eu tinha que ficar em cima dele, ele em cima de mim. Foi muito 

constrangedor. 0 filme tinha urn elenco de primeira. 0 texto era born, dentro do que 

era a pornochanchada. Era interessante. 

E Incesto, desejo proibido? 

Esse eu fiz com a Nicole Puzzi. A gente tinha urn caso. Eu era apaixonada par ela, que 

fazla uma governanta. Fol multo complicado fazer esse filme. Nao querlam me pagar. 

Eu brlguel com o pessoal. A produtora era a Haway. A Nicole era multo chata. Ela 

estava comec;ando mas se sentla a ralnha da cocada branca, e eu, que ja tlnha quase 

dez anos de cinema nas costas, nao tinha multo mals saco nao. 
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E esse As intimidades de Analu e Fernanda? E do Miziara, nao? 

Eu nao me lembro de ter feito nada com esse nome, s6 se eles mudaram. Eles 

mudavam muito. Eu s6 fiz um com o Miziara, em 1979. Deve ser esse entao. Sao tres 

hist6rias. Eu sou protagonista de uma e a Zilda Mayo ... 

E Noite das taras? 

Noites das taras e do David Cardoso, de 1980. Foi o ultimo filme que eu fiz de 

pornochanchada. Noite das taras foi lan~ado em 1981, quando a Censura come~ou a 

abrir no governo Figueiredo. Esse filme foi muito forte, pela angula~ao de camera do 

David. Quando eu me vi na tela eu me assustei, saf do cinema. Ficou tres semanas 

no Maraba, o que e raro. Fui a rainha do Maraba com esse filme. Tanto que o David fez 

Noite das taras 2. Mas, depois do primeiro Noite das taras eu decidi parar, porque eu 

achei muito forte esse filme. Pela primeira vez eu vi o que eu estava fazendo, e achei 

horrfvel. Porque o filme, quando a gente faz, e muito divertido. Era sempre a mesma 

equipe, tudo gente conhecida. Porque haviam duas ou tres equipes: se voce nao 

estava com uma, estava com a outra. Entao, era todo mundo muito amigo. Nao tinha 

sacanagem. 56 que no caso do Noite das taras ja era um texto forte. Eu sabia, eu 

topei fazer, mas eu nao sabia da angula<;ao que o Ody Fraga estava fazendo. Na tela, 

ficou aquela coisa grande, ficou muito... Ali eu tive alguns closes genitais que em 

nenhum outro filme voce vai ver. Eu me assustei. Hoje, se eu ver, eu nao vou me 

assustar, mas na epoca ... Com o David Cardoso eu fiz quatro filmes. 

Depois voce trabalhou com o Guilherme de Almeida Prado em As taras de todos nos? 

Foi o primeiro filme dele como diretor. Voce nao p6s af o Palacio de Venus, em 1979, 

que foi quando eu conheci o Guilherme. Foi o primeiro filme em que ele trabalhou na 

Boca. 0 Ody Fraga dirigindo e ele fazendo assistencia de dire~ao. Palacio de Venus em 

1979 e depois Erotica, em 1980, tambem do Ody. 

Esse Palacio de Venus era uma hist6ria meio surrea!ista, nao? 
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E. Era uma casa de prostitui9lo. Mas o Ody sempre levava a coisa pro lado 

psicol6gico das mulheres, meio intelectual. Era eu, a Helena... Foi muito legal esse 

filme. E ele fazia um tra(;o psicol6gico. 0 Ody tinha essas coisas. 

Voce gostava de fazer esse tipo de filme? Voce se sentiu mais atriz? 

Nada. Eu me divertia e ganhava grana pra chuchu. Nessa epoca, eu era das mais bern 

pagas. Eu, a Helena... N6s ganhamos muito dinheiro nessa epoca. Eu, em 1979, 

1980, 1981, ganhava muito dinheiro com cinema. Porque os filmes ou tinham a 

Helena, a Aldine ou eu. N6s eramos as disputadas. Tudo o que a Helena e a Aldine 

nao faziam com certeza eu fazia, porque eu nunca recusei. Eu sinto saudade dessa 

epoca, desse periodo. De 1975 em diante, com Bacalhau, eu comecei a ter muita 

proje(;ao, sal na Veja. Ate entao eu fazia uma participa(;ao aqui e ali e ganhava a 

minha grana. 

Voce faz uma participat;i!io em Amor, estranho amor, do Walter Hugo Khouri? 

Eu fa(;o uma participa(;ao boa. Era a Vera Fischer, eu e a Xuxa. Ele escreveu um 

papel pra mim. Eu engordei oito quilos. 0 papel pedia isso. Eu era uma mulher bern 

arredondada, anos 50, sobrancelha fina. Eu levava a serio. Se era pra fazer, era pra 

fazer. 

Af voce era atriz? 

Nao e que eu era atriz, mas quando eu me proponho a fazer um coisa, ou eu fa(;O 

bem-feito ou eu nao fa<;o. 0 Khouri fa lou: "Eu estou escrevendo um papel pra voce 

mas eu quero que voce engorde, que voce fique aquela mulher renascentista. Sabe 

aquelas mulheres de antigamente? Coxa, peito." Engordei oito qui los. Eu estou bern 

interessante nesse filme. Eu gosto. Cabelinho curto, loira. 

Voce fez uma co-produt;i!io estrangeira, A cafetina de meninas virgens? 

Eu nunca fiz um filme com esse nome. Nao me recordo de ter feito. Porque eles 

mudam o nome mas a gente sabe. 

E Pecado horizontal? 
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Pecado horizontal e aquele do Miziara. 56 fiz urn com o Miziara, que e de 1979. Urn 

filme de tres epis6dios. 

Depois voce fez Corpo e alma de mulher. 

Corpo e alma de mulher e do David Cardoso. Foi urn filme que eu fiz muito antes com 

o David, rodado em Usboa. Ele lan~ou em 1983. Eram tres hist6rias e uma era a 

minha. Era eu e ele. Nos fomos para Lisboa, estivemos em Cascais. Foram tambem o 

Toninho Melliande e o Claudio Portioli. Nos quatro viajamos. Mas depois ele mudou o 

filme e me colocou dentro desse filme. Mas e uma historinha separada. Eu fa~o uma 

espia portuguesa. Eu fiz pornochanchada ate 1981. Eu nao fiz mais depois, a nao ser 

filrnes do Guilherme, que nao sao pornochanchadas. 

Como era ser simbolo sexual nos anos 70? 

Eu nao via isso. Eu comecei a me sentir simbolo sexual ja nos anos 80, quando 

estourou a hist6ria do Gallery. Eu ja me produzia em teatro, estava fazendo novela na 

Globo. Eu comecei a sentir ali. Mas na decada de 70 nao. Tudo era uma grande 

brincadeira. Mas no fim da decada de 70 aquilo me incomodou. Tanto que em 1981 eu 

achei uma palha~ada o que eu estava fazendo, achei forte, achei que estava 

incentivando as pessoas, eu nao sei. Porque quando eu fazia era muito divertido. Voce 

sabe como e que se faz cinema, ne? A cena e picotada, nao e aquilo que a gente ve 

na tela. 

Como e que era passar na frente do Marabii e sever com tres metros de altura? 

No come~o eu gostava, era interessante. A gente era muito boba. E diferente de 

· hoje, quando as maes oferecem as filhas. Antigamente havia muito preconceito. A 

gente era muito criticada, menosprezada. A vizinhan~a me olhava torto. A gente meio 

que escondia as coisas. Nao era como hoje, que todo mundo quer fazer televisao e 

acha que e a rainha da cocada branca. Na decada de 70 era dificil alguem falar isso. 

Hoje elegem um simbolo sexual por semana ... 
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Eu gostei muito da epoca do Bacalhau, porque saiu muita materia sobre mim. E no 

filme eu nao tinha muita cena de nudez. Foi uma comedia muito divertida de fazer. 

Eu curtia muito fazer cinema. 

Voce era muita assediada? No ambiente? Pelo publico? Voce levava um vida normal? 

Nao. Sempre levei uma vida nonmal. Nunca entrei nesse barato de sucesso. 

Mas tinha um certo assedio? 

Assectio voce vai ter porque voce e uma pessoa publica. Qualquer pessoa publica, seja 

artista, seja do nu ... Porque as pessoas se ligavam muito por causa da nudez. Voce 

era assediada por fas, nos shows etc. Nunca namorei com ninguem do meio. Meus 

namoros foram longos e serios. Eu sempre tive namorado fixo. Primeiro porque eu 

sempre trabalhei muito. Eu fazia filmes durante os domingos, fazia as quintas a TV 

Tupi, viajava nos fins de semana. As vezes eu viajava na sexta e voltava direto para o 

programa no domingo. As vezes eu saia da Tupi quinta a noite, viajava e s6 voltava 

pra casa domingo de madrugada. Enfim, era uma vida muito corrida. 

[ ... ] 

Eu posso falar de olhos fechados: nao e que eu nao transei, mas que eu fui cantada, 

que eu tive namoro, isso nao. Eu donmi na mesma cama com o David Cardoso em 

Portugal e nao tivemos nada. Ele falou para mim: "Matilde, voce se incomoda de 

pegar o mesmo quarto, para economizar? Vou pegar urn pra n6s dois e outro pro 

Claudio e o Toninho". "Nao tern problema". Dai a ele dizer: "vamos dormir juntos, 

vamos transar", e outra coisa. 0 David sempre foi meu amigo. Eu tive muita amizade 

tambem com o Jean Garret. Na epoca do cinema n6s brigavamos como cao e gato. 

Nunca fiz urn filme do Jean Garret, nunca aceitei, por varios motivos. Ele achava que 

era pessoal mas nao era. Quando ele veio administrar o Teatro Bibi Ferreira n6s 

ficamos grandes amigos. Fiz muito teatro ali. Fiz tres pe!;aS Ia e a gente virou amigo 

nessa epoca. Dizem que ele cantava as meninas. Com o Khouri, que cantava todo 

mundo, eu tive urn caso rapido. Quer dizer, a gente ia jantar, jogava conversa fora, 

nao sei se se pode dizer que foi urn caso. Ele ja era urn senhor. Era born papo, uma 

pessoa gentil. Ele fazia isso comigo, fazia com a Vera Fischer, fazia com todo mundo. 

Entao ele tinha caso com todo mundo. Eu acho que a fama do Khouri, de que ele teve 

caso com todo mundo, e grande porque ele sempre foi muito gentil. Levava uma pra 
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jantar, levava outra. Eu nao vejo problema. Agora, dizer que eu tive caso no meio 

[ambiente de trabalho], nao tive. Nao teve ninguem que me interessasse. 

Como era o ambiente de trabalho? Havia muita competi~ao entre as atrizes? 

Eu nunca competi com ninguem. A Aldine sempre foi daquele jeito, brincalhona, mas 

ela sabia bern o que queria. Eu acho que a Aldine fez papeis melhores que todo 

mundo. Nao sei se por sorte, se bern orientada, nao sei. Eu gostava muito da Helena 

na epoca do cinema, mas ela nao tinha nenhum tipo de orienta<;ao e nao sabia 

escolher muito os filmes. Ela fez 6timas coisas a partir de urn determinado periodo. 

Competi<;ao entre a gente nao tinha. A Nicole Puzzi, a Zaira Bueno, a Zilda Mayo, essas 

que come<;aram a entrar no final da decada de 70, come<;o dos anos 80, e que 

come<;aram a fazer mais ti-ti-ti, porque entre nos - eu, Aldine e Helena - nunca houve 

esse problema. A Neide Ribeiro tambem fazia as coisas com a gente, mas nao no 

nosso patamar. Todo mundo come<;ou mais ou menos junto. Essa coisa de deusa, de 

estrela, era o Notfcias Populares que fazia, de acordo com cada lan<;amento. Mas o 

publico que conhecia a gente nao era igual a esse hoje de telenovela. 0 publico eram 

homens maiores de 18 anos. Era urn publico restrito. Nao era esse povo - cada 

capitulo de novela sao 50 milh5es de pessoas te vendo. 

Voce frequentava a Boca? Bares, escrit6rios? 

Direto. Todo mundo tinha que ir Ia, para assinar contrato, para sair para as filmagens. 

Muitas vezes a gente se maquiava no proprio escrit6rio e ja ia para alguma loca<;ao. o 

ambiente de trabalho era muito born, nao tinha sacanagem. Isso na decada de 70, a 

epoca em que eu trabalhei. A partir dai eu nao trabalhei mais, nao posse falar mais 

nada. 

Em geral, a Boca e desenhada pelas pessoas como um ambiente muito familiar. Voce 

concorda? 

Sempre. Porque eram sempre as mesmas pessoas, os mesmos atores, as mesmas 

atrizes, a mesma equipe tecnica, os mesmos produtores. Urn dia eu estava 

trabalhando com o Manoel [Augusto, o Cervantes], no dia seguinte eu estava 

trabalhando como [Alfredo] Palacios, em seguida eu estava trabalhando com o Anibal 

[Massaini]. Ou era o Claudio Portioli fotografando, ou era o Khouri dirigindo, ou era o 
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Castillini, ou era o Ody. Eram sempre as mesmas pessoas. Voce imagina dez anos 

convivendo com as mesmas pessoas. 

Mas era um ambiente machista, preconceituoso? 

Ninguem que fazia podia ter preconceito. Porque quem fazia cinema nacional nao 

tinha preconceito. Quem tinha nao ia fazer. Tanto em termos de atores quanto de 

tecnicos. 

Quer dizer que s6 tinha santo? Nao tinha bandido, nao tinha her6i? Porque dizem que 

Hollywood foi feita por santos, bandidos e her6is. 

Olha, devia ter bandidos, mas ninguem cruzou o meu caminho. Eu nao filmei com todo 

mundo. Mas se voce falar com o Claudio Portioli, o Toninho Meliande, o proprio Anibal 

Massaini, o John Herbert, com quem eu fiz dois ou tres filmes... Por exemplo, quando 

falavam "vamos parar pra almo!;ar", se eu estava pelada, eu continuava [assim] e ia 

comer. 0 Portioli ate falava pra mim: "Matilde, voce nao quer se vestir? A gente esta 

enjoado de ver sua bunda. Produtor, contrata carne nova. Essas meninas a gente nao 

aguenta mais ver"; Na brincadeira, e claro. Eu sou extremamente admirada por eles. 

Nao vou falar das outras porque eu nao sei. Eu sempre fui muito profissional. Eu era a 

primeira a chegar no set de filmagem. Se estava marcado as 5 da manha, 5 para as 5 

eu estava Ia. Nunca dei problema. Eu so recebi elogios. Materias que o Ody escreveu. 

0 David fala bern de mim em qualquer entrevista. Eu e o John Herbert brigavamos que 

nem gato e cachorro. Eu nunca gostava do tipo de filme dele, tudo que ele me 

mandou de texto eu nao gostava do personagem, eu nao podia fazer ou eu nao acertei 

grana. Eu achava ele intelectualoide, metido a besta. Mas depois, quando eu vim a 

trabalhar com ele em teatro, a gente virou amigo. A gente ve que nao e bern aquilo. 

Tambem, eu era uma pessoa diffcil, no sentido de ser determinada. Eu sempre sou be o 

que quis. E sim ou nao. Eu sou muito assim: eu vou ou nao vou; eu nao tenho talvez. 

Entao era: "Quer fazer?". "Nao. Eu li e nao gostei. Nao vou fazer". 

Esse papo de que era tudo uma grande famflia entao e mesmo verdade ... 

Juro pela minha mae e o meu pai que morreram: eu transei com um rapaz que fazia 

figura!;ao num filme que eu fiz. Acho que foi a unica vez que eu transei em ambiente 

de cinema. Nos estavamos em loca!;ao. Eu estava sem namorado, porque eu sempre 
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tive namorado fixo que nao era do meio. Nunca gostei de ator, nunca gostei de 

artista, nunca gostei do meio, nunca gostei da profissao. Eu fiz cinema pela grana e 

eu entrei por acaso. Todo mundo sa be. 

Tern os casos conhecidos. Tinha a Claudete Joubert com o Tony Vieira. Jean Garret 

com a Aldine, que se pegou a tapas com a Angelina Muniz Ia na Boca. Que galinha era 

o Jean Garret! E era feio pra caramba. Eu nao entendia como ele tinha tanta mulher. 

[ ... ) 

A Helena era danada, s6 que muito discreta. Ela era muito fechada, sempre foi. Nao 

falava da vida pessoal mas a gente sabia quem estava com quem. Mas nao era 

promiscuidade nao, urn dia estar com urn, outro com outro. Eram coisas mais longas. 

Naquela epoca a mulher nao tinha a liberdade que tern hoje. Era ditadura e repressao. 

A Nicole relata na sua autobiografia que eta levou um susto quando foi assistir a pre

estn§ia do Ariella, que eta fez com o John Herbert. Ela conta que o filme tinha cena de 

sexo enxertada. 

Eles propuseram muito pra mim, pra Aldine e pra Helena fazer pornochanchada normal 

e eles enxertariam cenas de sexo de outras pessoas. Nenhuma de n6s aceitou. A Zafra 

ja aceitou. A Nicole, nao sei. Eu nao ponho a mao no fogo por ela. Nao sei se e 

enxerto, nao assisti Ariela. Na hora que esta em close voce nao pode dizer se e da 

Maria, da Josefa. Eu nao vi todos os filmes. Depois de Noite das taras eu nao vi mais 

nenhum. 

Dos diretores, voce destacaria a/gum? 

Talento ninguem tinha. Eu digo e repito: a epoca mais mediocre do Brasil, 

culturalmente, foi a decada de 70. A pornochanchada e urn retrato da mediocridade 

que o Brasil atravessava. Eu hoje vejo isso. Naquela epoca nao, eu nao tinha nem 

cultura pra isso. Mas hoje, vendo de fora... Eu sou uma pessoa que fiz, nao nego, nao 

tive nenhum problema em fazer, como nao tenho nenhum problema em dizer que fiz, 

mas se voce pesar o que foi a pornochanchada, ela nada mais foi do que o retrato do 

Brasil. Os militares no poder eram a buceta e o cu do Brasil. [ ... ] Porque a 

pornochanchada come<;ou em 1967. Se voce acompanhar os filmes do perfodo da 

ditadura pesada, do perfodo Medici ate a epoca do Rgueiredo, quando come<;a a abrir 

urn pouco, voce sente a diferen<;a. E nftido o corte de camera. Tern filmes que eu fiz 

que passam na televisao, que nao se entende a hist6ria, de tao cortado que foi. E nao 
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porque tivesse cena de sexo. Era por causa de uma frase, ou porque o censor nao ia 

com a sua cara, ou porque achou que nao devia p6r. 

Voce acha entao que todos eram medfocres? 

Acho. 0 David Cardoso fica danado porque nao faz mais nada, mas n6s nao temos 

talento para continuar. Vou fazer o que? Na epoca a gente era rei. Nao tinha nada 

melhor no Brasil. Quem competia com a gente? 0 pessoal do Cinema Novo estava todo 

no exterior. 0 que tinha de musica? Quem estava escrevendo? A pornochanchada s6 

floresceu por causa da ditadura. Se nao tivesse ditadura nao haveria pornochanchada. 

Mas se voce for olhar, o pessoal da Boca todo vinha das classes populares e buscava 

fazer filmes para as classes populares? 

Mas quem financiava as classes populares? Os grandes empresarios. 0 David cansa de 

falar: o Jose Ermfrio foi um dos maiores s6cios dele. 0 cinema dava retorno e um 

retorno rapido. A gente fazia um filme em um mes e, se nao tivesse problemas com a 

Censura, em seis meses voce estava ganhando muitas vezes o dinheiro que voce 

investiu. Na realidade, nao foi o pobre que botou dinheiro. Os diretores, o elenco eram 

pobres. Eu era pobre. 

Eu, com 20 anos de idade, era uma menina que tinha ginasio, vinha da Vila Carrao, 

meu pai era pedreiro e minha mae faxineira. Eu trabalhava em escrit6rio, tomava dois 

6nibus para ir a Barra Funda. Voce acha que eu nao ia fazer isso [aqueles filmes]? 

Claro que eu ia. Eu nao estava me prostituindo nem fazendo mal a alguem. A gente 

vivia disso. A gente ganhava bem. 

Mas as pessoas de talento estao af ate hoje. 0 Toninho Meliande trabalha para a 

Globo, na ilumina!;ao. 0 Claudio Portioli trabalha em publicidade. As pessoas de 

talento nao estao sem trabalho. Mas dizer que n6s tfnhamos talento, naquela epoca? 

A gente nao tinha era concorrencia. Voce acha que alguem ia concorrer comigo? Era s6 

eu, a Aldine e a Helena. Ninguem queria fazer. N6s eramos mal faladas dentro da 

propria Boca. Eles diziam que a gente era prostituta, que tinha dormido com fulano, 

com sicrano. Mentira! Eu nunca dormi com ninguem. Nao precisava dormir com 

alguem para se fazer um filme, porque eles sabiam que ia dar retorno. Eles 

precisavam de um nome para vender. 
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Voce nao acha que o fa to de o povo gostar ... Havia alguma coisa que e/es precisavam 

ver. 

Sim. Qual era a valvula de escape? Aquilo era a valvula de escape do homem. Porque 

eram poucas as mulheres que assistiam. As vezes o namorado levava, mas isso ja na 

decada de 80. Na decada de 70 eram homens. Era homem, cinema do Centro, e a 

gente era rainha mesmo. 56 que era um valvula de escape. Hoje o homem pega 

mulher em qualquer esquina, mas nao era assim. A mulher nao tinha essa liberdade 

na decada de 70. A mulher come<;ou a brigar pela liberdade no final dos 60, nos anos 

70 brigamos muito e nos 80 come<;ou real mente a haver uma liberdade. 

Voce acha que os seus filmes melhores sao os ultimos? Khouri, Guilherme? 

Como qualidade foi a partir daf. Porque a gente filmava precariamente. 

Voce nao considera que fez um bam trabalho de atriz, de composir;ao, no filme do 

Khouri? 

Foi mais uma composi<;ao de personagem que eu fiz, porque o ftlme se passava na 

decada de 50. Era uma produ<;ao que tinha mais dinheiro, que tinha dire<;ao de arte. 

Entao se pesquisou, vamos fazer a sobrancelha assim, o cabelo assado. Era uma coisa 

mais elaborada. Mas o Khouri fazia pornochanchada de luxo. Pra mim nao muda nada. 

Estava pelada igualzinho nos outros. Fazia sexo igualzinho nos outros. Eu nunca me 

iludi. Mas trabalhar com o Khouri e uma delfcia. Ele trata voce muito bern, diferente. 

Tinha diretor que xingava, mas eu nunca trabalhei com esses caras. Se gritar comigo, 

eu pego minhas coisas e vou me embora. Eu sou contratada para trabalhar e nao para 

fica rem gritando comigo, me chamando de burra ... 

Quat era o seu criterio para aceitar um papel? 

Se eu precisasse de dinheiro eu fazia; se eu nao precisasse e nao gostasse do texto eu 

nao fazia. 

Qual era o peso? 
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0 papel. Se o papel era interessante e tinha pouca grana, se eu nao precisasse eu 

fazia. Pelo papel. Eu pegava dois textos: um era uma porcaria mas a grana era legal, 

o outro era born mas nao tinha muita grana. Algumas produ<;oes pagavam melhor, 

outras pagavam menos. Dependia do produtor, dependia do produto, dependia do 

diretor. Por exemplo, eu adorava o Ody, nunca recusei um trabalho dele, trabalhamos 

muito juntos. E dependia da minha situa<;ao: teve muito filme que eu me neguei a 

fazer porque nao estava precisando de dinheiro. Papo de prostituta, ne? Olha, eu s6 

nao fiz tres coisas na minha vida: nao matei, nao roubei e nao me prostituf. 0 resto 

tudo eu fiz. Ganhei o meu dinheiro honestamente sempre. 

Deu pra fazer um pe-de-meia? 

Eu fiz. Acho que eu sou a (mica da pornochanchada. A Helena nunca teve uma casa 

propria. A Aldine, eu nao sei como esta a situa<;ao dela. Eu com 20 anos comprei 

minha casa. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Trabalhava em um a<;ougue. 

Limpava, ajudava. Um a<;ougue do meu tio, vizinho de casa. Com 14 tive o meu 

primeiro registro, trabalhava em escrit6rio. E sempre, na minha hora de almo<;o, eu ia 

fazer testes nas agencias de emprego para conseguir ganhar mais. Entao, quando eu 

comecei a fazer cinema eu sempre pedi a minha grana, sempre pedi mais do que eles 

me ofereciam. Se me pagavam eu ia, se nao me pagavam eu nao ia. Eu sempre fui 

boa para isso, negociar dinheiro. Eu nao vou dizer que sobrou daquela epoca porque 

eu era arrimo de familia. Eu comprei casa para os meus pais. Meu irmao esta ate hoje 

nela, na Mooca. Minha inma tern essa bela casa. Eu ajudei muito a minha irma. 

Com grana do cinema? 

0 grosso foi. Eu comecei com o Silvio, ganhando salario, mas eu ganhava muito 

dinheiro com os shows que eu fazia pelo Brasil. Essa festa do Peao de Barretos, que e 
famosa hoje, eu fazia em 1973, 1975. Eu fiz muito show pelo Brasil e muito cinema. 

Fiz muito calendario, muita folhinha. Ganhei muito dinheiro. Porque as mulheres nao 

queriam posar nua. Ficavam peladas no cinema mas nao queriam posar nuas. Olha 

que interessante! Eu era a rainha das folhinhas: pneus, tintas, filtros, um monte. 

Eu comecei na televisao e Ia come<;aram a surgir as oportunidades: "Matilde, tern um 

teste para uma foto tal". "Matilde, vamos fazer um show?". Fiz tudo. Fazia feira no 

Anhembi, fazia UD, fazia Salao do Autom6vel, fazia tudo. Sempre tapei buraco dos 

outros: fulana nao podia ir, eu estava indo. Caguei pra esse neg6cio de queimar a 
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imagem. Isso nao existe. 0 pessoal fazia uma pouquinho de nome e ficava: "Isso eu 

nao vou fazer. Isso nao". Eu fazia tude. 0 Anfbal Massaini ate falava: "Matilde, vou ser 

o seu empresario. Voce nao para de trabalhar". 

Voce fez com o Anibal um filme de tres epis6dios, Cada urn da o que tern ... 

Que a Eva Vilma fez, o John Herbert dirigiu. Eu fiz uns quatro filmes com o Anfbal 

Massaini de produtor. 0 Anfbal era uma pessoa com quem eu sempre gostei de 

trabalhar, e tambem e meu amigo. Vira e mexe ele convida a gente para ir na casa 

dele mas nunca da certo. 

Voce gostava de trabalhar com o Ody pelo clima das filmagens, pelo jeito dele, porque 

os fi/mes eram interessantes, pela maneira de ele trabalhar? 

A maneira de tratar a gente. Eu gostava muito do Ody e ele gostava muito de mim. A 

gente se dava superbem. Era muito tranqOilo trabalhar com ele. Entao, quando ele 

escrevia alguma coisa ele me ligava para ver se eu queria fazer. Quando o produtor 

me chamava e eu dizia que nao ia fazer o Ody me ligava, tentando me convencer. 

E os produtores? 

Sempre me dei bern com todo mundo. Palacios, Galante ... 

Galante sempre teve fama de sovina, m§? 

Dificil de negociar. 0 Palacios ja mandava o Ody antes, para me convencer. E eu 

perguntava: "E grana?". "Ah, nao tern muita". Porque primeiro eles alugavam 

equipamento, faziam tude; o que sobrava eles repartiam. E aquilo que eu te disse: 

quando o filme me interessava eu fazia, ate se fosse pouca grana. 

Tem alguem que voce destacaria? Trabalhar com esse cara foi legal, como produtor. 

Um cara que dava condir;;oes. 

Com muita gente eu briguei. 
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Porque? 

Porque as vezes eu nao aceitava fazer e eles insistiam: "Mas por que voce nao quer 

aceitar? Voce e [metida a] gostosa?". Eu falava: "Nao. Voce esta me convidando. Nao 

gosto do papel e tem pouca grana. Se ao menos eu gostasse do papel eu faria". 

Porque eu sou isso, sempre fui. Eu nao ficava falando que nao sei, pede ser ... 

No fundo, todo mundo estava ali para ganhar dinheiro. Quem levava a serio a 

pornochanchada? Eu nao levava. Ninguem levava. A gente se debochava. Voce ja leu 

algum roteiro de pornochanchada? 

Par que? Eram ruins? Eram mal escritos? 

Pouqufssimas hist6rias tem sentido. Alias, quase nada tem sentido. 

Voce reve os filmes de vez em quando? Voce tem eles em casa? 

Nada. Nao tenho nada. Nao vivo de passado. Eu vivo do hoje. Eu tenho a Playboy, que 

eu queria mostrar pra minha filha, e a Status, que eu fiz no ano seguinte. Playboy em 

1984 e Status em 1985, que foi um especial de 20 anos da Rede Globo - eu fazia 

novela naquela epoca, Vereda tropical. 

Quer dizer que a pornochanchada era uma bobagem? 

voce entrevistou o Guilherme? Ele leva a serio a pornochanchada? 0 David leva a 

serio. Ele acha que ele fez o must. Ele nao se conforma de estar fora do ar. Nos 

somes medfocres. Vamos fazer o que na televisao? Fazer o que a gente fazia? Hoje 

eles contratam a Malu Mader para fazer. Voce viu essa ultima miniserie em que a Malu 

Mader fica pelada com o Fabio Assun~ao no barco? E o que a gente fazia na epoca, e 

hoje passa na televisao. 56 que eles vao pegar a Malu e o Fabio Assun~ao. Vao pegar 

eu, a Aldine? 0 David quer fazer o que os meninos fazem hoje. Ele acha que o que a 

gente fez foi uma coisa grandiosa. Eu ache mediocre. Eu nunca fiz nada grandiose. 

Mas voce nao achava que estava fazendo o melhor, o seu melhor? 

Com certeza. Tudo o que eu fiz na minha vida eu dei o melhor de mim. Mas eu nunca 

levei a serio a pornochanchada. Eu nao estou criticando. Eu fazia pela grana e me 
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divertia muito. Eu contava piada, brincava com todo mundo. Foi uma fase muita 

gostosa da minha vida, mas eu nao levei a serio. Eu levei a serio teatro, porque eu era 

produtora, atriz, tinha que demonstrar que tinha talento. Isso foi pesado pra mim, 

mas fazer pornochanchada foi um grande barato, urna grande diversao. 

Porque as pessoas em geral dizem que pensavam estar fazendo um bom cinema. 

Aquila era importante. 0 proprio Ody tinha uma coisa de vi sao social ... 

0 Ody era um intelectual, lia muito. Uma pessoa que sabia mais das coisas. Voce 

pega um roteiro do Ody e compara com um do Castillini, em concordancia verbal, erro 

de portugues. Os do Castliini, eu, que s6 tenho o ginasio, corrijo. Tem gente que sabe 

e gente que se mete a fazer. 0 Khouri escrevia mais ou menos a mesma coisa que o 

Ody escrevia, s6 que o Ody levava para o popular e o Khouri queria fazer um coisa 

elitizada. Mas o produto era a mesma coisa, o que mudava era a embalagem. 0 Khouri 

tambem era intelectual, uma pessoa de bom gosto, com uma estetica diferente, mas 

ele fazia a mesma coisa que o Ody. Eu coloco os dois no mesmo patamar. 0 David 

sempre foi aquele bronco que ele e hoje: "Vamos fazer, temos quatro dias, vamos 

economizar, vamos embora". Ele nao mudou. Mas era muito profissional. E eu gosto 

de profissional, que marquee chegue na hora. Nunca tive problemas. Mas eu ja sabia 

com quem eu estava trabalhando. Eu dei sorte? Acho que nao. Eu escolhia as 

pessoas. Se o fulano Ia nao paga, se ele me chamar eu nao vou. 

0 que voce acha do cinema do Tony Vieira? Voce via? 

Algumas coisas a gente via nas estreias. Era uma palhac;ada. Eu nunca levei o Tony a 

serio. Era um bom sujeito mas eu nunca quis trabalhar com ele. Muito fraco, pobre 

demais. De roteiro, acabamento. Ignorantao, ne? Ele se achava o Clint Eastwood do 

Brasil. 

Ele tinha um certo tipo. Machao, aventureiro. 

Mas ele era assim mesmo na vida pessoal. Alias, na Boca tinha uma tunma que se 

achava aquilo mesmo. Como a Claudete Jobert, com uma cachorrinha no colo, que se 

achava madame, esposa do produtor, casada com o Tony Vieira. Eu debochava 

naquela epoca. Eu nunca fui de ficar nao fazendo nada. Eu s6 ia porque tinha coisa 

pra fazer. 
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A Ctaudete fazia o genera estrefa de Hoffywood? 

E. Ela era estrela, loura. Voce entende o que eu falo da mediocridade? As pessoas 

achavam que estavam fazendo um puta filme. Tinha gente que falava: "Nos vamos 

mudar a hist6ria desse pais". voce acha que a Helena ia mudar a hist6ria do Brasil? 

Duvido que alguem, em sa consciencia, assuma que fazia aquilo porque achava que 

estava fazendo um born neg6cio, de trabalho. Todo mundo fez pela grana. A primeira 

coisa que moveu foi grana. Porque, como voce falou, n6s eramos povao, os exclufdos. 

De povao para povao. 

Tinha Ia meia duzia de intelectuais que achavam que estavam fazendo um born 

cinema. L6gico, nao tinha outra coisa. A gente nao concorria com ninguem. Nao tinha 

concorrencia. 

56 o fifme estrangeiro. 

A pornochanchada tinha mais publico que o filme estrangeiro na epoca. Por que? E 

engra\:ado, ne? 

A pomochanchada foi marta. Eta ia se superar, mas nada ficou no Iugar. 

Ela ja tinha se superado. Tanto que come,;ou o explfcito e nao teve mais volta. Eles 

tentaram voltar mas nao voltava mais. Eles chegaram ao extreme. Como e que ia 

voltar? 

Mas era um cinema popular, e podia ter tido outro caminho que nao s6 o erotismo. 

Podia. Por exemplo, a gente esta falando muito de Sao Paulo, mas se voce pegar a 

pornochanchada do Rio, ela era melhor. Tinha mais comedia. Tinha erotismo, mas nao 

tanto como a gente aqui. 

Esse e um equfvoco. Fafa-se muito da pomochanchada da Boca do Uxo, da comedia 

erotica, mas, contabifizando os fifmes ano a ano, tinha era muito drama, muita 
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aventura, muito policial. Comedia mesmo, as grandes comedias da pomochanchada 

eram cariocas ... 

Eu fiz uma Ia com o Ivan Cardoso tambem, eu nao me lembro o nome. Eu fiz muitos 

filmes. 

Mas niio foi assediada? 

Eu? 

Porque a Nicole conta no livro que o cara ficou batendo na porta do quarto de/a, 

querendo entrar. 

Ninguem batia na minha porta nao. Acho que porque eu sempre fui muito brava, 

italiana brava. Tinha epoca que eu estava carente e ninguem batia. Porque eu sempre 

fui tao brincalhona que ninguem me levava a serio. Eu era muito debochada. 

Eu nunca ouvi isto na minha vida. Nunca ninguem falou: "eu te dou este texto se voce 

dormir comigo". Ficou meio folclore que todo mundo dormia com todo mundo mas nao 

era verdade. A verdade e que a Nicole dava pra todo mundo no set. Eu acho mais 

possivel ela ter batido na porta dos outros do que o contrario. Voce pode perguntar 

pra todo mundo da Boca, dos anos 80 em diante, que eles vao confirmar. Eu nao 

acredito, mas pode ter ocorrido um caso. 

Como era ser identificada como atriz de pomochanchada? 

Era horrfvel. E que nem dizer que voce e atriz de teatro infantil. Ora, ou voce e atriz 

ou nao e atriz. Eu posso estar fazendo pornochanchada hoje, mas amanha eu posso 

fazer um drama, uma comedia, uma pec;:a infantil, qualquer coisa. Como eu fiz muito 

· teatro e ninguem me rotulou de nada. Fiquei pelada tambem no teatro. 

Voce se considera atriz de teatro mas nao atriz de cinema? 

E diferente. Foi outra fase. Ali era uma brincadeira. Primeiro porque eu nao tinha 

formac;:ao nenhuma. Eu entrei de gaiata no navio, como eu te contei. Era uma grande 

diversao. Depois, cinema qualquer um faz. Quando voce nao consegue fazer eles 

pedem pra dublar, que da toda uma carga ao personagem, e esta resolvido. Mas 
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quando voce sobe no palco, e voce e a plateia. Eu fiz umas dez pe~as. Eu fiz muito 

teatro para mostrar para mim que eu podia ser, porque nem eu acreditava em mim. 

Eu estou falando serio. Eu ache que voce pede levar a serio uma atriz como a 

Cristiane Torloni, que fez Ariela como a Nicole, mas voce ve a evolu~ao dela. Voce 

pega a Vera Fischer, que fez pornochanchada, e voce ve a evolu~ao dela. E diferente. 

Nao da pra levar a serio eu, a Aldine, a Nicole, a Helena. Nao da. 

Voce nao acha que o que voce fez depois da pornochanchada te jogou pra cima, pra 

voce mesma? 

Todo mundo pergunta pra mim: "Voce nunca quis ser atriz?". Eu digo: "Nao. 

Aconteceu na minha vida, eu ganhei dinheiro com isso". "Mas voce nao sente 

saudade?" "Com sinceridade, nao". Eu, com 29 anos, fui fazer teste vocacional pra 

saber para o que eu servia. E eu ja era um sucesso. Tinha acabado de fazer Amor, 

estranho amor. Eu ia morar nos EUA e antes de viajar eu fui fazer o teste vocacional 

pra saber. Deu jornalismo e rela~oes publicas. Eu nunca soube o que eu queria ser 

quando eu crescesse. Quando eu vi que a pornochanchada ja nao tinha mais futuro, eu 

montei uma companhia de teatro e comecei a me produzir no teatro. Eu comecei a me 

levar mais a serio ar. Mas era muito pesado, porque produzir no Brasil e complicado. 

Pra mulher ja e complicado tude, porque ninguem te leva a serio. Mas eu comecei 

fazer a mesma coisa que eu fazia no cinema. Minha primeira pe~a - eu substituf a 

Aldine numa pe~a - estava indo muito mal e comigo lotou. Porque eu mudei tude. 

Mudei cenario, mudei figurine. Eu, com 20 anos, dais anos depois de entrar na 

televisao, era empresaria das meninas do Silvio Santos. Essa e que foi a grande 

diferen~a. 

Voce nunca pensou em ser empresaria no cinema? 

Eu queria fazer, mas voce precisa de muito dinheiro, porque filme e muito care, pago 

em d61ar, e o d61ar naquela epoca ... Eu nao tinha cacife. De tudo que eu fiz na minha 

vida, eu gosto mais de cinema. Tanto que sempre que o Guilherme me convida para 

fazer alguma coisa eu fa~o com ele. Virei atriz exclusiva. Mas ele sabe do meu 

problema: e final de semana, ou tern que ser uma participa~ao pequena. As pessoas 

nao acreditam. 0 Khouri me chamou para fazer o filme dele inteirinho, para ficar um 

mes Ia em Ilhabela, e ele nao se conformou que eu recusei. Eu li o roteiro e era tude 

que eu ja tinha feito anos atras. Eu nao gosto de voltar para tras. Nao tern sentido. Se 
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alguem me chamar pra fazer a mesma coisa que eu fazia na pomochanchada eu vou 

dizer nao. 

Era um r6tulo complicado ser atriz de pomochanchada da Boca do Uxo? 

L6gico. Era pejorativo. Da Boca do Lixo e puta. E pornochanchada era uma coisa 

pesada, uma coisa porno. E nunca foi porno. 

Quando voce foi para a televisao isso pegava? 

No Silvio nao porque eu nasci no Silvio Santos, mas quando eu fui para a Globo, em 

1984, fazer Vereda tropical com o Silvio de Abreu... Eu tinha feito varios filmes do 

Silvio de Abreu. Ele escreveu urn papel pra mim e achou que eu devia fazer novela. Eu 

nao queria ir, estava fazendo sucesso no teatro, ganhando muito dinheiro, estava no 

Silvio Santos ha 14 anos, como jurada - eu entrei como figurante, como "silvete", e sal 

como jurada. Entao, depois de 14 anos pedi demissao do Silvio Santos e fui trabalhar 

na Globo. Foi uma barra. Eu briguei oito meses na Globo. Era trabalho escravo, 

ninguem respeitava horario. Eu dizia: "Da Boca do Lixo voces podem falar o que 

quiserem, mas Ia se respeitava diretor, Ia se respeitava horario, se respeitava ator. Se 

o produtor marcava 5 horas, ninguem chegava 7 da manha. Era muito profissional". 

Pornochanchada era urn titulo que alguem deu por causa da chanchada, e como a 

gente ficava pelada ficou pornochanchada. 56. No bastidor nao tinha o porno que as 

pessoas imaginavam. Chanchada era. Eu me diverti muito. Na Globo, fazer novela e 

trabalho escravo. Havia tambem o preconceito de determinadas pessoas. Eu vinha da 

pornochanchada, estava com a Playboy nas bancas. Fui a primeira pessoa a esgotar a 

Playboy em 15 dias. Existe preconceito com a pornochanchada ate hoje. As pessoas 

pensam que quando se desligava a camera a cena continuava na realidade. E nao era. 

Voce sabe como funciona cinema. Era beijo tecnico. 

Voce disse que a primeira fifmagem foi um constrangimento. 

constrangimento vai passando? 

E ai? Esse 

Vai, porque af vern a tecnica. Af eu ja me metia na angula~ao de camera, eu queria 

saber tudo, para me proteger. 
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A relar;fio era simu/ada, mas o ator poderia ficar excitado. Nfio precisava amarrar o pau 

com urn esparadrapo? 

A gente ficava pelada. Se ficava de pau duro, azar, mas nao se fazia sexo. Comigo 

nunca rolou. Voce sabe como e cansativo o cinema. Normalmente era num quarto 

fechado. E depois de uma certa epoca e tudo igual, nao tern novidade. Sexo nao tern 

muito pra onde variar. De costa, de frente. Muitas vezes a camera estava em cima de 

mim, eu deitada, fingindo prazer, mas nao tinha ninguem em cima, a nao sera camera 

fechada no meu rosto. Isso era muito comum na pornochanchada. Ficava com o 

camera aqui, o diretor ali, maquiador. Voce vai gozando, vai aumentando, vai 

aumentando e termina. Af faziam a mesma coisa com o cara, invertia a camera: a 

camera embaixo, o cara em cima. Nao tinha segredo. [ ... ] Essa sacanagem que o 

pessoal ve na tela s6 tinha na tela. Na nossa epoca todo mundo era familia, era 

casado, tinha filhos. Nao rolava sacanagem. Indusive porque era muito dificil fazer. As 

cenas de sexo eram muito cansativas. A maquiagem derretia muito por causa da luz. 

Era muito complicado. 

0 pessoal da pareda sofrer muito por nfio ter status, por nfio ter reconhecimento. 

Havia uma preocupar;fio com a mfdia, com a crftica. Voce, pessoalmente, viveu isso? 

Eu ficava chateada se alguem falasse mal da gente, mas naquela epoca a crftica nao 

criticava a gente assim. 

E como Boca do Uxo, voce tomava as dores? 

Eu nao. Nunca tomei dor de ninguem. 

Voce nfio vestia a camisa do filme? 

Nao. Se voce me contrata para fazer urn trabalho, eu vou Ia e fa<;o o trabalho, mas eu 

nunca peguei urn aviao para falar com censor. Isso e problema do produtor, de quem 

investiu dinheiro. 

Masse safsse no jomal que o filme era urn droga, isso nfio te atingia? 
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Eu nao. Os filmes eram muito rusticos, muito simples. Uma camera s6. Filme com 

duas, tres cameras, s6 filme do Khouri. Tres cameras era chique demais. Era uma 

camera na mao, uma ideia na cabe~a, e vamos atras da nossa .grana. Eu sempre fui 

muito pratica. 

Voce nao achava que a imprensa maltratava a Boca. Que se enchessem mais a bola, 

os filmes poderia ter ficado me/hares? 

Na epoca que a gente fazia, a gente nao era maltratada. A gente era reconhecida. 

Come~ou a ficar mais pejorative depois de Coisas er6ticas, do porno mesmo. 

Mas af e o exp/icito. 

Mas todo mundo botou no mesmo saco. Quando alguem fica sabendo que eu fui atriz 

de pornochanchada, a primeira coisa que vern a cabe~a e que eu fiz sexo explfcito. 

Quando uma pessoa me critica, eu sei o que ela esta pensando, eu sei que ela nunca 

viu urn filme meu. Porque se viu nao ia falar que aquilo era porno. Hoje os filmes 

passam em sessao da tarde e ninguem ve de tao ruim que sao. As hist6rias sao 

entrecortadas, nao tern muita 16gica. 

Voce e pe no chao demais, Matilde. Voce, de fato, pensava na epoca: "Que filme 

merda esse que n6s estamos fazendo'? 

Nada do que eu fiz foi merda. Os que eu fiz eram os menos ruins. Tern coisa pier. Eu 

tentava escolher os roteiros melhores, trabalhar com produc;oes boas, tanto que eu 

nunca tive problemas com produtor, nunca tive problemas para receber. Comigo nunca 

aconteceu, porque eu tentava trabalhar com os melhores. Lanc;amento, midia, eu ia a 

tude isso na epoca. Eu me interessava per tude: como e que vai ser lan~ado? Qual e a 

grana? Quem vai dirigir? Quem vai trabalhar comigo? Entao, entrava em barco furado 

quem queria, porque, dependendo de quem ia trabalhar no elenco, sea equipe nao era 

a melhor, ou nao tinha alguns des mel heres, se voce nao tinha urn autor, urn diretor e 

urn produtor born ... Esses ja eram os B. Fiz uns B tambem, per causa de dinheiro, 

mas eu trabalhei mais com a nata. 

Entao havia gente que fazia um bom cinema? 
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Tinha muita gente boa. Era um movimento, havia muitas pessoas de born gosto, s6 

que ninguem sobreviveu. Na hora que acabou a pornochanchada, ninguem mais 

trabalhou. Nao tern ninguem mais no meio. A Aldine nao trabalhou, a Helena nao 

trabalhou, eu fui pro teatro. 

o que aconteceu? 

Uai! N6s nao tinhamos capacidade para fazer mais nada. N6s nascemos naquele 

cinema. Pra provar que era alguma coisa ... A Vera Fischer demorou 20 anos pra provar 

que era boa atriz e mesmo assim hoje ela e taxada de deusa. Ela nao e uma atriz 

como a Fernanda Montenegro, apesar de que a Vera e talentosissima, dentro daquela 

fabrica de pastel que e fazer novela. [ ... ] E muito facil voce ganhar tudo quando esta 

todo mundo a seu favor. A Vera ficou porque tinha talento. Se voce ver ela no come<;o, 

em As femeas, e bern pior do que eu. 

A Helena tern um problema gravfssimo que e a voz. Nao combina com a figura dela. 

Ela sempre foi dublada, por causa da voz infantil dela. Entao ela ja come<;a com uma 

barreira enorme. Ela tambem fez novela do Silvio de Abreu. Ele gostava da gente. Ele 

hoje faz na Globo a mesma coisa que fazia na Boca, com outra embalagem. Essa 

realidade o Silvio de Abreu tern, o Guilherme de Almeida Prado tambem. 

Entao, eu acho que quando voce tern 30, 40 anos, voce tern que ser mais critica. Eu, 

com 30 anos, comecei a me criticar: eu acho que eu posso ser melhor nisso, melhor 

naquilo, procurar um texto melhor. Fui fazer teatro. Diferente de voce pensar: "Eu sou 

a deusa da pornochanchada e daqui ninguem me tira". 

A Helena disse que ela s6 soube o que era uma star quando trabalhou com a Sandra 

Brea. 

A gente era muita despojada sim. A Sandra Brea vinha da linha de show, e diferente. 

N6s nascemos na pornochanchada. Era muito pobre onde a gente trabalhava. A gente 

nao tinha muito parilmetro. A Helena nao quer entregar o ouro mas ela se achava a 

primeira dama do cinema. 56 que a gente nao tinha glamour. Ela tambem era pobre, 

era da zona leste, era tao ignorante como eu de estudo, de informa<;ao. As pessoas do 

meio viam a gente como as "bambambans" porque eramos as protagonistas, as 

estrelas. 
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Voce recebia cartas? 

Isso nao existia. Porque o publico era muito restrito. 0 que os homens escreviam pra 

gente era s6 bobagem, sacanagem. ram mandar pra onde? Eu nunca alimentei ra, 
nunca gostei de dar aut6grafo. Eu ensinei o Oscar [Magrini, meu marido], quando ele 

estava come<;ando a carreira, a ser bern pe no chao, porque hoje voce esta Ia em cima 

e amanha voce nao esta. E para as pessoas que se acham as tais, o tombo e muito 

doido. Eu vi muita gente subir e muita gente descer. Eu nao sei se porque eu vim de 

familia muito pobre, a gente teve que ralar muito na vida, eu nunca me iludi com 

nada. De todo mundo, eu fui a pessoa que mais sucesso tive. Eu posse dizer que eu 

tenho 30 anos de carreira. Ano passado dirigi uma pe<;a de teatro que eu produzi com 

o Oscar Magrini, escrevi urn livre sobre Jesus. Eu estudo o Evangelho ha muitos anos. 

Hoje eu sou evangelica, mas nao sou fanatica. 

0/hando para tn!Js, o que ficou? 

Foi muito gostoso fazer pornochanchada. Era urn trabalho em que a gente ganhava 

dinheiro e se divertia. Nao foi trabalho pesado de forma nenhuma. Nao teve essa 

conota<;ao que as pessoas querem dar. 0 meio era familia. Ninguem queria derrubar o 

outre. Urn ajudava o outre. Tinha essa futriquinha, essa fofoquinha que eu estou te 

falando, mas se voce for ver na televisao e muito pior que isso. A gente viveu anos 

juntos. Era uma convivencia diaria, porque voce fazia urn filme e ficava urn mes junto 

todo dia. Saia daquele filme e entrava em outre, com praticamente as mesmas 

pessoas. A gente viveu urn epoca muito gostosa, apesar de o Brasil estar passando urn 

epoca muito dificil. Mas eu e muitos outros que faziam pornochanchada nao 

percebiamos isso. Eu era ignorante. Eu nao sabia o que realmente estava 

acontecendo no Brasil. Eu vim saber depois. Se eu fosse uma pessoa engajada eu nao 

faria pornochanchada. Na Boca do Lixo se fazia por money. Quem fazia, quem dirigia, 

quem produzia. Nao tinha outra coisa que movimentava. 

Voce acha que foi o sexo explicito que matou a Boca do Lixo? 

Nao. Tudo tern uma epoca. Ela ia acabar de qualquer forma. Foi uma evolu<;ao natural 

para o sexo explicito, pra dali morrer e renascer hoje melhor do que nunca. Essa nova 

gera<;ao de cinema e uma das melhores, na minha opiniao. 0 publico esta indo ao 

cinema, esta-se fazendo muito cinema no Brasil. Cinema de qualidade. 
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Mas a Boca do Lixo podia estar fazendo. Nao necessariamente pomochanchada. Aquele 

modo de produzir poderia ter continuado, ou ter gerado consequencias. 

Hoje existe urn tecnologia que a gente nao tinha. Era muito pobre. Coisa de operario. 

Coisa que hoje ninguem faz. Hoje, ou se faz cinema com dinheiro ou nao se faz. A 

gente fazia cinema sem dinheiro. Os or~amentos daquela epoca, perto de hoje ... A 

gente fazia urn filme com o cache da Vera Fischer hoje. Mas eu acho que o cinema s6 

foi possfvel porque existiu a Boca do Uxo. Tudo e uma evolw;;ao. 

Voce acompanhou a morte da Boca do Lixo? 

Para mim A noite das taras I foi urn divisor de aguas. Com o filme o David comprou 

uma fazenda. 0 filme ficou tres semanas no Maraba, lotando de voltar gente. Ele foi 

lanc;ado em 1981 e o David entao sofreu pressao, porque disseram que ele tinha pago 

a Censura. E af veio o Coisas er6ticas, que a Censura permitiu passar. Entao, nao 

tinha para onde ir. 0 que e que eles vao inventar? Eles vao pegar o mesmo roteiro que 

eu fiz e dar para a Malu Mader? Talvez o publico va ter interesse em ver. Se botar a 

Malu Mader pelada vai vender milhoes. Hoje o publico, para ver pornochanchada, s6 se 

tiver alguem famoso. N6s nao tfnhamos essa fama de televisao. Era urn publico 

restrito. Eles iam ver o filme nao porque tinha a Matilde e a Helena, mas porque tinha 

mulher gostosa pelada. Isso nao volta. Foi urn perfodo. 

Mas a Boca poderia continuar fazendo filmes sem o r6tulo de pornochanchada. 0 

pessoal mais talentoso e aquele pessoal mais novo que estava aparecendo ta/vez 

viessem a fazer um cinema popular... Mas tudo acabou. Voce viu esse esvaziamento? 

Vi. Deu uma certa tristeza. Eu preferi nem ir mais. 0 Tony morreu, o Ody morreu, o 

Manuel Augusto morreu, urn produtor espanhol muito boa gente. Voce via as pessoas 

sem emprego. Foi muito ruim. Eu fui para o teatro. 

Alguns filmes foram deliciosos de fazer - a grande maioria, nao todos. Mas depois 

comec;ou a pesar, porque af voce tern que provar, escolher melhor o texto. Ficou mais 

dificil. Eu tenho 6timas lembran~as. Entao, foi uma epoca boa, mas querer dar uma 

conota~ao artfstica, isso nao tern tanto assim. Era uma epoca mediocre do Brasil. N6s 

eramos medfocres. 0 Brasil era mediocre. Eu posso estar enganada, mas a maioria 

nao se levava a serio nao. A gente fazia porque gostava, fazia pelo dinheiro. 
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Mas deve ser bom se verna tela, atuando. Um prazer fntimo. 

Sabe quais sao os filmes que eu vi? Cangaceiras er6ticas eu vi na televisao. 0 

poderoso machao eu vi porque foi o primeiro. Cada um da o que tem eu adore. Ja nao 

se faz amor como antigamente eu adore, fui na estreia. Bacalhau eu adore. Emanuelle 

Tropical eu fui na estreia, era urn born papel. 0 incesto eu vi na televisao. As 

intimidades de Analu e Fernanda eu nao lembro. Orgia das taras eu nunca vi. As taras 

de todos nos eu adore. Nao tern sacanagem esse filme. [Eu fa<;o urn episodic, "0 uso 

pratico dos pes"]. E a historia de uma mulher que vai comprar urn sapato. 0 ator- urn 

cara que da aula na EAD - me segue o filme inteiro. A gente transa no final. E uma 

historia muito interessante. Adorei fazer, adore ver. Ache o acabamento maravilhoso. 

Gosto de me ver. 

Pecado original adore o meu episodic. E engrac;ado, voce ri bastante. Tudo na cama eu 

fiz, foi produc;ao do Carlos Duque. Deu dinheiro pra cacete esse filme. Era eu e o Enio 

Gonc;alves, que fazia o meu noivo. 

Corpo e alma de mulher e urn filme do David em que eu fiz uma participac;ao muito 

pequena, mas eu nao vi o filme pronto. 

Como salvar o meu casamento e do Alberto Salva, urn diretor do Rio de Janeiro. Uma 

delfcia. Amo o filme. Fiz com o Carlos Capelleti. Ficou Sex shop? Ele deve ter side 

lanc;ado em 1983, mas eu fiz em 1980. 

Foi antes de Amor, estranho amor. Flor do desejo eu fiz depois. Em A dama do Cine 

Xangai eu entre muda e saio calada. E participa<;ao afetiva. 0 Guilherme disse que eu 

sou pe de coelho. No Perfume de Gardenia o Guilherme escreveu urn papel pra mim -

a Odete Vargas, que era uma atriz da Boca - que a Betty Faria acabou fazendo, 

ganhou ate urn premio no Festival de Brasflia, mas eu estava gravida em 1990. 0 

protagonista era o Jose Mayer. Ele estava fazendo novela e o Guilherme teve que adiar 

o filme. Mas ai eu ja estava com seis meses de gravidez e nao pude fazer o papel, 

porque tinha que fazer uma cena de sexo, era urn filme dentro do filme. Ele acabou 

fazendo urn personagem pra mim so para registrar a minha barriga de gravida. E fiz 

tambem A hora magica, em que eu sou uma cantora. A mulher dele me dubla. Eu so 

podia filmar fim de semana e a noite, porque a Isabella, minha filha, era pequena 

ainda. 

0 ambiente era machista? A mulher era vista como secundaria? 
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Nao. Os filmes eram machistas, o Brasil era machista - e machista ate hoje -, mas no 

trabalho nao, porque todo mundo dependia da gente. Eles sabiam que se nao tivesse 

a estrela nao tinha filme. Nos eramos respeitadas. Eu acho que a Globe maltrata muito 

mais o seu cast do que na nossa epoca. A gente era uma familia. Acho muito dlficil 

voce achar alguem que viveu esses dez anos na Boca do Uxo que possa falar mal. 

Havia as suas transinhas, mas era tudo mais discreto. Hoje vai tudo para as revistas. 

Nao tinha essa midia em cima. Era tudo diferente. Os cases eram escondidos, porque a 

maioria era casada. De mim, se alguem falar eu processo. 0 unico que falou foi o 

Claudio Cunha e foi decretada a prisao dele. Ele deu uma entrevista em 1991, eu 

tinha acabado de dar a luz, dizendo que muitas mulheres ele lan~ou e comeu todas, 

inclusive eu. E botaram uma foto minha de cena de filme. Eu fui a unica que processei 

ele. Quem ele comeu eu nao sei, mas o Claudio Cunha nem me cantou. As pessoas 

nao podem sair impunemente falando. Fiquei multo indignada. 

Naquele seu depoimento ao MIS voce tambem falou que achava tudo mediocre? 

A mesma coisa. Isso ha mais de dez anos. 

Voce tinha consciencia disso, naquela epoca? 

A gente debochava dlsso. 

0 publico estava sendo enganado. 

Mas o publico que via pomochanchada era o "ze mane". Ele ia ver sexo. Eu acho que 

e o mesmo publico que hoje entra nas casas de striptease. Era urn publico sofrido, 

desempregados. Homem bern realizado nao via. Dava ate medo. 0 publico tinha cara 

de bandido. 0 que me incomodou foi esses homens irem ao cinema bater punheta. 

Que tipo de homem eu estou incentivando? Ele tern mais que ter uma mulher, ter 

sexo com essa mulher. 

Esses filmes movlmentavam multo dlnhelro no Brasil lntelro. Mas foi uma epoca. 

Impossivel a pornochanchada fazer sucesso hoje, senao ela estava fazendo sucesso na 

TV. 

Mas existem pomochanchadas interessantes. 
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Tern, as do Rio. 0 acabamento era melhor, a hist6ria era melhor. Sao Paulo tern 

poucas. o homem de Itu era melhor. Mulher objeto, que ja foi em 1980, a Helena ja 

estava gravida. A do Silvio era interessante, mas voce nao rotula como 

pornochanchada. 

Mas ninguem fazia movimento naquela epoca. A pornochanchada virou 

pornochanchada depois que acabou. A pornochanchada existiu s6 porque era urn 

periodo dificil no Brasil. Eles permitiam uma valvula de escape. Na minha opiniao era 

isso, porque no ritmo que estava o Brasil ... E grotesco eles permitirem aquilo e nao 

deixarem Roda viva, do Chico Buarque, ser encenada no teatro. Era muito grotesco o 

que a gente fazia para a Censura liberar, se fosse pela moral e bons costumes. Eles 

sabiam o que era born para o povo. Como o jogo do bicho, a droga. Era uma droga. 

Nao representou outra coisa. 

Meu primeiro nu frontal foi no filme Cada um da o que tem do Silvio de Abreu, que era 

com o Ewerton de Castro, que fazia urn seminarista. Eu venho num corredor bebada, 

tirando a roupa, e a Censura cortou a cena inteira, porque eu estava nua de frente. 

Nao tinha sexo, nao tinha nada. Foi em 1976, 1977. Interessante, ne? 0 que faz voce 

censurar urn filme que tern simulac;ao de sexo. Veja s6: nao cortava eu assediando 

urn rapaz que ia para urn seminario e me cortava atravessando urn corredor porque 

aparecem OS pentelhos. A[ e que eu te digo: nao e mediocre? Entao, nao dava para 

querer levar a serio essa epoca do cinema. 

Foi uma diversao saudavel. E todo mundo ganhou sua grana. 

Qual era a sua turma Ia? Voce foi comadre de afguem? 

Eu nunca tive panela na minha vida. No meio artistico ninguem e amigo de ninguem. 

Pouqufssimos. 0 Guilherme, com quem eu mantenho a amizade ate hoje. 0 David 

Cardoso, quando eu encontro, e 6timo. Conheci todos os filhos dele. Carreguei eles 

no colo. Adora ver ele grandes. Minha amiga e a Sonia Lima, mas eu nao sou comadre 

dela. A Helena, a gente perdeu muito contato. A Aldine eu encontro num programa 

ou outre. Eu vi a Aldine ha dois ou tres anos. A gente fez o Programa Uvre, sobre 

mulheres que tinham posado nua. Ela nao envelhece, esta sempre igual. Mas fora isso 

nao tern. 0 artista e nomade, cigano. Urn dia voce mora no Rio, outre mora em Sao 

Paulo. Muito complicado. 

A gente nao fazia tipo - hoje se faz muito tipo. A gente era a gente, nao tinha essa 

conotac;ao de glamour. A Claudete Joubert era a unica. A gente ria. Eu, a Aldine, a 
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Helena, a gente nao tinha isso nao. A Aldine sempre foi uma gracinha. sempre se 

vestiu melhor, tinha mais classe, fazia filmes mais intelectuais, foi casada com o Jean 

Garret. A Helena era multo fechada, nao sei se ainda e. 

E os atores? Nenhum deles ganhou proje(;f!IO. 

0 homem era coadjuvante mesmo, apesar de o filme ser machista. [ ... ] Mais urn 

motivo para dizer que a pornochanchada era a explorac;;ao do sexo pelo sexo. Nao se 

tinha preocupac;;ao com a formac;;ao de atores. Porque ator nao vendia. Mas como era 

pornochanchada precisavam do homem. 

E a censura? 

Eu sempre digo que os censores iam 1<3 na filmagem s6 para ver mulher pelada. 

Eles iam na fi/magem? Eu sabia que e/es iam na moviola, na montagem. 

Eles censuravam o texto antes. Eu nao sei se eles iam Ia [na filmagem] pra conferir 

ou se os produtores chamavam. Pra mim, se tinha dez ou onze [pessoas no set] tanto 

fazia. Porque uma pessoa que para fazer esse tipo de filme, nao podia se incomodar, 

se nao era melhor nao fazer. A Helena botava todo mundo pra fora da filmagem. Eu 

acho uma frescura. Eu ja ficava pelada pra cima e pra baixo, ninguem gostava mais 

de me ver. Eu acho que a pornochanchada foi a coisa proibida. Quando o filrne ficava 

preso, ai mesmo e que todo mundo queria ver, e fazia sucesso. E era uma bobagem. 

Uma coisa ingenua. 0 publico da pornochanchada e diferente do publico que hoje vai 

ver Carlota Joaquina. 

Mas o "aprendizado" que e/e queria da pomochanchada, hoje, ele ve em outro Iugar. 

E engrac;;ado a gente falar disso. Esta tao distante pra mim, tao Ionge. 56 quem e 
muito ligado em cinema, faz algum tipo de trabalho e que me procura, porque o 

publico nao lembra. As mulheres na minha faixa de idade, 45, SO anos, lembram de 

mim do Silvio Santos. Os homens, urn ou outro, falam: "Vi seus filmes". Geralmente 

ja e urn senhor. Eram sempre os mesmos que estavam no cinema, eram os 

"punheteiros", como a gente chamava. 0 cara que ia ver o meu filme, ia ver o da 

Helena, ia ver ode outro. Quem nao gostava de pornochanchada nao ia ver nenhuma. 
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A Boca movimentou muita grana, ocupou espa(;os de exibi!;iiO. Muitos fi/mes, deu 

emprego a muita gente... Niio podia acabar assim: "Corta! Acabou." 

Mas foi assim que aconteceu. Quando a Censura come~ou a abrir, quando as pessoas 

come~aram a ter acesso a outras coisas, o povo come~ou a ir para a faculdade ... 

Voce fez um programa de entrevistas dentro do programa do Goulart de Andrade, niio? 

De mar~o a novembro de 1988. Era exibido no SBT. 0 Goulart me deu meia hera do 

programa dele, mas ele nao tinha custo nenhum. Eu fazia no meu cenario no TBC, 

onde eu produzia uma pe~a. Chamava-se Intimidades - esse programa, que eu escrevi 

em 1979, mostrei para o Silvio Santos, pensando que ele ia achar que eu era louca. Ai 

o Goulart gostou e me botou no ar em 1988. Eu entrevistava na cama de baby doll e a 

pessoa vinha como eta queria. Entrevistei o Fausto Silva, o Osmar Santos, Chiquinho 

Scarpa. 

Eu sempre fui contra o sistema, sempre fui adiante do meu tempo. Hoje todo mundo 

fica pelado e eu nao fico. Nao tern mais gra~a. Sempre sofri muito per isso, porque 

voce e sempre criticada per aquilo que e novo. Se eu fosse dar bola para critica eu nao 

saia de casa. [ ... ] 

Por que voce parou? 

Eu ainda fa~o uma ou outra produ~ao de teatro, mas hoje eu nao trabalho como antes. 

Hoje eu sou dona de casa, sou esposa, mae. Hoje eu tenho esse vidao. Tenho marido 

que trabalha. Minha vida esta muito boa. Eu estou aposentada mesmo, pelo INSS. Eu 

comecei com 14 anos. Ganho 463 reais per mes, mas e meu. Sou aposentada ha 

quatro anos. [ ... ] 

· Hoje eu cansei. Tambem, se voce reparar, nao tern mais papel para mulheres depois 

des 40. Com 50, entao. Eu nao pretendo voltar. Mas eu nao tenho bola de crista!. Eu 

tenho mais de 40 filmes no curricula, 20 anos de televisao, 15 anos de teatro, como 

produtora. Tenho uma hist6ria boa, nao? Eu curti. Esta na hera de parar. 

Atibaia (SP), 9 de novembro de 2001. 
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Ozualdo Candeias 

De modo geral, voce nega a existencia de um cinema da Boca do Uxo, ou da rua do Triunfo, 

como uma coisa s6, como uma entidade ... 

Eu sempre achei o cinema da Boca do Lixo uma unidade. Nao tern essa fragmentac;;ao. 0 

que ele tinha, no comec;;o, e que pintou um tipo de cinema, que seriam os marginais, e 

esses marginais, depois das primeiras fitas, se alinharam com qualquer tipo de cinema. 

voce pode ver o Carlao [Reichenbach], que continua fazendo. Ate certo ponte, quem ficou 

com tematicas marginais fui eu. As outras propostas da Boca do Lixo eram de fitas 

comerciais. Claro que umas eram mais bem-feitas, outras eram mais isto e aquilo. Mas nao 

tern essa fragmentac;;ao que voce fa lou. 

voce se preocupou em documentar a vida da Boca fotografando. Por que? 

Eu sempre achei o cinema da Boca do Lixo a coisa mais importante do cinema brasileiro. 

Nunca, no cinema brasileiro, o capital privado fez cern fitas por ano. 

0 cinema brasileiro nao tinha, por exemplo, propostas culturais. Era um cinema de 

imitac;;ao. E, imitado por gente sem muita competencia, a imitac;;ao nao podia ser grande 

coisa. Mas criou a pornochanchada, que a imprensa resolveu chutar e avacalhar, mas que 

foi um cinema que deu um lucre tremendo, porque tern uma motivac;;ao erotica. Mas qual o 

cinema cuja motivac;;ao nao e erotica? Quem e que ensinou a beijar ou a encoxar? A trepada 

de faz de conta, aquela que o cara beija, o casal deita no chao, se a onda bate no rochedo e 

porque a trepada esta quente, se mostra os passarinhos voando e porque o negocio ainda 

esta devagar? Foi o cinema americano, nao e? Tudo e a maneira de apresentar. 

Porque no mundo todo ... Bern, vamos deixar o mundo pra Ia. Uma das coisas mais 

importantes do homem e exatamente o sexual. Porque a natureza resolveu fazer uma 

chantagem com todas as especies. Entao, o que ela fez? Fez o namoro, fez a trepada 

muito boa. E e a coisa mais importante que tern ate hoje. Pode ver que tudo roda em torno 

disso ate hoje. Pega os grandes romances, os grandes filmes, o que eles sao? Ate para o 

naufragio do Titanic inventaram que havia aquele puta romance Ia dentro. 

Agora, fica todo mundo querendo pichar a Boca do Uxo. 0 que me aborreceu, e eu acho isto 

idiota, e [achar] que Ia so se fazia fitas eroticas. Ora, aquele porno, que chamam de porno 

no comec;;o, Ia pela Europa os homens ja trepavam sem cueca. Aqui no Brasil ainda usavam 
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cueca. Tanto que os italianos gozavam disso pra burro. Ate o dia em que os militares 

resolveram abrir mao do espa<;o para o porno. Raffaelle Rossi fez o primeiro porno dele. 

Explfcito mesmo. 0 que muita gente confunde com pornochanchada, o que nao e. 

Entao, e isto que eu acho e que estou colocando neste livro, neste album, ou seja Ia o que 

eu estou fazendo 1
• Eu tento explicar estas coisas todas. 0 que aconteceu na Boca, e no 

cinema brasileiro, e que quando aquelas tematicas, aquele tema que estava dando dinheiro 

cansou, ninguem teve inteligencia para arrumar outro. Outros cinemas conseguiram fazer, 

mas nao vamos comparar este cinema brasileiro com o cinema americana. [ ... ] 0 cinema 

americana ja domina 70% do espa<;o frances, 75% do italiano, e vai por ai afora. 

Hoje? 

Hoje. Esta fragilidade, a bern da verdade, nao e s6 nossa. E o poderio americana. No 

memento em que pintou a possibilidade, ele soube tomar conta, exercer a hegemonia 

economicas, belica e cultural. 

0/hando para tras, o que ficou da experiencia na Boca do Lixo? 

Eu nao estava Ia por amor, nem por porra nenhuma. Eu tinha que trabalhar e eu queria 

fazer cinema. Fiz o cinema que achei que tinha importancia, senao nao teria feito. Deixei de 

fazer mais de dez filmes porque as propostas eram, na minha opiniao, bobas. Nao tenho 

nada do que me queixar. Nao ganhei praticamente nada. Quase toda fita que eu fiz e 

produ<;ao minha. Produ<;ao, dire<;ao, roteiro etc. 

Essa questao da marca pessoal, da autoria, e de fato muito presente no seu cinema. 

E a minha maneira de fazer. Eu sou godardiano nesse sentido. Acho que Godard foi o 

grande cara do cinema por isto. Foi o cara que deu uma personalidade a urn tipo de cinema, 

que rompeu com aquela grande besteira de Hollywood: final feliz, tudo arrumadinho e tudo 

mais. Ninguem saca muito isso, nao e? E isso me pegou em cheio. Era o que eu pensava. 

Pra rnim, o grande cara e o Godard. 

Voce tem a/gum metoda? Ensaia muito, improvisa? Enfim, uma maneira de trabalhar? 

1 livro de fotos que Candeias iria publicar, meses depois da entrevista. 
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Primeira coisa: eu tenho de achar que devo fazer a fita. Naturalmente, eu fa~o um roteiro, 

para buscar recursos. Depois os roteiros nao vao nem passear na filmagem. 

Eu nunca usei roteiro em filmagem nenhuma. Nao levo absolutamente nada e nao me 

interessa. E quando alguem pede o roteiro eu falo: "Voce le, mas nao leve a serio." 

Como e que a equipe, o e/enco ... 

Eu digo na hora o que eles tem que fazer e sempre deu certo. 

E os atores? 

E tudo inventado na hora. Tudo e quase improvise. Eu tenho um problema com o biotipo. 

Quando eu quero um personagem, o ator tem que parecer com ele. Essa e uma coisa 

importante. Quando eu levei o Almir Sater para fazer um papel em Betas da Billings, nao 

era porque ele era o Almir- primeiro porque eu nao tinha dinheiro para paga-lo -, mas 

porque ele era o tipo. Ele era realmente o tipo e era bom ator, muito melhor do que eu 

havia pensado. 0 Mario Benvenuti, que faz um pseudo-empresario que vendia pamonha, 

[tambem foi escolhido] porque era o biotipo. 

Eu vou dar um exemplo meio boc6. A gente estava nas ruinas de uma mansao. Eu falei 

para o Almir: "Voce entra aqui e olha." Ele deveria entrar junto com outro personagem que 

ia dizer que aquela era a casa de campo da familia dele - era uma rufna. Entao, ele entra, 

olha, olha, e diz: "Isto e que e saber morar!" Nao era para ele falar porra nenhuma, mas eu 

ouvi e disse: "Vai repetir porque eu gostei." E a maneira que eu dirijo. Por exemplo, numa 

cena que tenha vinte dialogos, com cinco ou seis tomadas, eu armo de um jeito, eu filmo de 

uma forma que nao precisa tanto dialogo nem tantas tomadas. 

Voce nao acha que o sexo exp/fcito desorganizou o cinema brasileiro? 

Nao. Foi um outro memento do cinema, que enricou outros caras e se exauriu. 56 isso. 0 

sexo explfcito existiu, enquanto ele trazia uma informa~ao erotica, sado-er6tica ou o diabo 

que fosse. Primeiro porque ninguem, antes do filme de sexo explfcito - e esse e um dos 

valores dele -, sabia bem como fazer, como trepar. Quem chupava ou dava o rabo ... era 

um crime desgra~ado. Com o sexo explfcito isto se tomou um pouco normal, porque esses 

comportamentos eram intrinsecos de determinadas personalidades. Quando isso foi mais ou 
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menos liberado, por causa desse cinema, deixou de haver um bocado de gente bloqueada. 

Hoje voce pega uma menina de 18, 19 anos, vai dar uma trepada com ela, ela te da 

quinhentas li~:oes. Coisa que, antes disso, nao havia. Eu estou falando da importancia dele, 

ne? Importancia para a libera~:ao. 

Eu pergunto sobre a colisao do sexo explfcito com a pornochanchada. Quem e que vai 

querer ver pornochanchada se pode ver sexo explfcito? 

Nao, ele nao colidiu com nada. Por exemplo, um cara era casado. 0 cara tinha um pintinho 

assim [pequeno], a mulher achava que todo mundo tinha um pintinho assim, ou assim 

[grande]. Isso [- os filmes hardcore -] trouxe uma informa~ao que alargou um pouco a 

mente das pessoas. Essa e uma coisa. A pornochanchada come~ou a cansar como filao e os 

produtores nao tiveram competencia de se reciclar. E esse cinema come~ou a afundar. 

Mas, antes disso, em 1975, Jack Valenti2 veio ao Brasil e avisou ao Estado, ou ao governo 

brasileiro, que se nao diminuissem os dias de obrigatoriedade, se nao proibissem a exibi~ao 

de filmes brasileiros em cinemas que ja haviam cumprido a lei, eles nao iam mais comprar 

sapato, soja etc. Mas acontece que o cinema ja estava tambem meio decadente. Ele nao foi 

reciclado. Por exemplo, quando eu fiz Meu nome e Tonho, o bang-bang ja estava no fim. 

[ ... ] Entao, sao ciclos. E a pornochanchada foi um ciclo. E depois acabou e ninguem 

renovou. Acabou. 

Veja bem, tem tres movimentos af: (1) no fim dos anos 80 a Embra estava agonizando; (2) 

a pornochanchada, como filao, estava esgotado; (3) o cinema da Boca nao precisava de 

dinheiro do Estado. Porque a Boca nao sobreviveu? 

Precisava competencia, o que nao teve. Agora, s6 competencia, sem uma atitude do Estado 

frente a um poderio como esse do [cinema] america no, vai pra merda do mesmo jeito. 

A Boca s6 fez o que fez, s6 cativou um publico, porque havia trinta anos de trabalho da 

classe - de 1930 a 1960 - criando leis. Essas leis e que tornaram possfvel esse cinema da 

Boca. Este e que o problema. 56 teve um cara que teve coragem de falar isso, o [Hector] 

Babenco. 0 segundo sou eu. Eu ate nao gosto multo dele. Ele disse: "0 unico governo que 

teve coragem de enfrentar os Estados Unidos e estabelecer e defender um espa~o para o 

2 Jack Valenti foi representante ("embaixador'') da Motion Pictures of America no Brasil. 
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cinema brasileiro foram os militares, em quem voces ficam metendo o pau." E foi verdade, 

m\? Porque, naquele tempo, ou o cinema cumpria a lei ou fechava e pegava uma multa. 

Quando os militares chegaram ja tinha a lei [de protec;ao de mercado]. Em 1964 os 

militares tomaram o poder. Em 1966 eles fundaram o INC. Pela primeira vez foi criada uma 

autoridade de cinema no Brasil. Voce queria saber alguma coisa, procurava o INC. E passou 

a fiscalizar o cinema na realidade. Foi quando todo mundo comec;ou a cumprir a lei. Porque 

a lei ja existia. Quando foi criada a Embrafilme, havia muito mais condic;oes ainda de 

defender esse mercado. E eta defendeu naquele memento. Alguem queria ir a urn festival 

ou qualquer outra coisa, ia na Embrafilme e resolvia tude. Hoje, por exemplo, eu tenho tres 

fitas, mas pra eu dizer que sao minhas eu tenho de pegar o contrato do governo do Estado 

e da Embra, senao ninguem sabe que elas sao minhas. Porque nao existe absolutamente 

nada [que de referencias ]. 

Nos anos 70 havia a garantia de exibk;ao. A Embrafilme acabou, pra va/er, no Governo 

Col/or, em 1991. 

Nao, nao. A obrigatoriedade acabou muito antes. Quando o Jack Valenti esteve aqui o 

governo comec;ou a ficar amedrontado e, na minha opiniao, comec;ou a abrir as pernas. Ele 

diminuiu de 114 para 80 dias a lei de Obrigatoriedade. 56 af, voce ve quanto caiu o 

mercado. 

Por que a Boca nao superou a crise da pornochanchada? 

Nao mistura isso. Porque antes da Boca do Uxo nao havia cinema no Brasil. Nao tinha 

absolutamente nada. 

Ela morre com a pornochanchada? 

A Boca do Uxo se fixou com a pornochanchada e morreu por falta dela. Porque a 

pornochanchada can sou. E ela se fudeu por causa do sucesso que fez. Jack Valenti veio com 

status diplomatico ameac;ar o cinema brasileiro aqui. Foi a pornochanchada que criou esse 

problema. Tinham que dar uma porrada na cabec;a dela. E deram. 

Mas a porrada nao foi a entrada do sexo explfcito? 
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Nao, isso e coisa de idiota. Quem pensa isso? 56 tem um cara que queria acabar com a 

pornochanchada, nao s6 com a pornochanchada, mas com o cinema brasileiro como um 

todo. Alem da pornochanchada, da Boca, havia o cinema do pessoal do Rio de Janeiro, que 

foi o melhor cinema que o Brasil teve ate hoje, que levou o cinema brasileiro para o 

exterior. Agora, a pornochanchada foi muito vendida para paises orientals e sul-americanos. 

Mas o importante era o mercado aqui dentro. 

Primeira coisa: a pomochanchada come~ou a cansar. Segunda coisa: veio o cara e disse: 

"passa menos filmes brasileiros". Terceiro: a Embrafilme, com a amea~ do Tiozao 

americana, come~ou a relaxar na fiscaliza~ao e ninguem mais cumpria a lei. 0 exibidor nao 

exibia e multo menos co-produzia. Nao cumprindo a lei, nao co-produzindo, foi pra merda. 

Agora, o filme pornografico, quando veio, em 1980 e tal ... Os caras fizeram alguns, 

gastaram 100 mil para fazer uma fita porno muito boa. 0 Augusto Sobrado gastou 300 mil 

mas ganhou muito dinheiro Ia fora com esse filme. Ha quinze anos atras estavam fazendo 

filme porno com 15 mil e nao dava nada, absolutamente mais nada. ( ... ) 

0 que e clare e que o porno precisava de espa~o, como todas, digamos, revolu~oes socials e 

politicas que tiveram na Europa, ele entrou aqui. 0 porno, quando entrou aqui, ja existia ha 

20 a nos na Europa -e nos Estados Unidos. A Boca do Lixo tinha 50 diretores, dos quais cinco 

ou seis fizeram porno. o resto nunca fez porno. 

Porque o Augusto Sobrado, o Galante, o David Cardoso nao continuaram produzindo? 

Porque nao dava mais nada. 0 David, louco por dinheiro, tentou fazer porno e se fudeu, 

parou. 

Mas, e outro tipo de filme? 

Nao tinha mais obrigatoriedade. Ninguem mais respeitava. Nao havia exibi~ao. ( ... ) Eu ja 

falei isso dez vezes, agora pouco, ( ... ) Depois que o Jack Valenti veio e amea~ou: 

"Diminuam a obrigatoriedade. Nao quero que passem isso". E particularmente deve ter feito 

acertos. 

0 explicito nao teve censura. As fitas que romperam este tabu foram aquela do japones 

[Nagisa Oshima, 0 imperio dos sentidos] e o Caligula. Quando eles passaram, porque 

disseram que era fita de arte, o Raffaelle Rossi fez um porno [Coisas er6ticas] mas nao 
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conseguiu passar. Ai ele arrumou dois advogados e jogou em cima. A Censura entao abriu 

as pernas e ele conseguiu passar. 

Como era aquela hierarquia [da Boca] que voce fa/ou? 

Era a categoria dos diretores. Aquele que foi gestado, parido e solado na Boca. Solar e 
linguagem de avia~ao. E quando o cara treinou bastante e vai embora voando sozinho. Em 

frances e Iacher. 

Voce acha que existe uma gera,;ao formada na Boca? 

Tern urn monte de gente. 0 Tony Vieira foi gestado, parido e solado na Boca. 

Voce gosta do cinema do Tony Vieira? 

Eu gosto de qualquer cinema que tern Ia. Urn cinema que tinha publico. Urn cinema idiota, 

que nao serve para praticamente nada, mas tinha uma coisa de born: segurava urn dinheiro 

que nao ia embora daqui e muita gente vivia deste trocado. Isto, do ponto de vista social e 

sindical, ja e importante. E eu sou meio social e meio sindicalista. Isto e importante. Tinha 

uns caras que pagavam mal para burro. 0 Galante era o pior cara pra pagar, era urn 

desastre. Mas estes caras tin ham esta qualidade. 

A fita do Tony era urn bang-bang. Ele e do tipo mobralico: o Brasil faz fronteira com o 

Mexico e por af a fora. 

Do cinema de quem voce gostava? 

Tern o callegaro, tern o Carlao. 

Eo cinema do Jean Garret? Voce classifica como? 

E urn cara que queria ser urn Khouri. Era ele e o Fauzi Mansur. 

0 modelo era o Khouri? 
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0 referencial era. Todo mundo tinha referencial. 0 referencial era o Khouri, porque todo 

mundo falava bem do Khouri. 0 Khouri tinha uma certa ilustra~ao, uma certa "letracidade". 

Eu particularmente nao gosto do cinema do Khouri, nunca gostei. 

Voce acha um cinema afetado? 

Nao, nao e nao. Eu nao vou tentar explicar porque e bobagem. Eu acho que ele e necessaria 

de ser feito, porque o cinema e composto de todas essas coisas, nao e s6 do meu, nao e s6 

do Carlao, nao e s6 do Ruy Guerra, nao e s6 do Caca. Ele tem que existir nessa diversidade. 

Af e que ele e importante. Senao ele nao teria esse publico. Agora, a Boca do Lixo era o 

que era, dentro do cinema brasileiro. Tanto que 95% dos filmes da Boca eram 

popularescos mesmo. 

Voce acha que era um cinema popular? 

Era. A proposta toda era. 95% popular. Ninguem estava a fim de outra coisa. Agora, por 

alguma razao, pintou uns caras que tentaram propostas. 

Melhorar a qua/ida de dos filmes ... 

Eu tambem acho que esse neg6cio de qualidade e meio besteira, sabe? Eu acho que o que 

e muito bom e proposta. 0 dificil e proposta. Qualidade, voce pega uma equipe muito boa, 

muito dinheiro, af voce faz um filme com qualidade. Agora, se nao tiver uma proposta pode 

virar uma merda, sa be? Eu acho isso. Eu sou meio radical nisso. 

Eu li uma entrevista do Ody, de 1982, em que ele dizia que na Boca s6 sobreviveriam os 

profissionais - quem tinha talento, competencia e quem se capitalizou. 

Olha, filmes feitos tipo pega daqui, pega dali, foram muito poucos. 85% eram conscientes. 

Um cinema consciente. Era industria. Agora, teve coisas do tipo do Faissal, que foi vender 

queijo e rapadura no Soberano e saiu de Ia com um roteiro debaixo do bra~o. Investiu 

porque queria comer a estrela e perdeu tudo. E eu ainda fui trabalhar para ele uma semana 

porque pensei que ele ainda tivesse rapadura e queijo pra vender, mas ele nao tinha mais 

nada e nao me pagou. 
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Tern o caso do Tony Vieira ... Ele tinha dinheiro para fazer, mas nao foi com dinheirinho dele 

nao. Foi com o dinheiro do Comendador [Francisco Soares]. 0 Comendador e que financiou 

ele. 

0 Tony foi ator de uma fita do [Edward] Freund, que trouxe o Comendador para o cinema. 

0 Comendador era urn cara que tinha dinheiro, era dono de uma industria de material 

ferrovi<kio. Tinha dinheiro e gostava de mulher pra caramba. Era urn cara pequenininho, 

que mandou encher o pinto de silicone. Quando alguem nao acreditava ele mostrava: "Ta 

aqui, porra! Voces nao querem ver." 

0 Tony fez aquele papel. 0 Comendador encostou nele e falou: "Vamos produzir uma fita. 

Voce dirige?" 0 Tony respondeu: "Eu dirijo." Era para o Freund dirigir, mas o Comendador 

tinha brigade como Freund. 

E deu certo a fita. Deu muito dinheiro. 0 Tony encheu o Comendador de mulher - urn 

monte delas - e fez cinema ate o fim da vida. 

Quem e este Freund, que aparece no come!;O da Boca? Eu procurei informa!;fio sobre ele e 

nao consegui. Nem dele nem do Roberto Mauro. 

Nao tern a menor importancia nenhum dos dois. Este cara, o Freund, nao era da Boca nao. 

Em meados de 1950 ele come\;OU a dirigir uma fita em Campinas chamada Santo Antonio e 

a vaca. Ele fazia televisao tam bern e era urn pe no saco. Quando eu parava na Costa do Sol, 

ele come\;ava a falar de cinema. Eu dizia: "Voce nao entende nada disso, vai encher o saco 

de outro." Nem eu tinha feito filme ainda. Mas em determinado memento, depois que a 

Boca surgiu, ele pintou Ia e resolveu fazer esta fita com o Comendador (e com o Tony). Ele 

era polones e era urn cara letrado. Mas era muito ruim para dirigir. E metido a fot6grafo 

tam bern. 

Mas ele conseguiu fazer as fitas com o Tony, e depois ele fez uma com o David cardoso 

como ator principal - Meu nome e Trindad -, porque na epoca ainda havia uns respingos de 

bang-bang, principalmente o italiano, os Trinitys e tal. 

PORTIOU (entrada sem claquete, por licen\;a poetica) - Inclusive [neste filme] tern 

uma hist6ria fantastica com o [Carlos] Bucka, que era aquele ator muito gordo. Ele 

teve que montar num cavalo e o cavalo arriou, caiu. Em vez de o Freund usar esta 

cena no filme, com o Bucka levantando o cavalo nas costas, ele cortou tudo e jogou 

fora. E af todo mundo falou: "Voce tern que usar isto." Era uma comedia, tinha que 

aproveitar. 
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o Freund e isso! Morreu do cora~ao faz uns vinte anos. 0 Bucka tambem ja morreu... E, ja 

temos nossos mortos. 

o que voce acha do Ody Fraga? 

0 Ody veio de Santa Catarina. Ele esteve no Rio com teatro. Depois veio pra Sao Paulo e 

foi pra TV Cultura. E emplacou na TV. Eu o conheci quando ele andou metido Ia em Sao 

Joao da Boa Vista com o filme 0 cabeleira. Eu gosto muito dele. 

E essa figura, Nelson Teixeira Mendes, produtor de 0 cabeleira, que tambem aparece no 

cem3rio da Boca nos primeiros tempos?. 

Ele e do interior. Produzia Ia, depois foi pra Sao Paulo. Eu fiz o roteiro de 0 cabe/eira. Foi o 

Ody quem me apresentou a ele. Depois eu nao quis dirigir o filme porque ele queria que eu 

trabalhasse com o Milton Amaral e a Marlene Fran~a. 

Quem dirigiu foi o Milton Amaral? 

Foi o Milton Amaral quem dirigiu, por causa da Marlene Fran~a. Diziam que a Marlene 

Fran~a dava pra todo mundo e ele cismou que tinha que comer. E resolveu fazer co

produ~ao. Mas o fato e que ele nao comeu. 

0 Nelson Teixeira Mendes tinha neg6cios com gas, tinha dinheiro. A famflia tambem. 

Compraram a~oes da Supergasbras e ficou todo mundo rico. E ele resolveu ser produtor 

de cinema. Depois abriu escrit6rio na Boca. Esta hist6ria eu conhe<;o bern porque eu andei 

viajando com ele um tempo. Quem fez a produ~ao e o roteiro de 0 cabe/eira fui eu. Ele 

resolveu investir em cinema e s6 com o [Jose] Mojica [Marins] ele fez uns dez filmes. Era 

metido a dirigir tambem. 

0 pior e que o Mojica gosta de jogar baralho. Ele trabalhava com o Nelson e jogava tudo. 

Ele tirava do ordenado dele e jogava. Como o Nelson tinha dinheiro - jogava alto nas 

lotecas - ganhava. Quando acabava a fita, o Mojica nao tinha mais nada. 0 Nelson era 

muito miseravel. 

E de repente e/e parou de produzir? 
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Ele ficou com tres fitas inacabadas. Af entra outra vez o Chico Cavalcanti, que disse que eu 

terminei a fita dele por 5 mil. E o Nelson me chamou e me ofereceu pra acabar uma fita. Eu 

vi e pedi 35 mil. Ele disse: "Ah! Mas para nao sei quem voce fez por 5 mil." Eu me enchi e 

nao fiz porra nenh uma. 

A Boca vai se diluindo, as pessoas vao se afastando ... 

Claro. As coisas nao terminam como no final de urn plano, assim: "Corta!" 

Vai esvaziando, mP 0 David foi para o Mato Grosso, o Galante para o Parana ... 

0 Galante casou com uma mulher muito rica, mais rica do que ele. Porque ele ficou rico. 56 

que [recentemente] o grupo exibidor Sui Paulista andou processando ele por causa dessa 

fita com a carla Perez, Cinderela baiana. Ele gastou o dinheiro e nao fez nada, nao sei bern. 

Pediram a falencia do Galante. Porque ele e pilantra, nunca foi flor que se cheire. 

Mas ele e uma grande figura da Boca, nao? 

Eu acho que nao. 0 Hon6rio, uma vez, quis dar urn couro nele porque ele roubou 50 ou 60 

metros de cabo. 

Mas ele nao era um modelo de produtor? 

Ele nao e modele de nada. Primeiro, ele tern uma coisa de notavel: ele e filho de Febem. Ele 

foi ser faxineiro na Maristela. Quando ela fechou, ele come\;OU a puxar cabos por af e ser 

eletricista. E parava no Hon6rio. Quando ele come\;ou a passar a mao nos cabos, o Hon6rio 

botou ele para correr. Eu sei disso. 

Eu sei como ele fez a primeira fita. Em 1968, 1969, havia uma lei que obrigava a 

distribuidora a reter uma parte da remessa de lucros e a fazer uma co-produ<;ao. 0 

Valancin, que era urn distribuidor, fez uma produ<;ao com o Galante e o Renate Grecchi. Os 

dois eram uns duros, nao tinham nada. Era o Trilogia do terror. Eu tive a falta de sorte de 

realizar (como diretor) o episodic em que o Galante dirigia a produ<;ao. A produ\;ao 

(financeira) era deles, mas a produ<;ao (de trabalho) era nossa. Person fez a do episodic 

dele, o Mojica, o dele, e a minha foi o tal do Galante [que fez]. 
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Consta que o Galante comprou um fifme inacabado do Ody Fraga. 

Esta e outra historia. Mas a fita nao e do Ody. Ele dirigiu, mas a fita e do Joao Lopes. Eu 

ainda disse para o Galante: "Voce vai progredir como produtor, porque voce tern visao de 

picareta mesmo, nao e? Ninguem vai lembrar que voce come~ou como produtor 

aproveitando a miseria do Joao Lopes." 0 Lopes morreu logo depois. 

E as distribuidoras e exibidores que foram associados aos produtores de pornochanchadas, 

tambem se deram mal? Estao decadentes? A Sui, a Haway, a Fama?. 

Nao. Ta tudo af. 56 nao estao produzindo. A Haway acaba de construir 30 cinemas na 

Raposo Tavares. Elas continuam. Esse pessoal tinha estrutura para continuar. Quando o 

cinema deu certo, esse pessoal se associou ao cinema e ganhou dinheiro. Quando nao deu 

mais dinheiro, cafram fora. 

Acho que vou repetir a historia: Boca do Uxo e um nome que vern dos anos 40, SO, porque 

ali estava a malandragem, a zona de prostitui~ao. Por causa da rodoviaria e das 

ferroviarias, por ali chegava o otario. 

A Boca do Uxo e dos anos 40. As distribuidoras - mais de SO distribuidoras - foram para 

aquela regiao por causa das linhas ferroviarias. Nao se fazia filme. nnha o Campos na 

decada de 30, a Campos Filmes. Ele abriu uma firma, fez um longa-metragem e urn monte 

de curtas. Eu quis ver estas fitas do Antonio Campos mas a Cinemateca tinha pegado fogo e 

queimou tudo. Ele transferiu para o filho. Quando eu fui para a Boca, por volta de 1970, o 

filho dele ainda tinha a Campos Rimes, com laborat6rio de som e imagem, na rua do 

Triunfo. Hoje, nesse Iugar, estao dois botecos dos piores possfveis de Ia. 

0 que ficou par fa? 

Hoje, o exibidor nao quer nada com a produ~ao. Porque ninguem passa a fita. Porque se o 

governo nao disser o que fazer, ninguem passa. Nao adianta que nao passa. E outra: esse 

neg6cio de subsfdio foi born para os primeiros [que fizeram], porque os caras pegaram o 

dinheiro, fizeram o filme. 0 filme nao rende nada. Hoje ninguem esta pondo dinheiro em 

cinema. Poe em outros setores. 

0 cinema brasifeiro esta querendo ganhar um Oscar ... 
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Eu, na qualidade de fazedor de cinema, se urn dia ganhasse urn Oscar, ia me sentir 

completamente desmoralizado. Tude o que eu nao gosto esta Ia nesse cinema - urn cinema 

de merda. Eu prefiro Berlim. Ja ganhei Locamo, ja ganhei premio na Fran~a, em Poitiers. 

Eu acho tudo isso bacana. Tudo isso e born. 

( ... ) 
Por exemplo, no bang-bang americana nao tern urn cara que tenha a metade da categoria 

de bandido de urn Lampiao. Era tudo vagabundo matando os caras atras de urn toco. [Eies] 

Inventaram o duelo, quem saca primeiro, aquelas roupas e tudo mais. E e per isso que todo 

mundo: e americana, ve. Essa e que a grande merda, porque se pensa deste jeito, nao e. 

E co/onizado. 

Isto. E os nossos diretores... Per exemplo, eu nao vou exigir muita coisa do Rubens da 

Silva Prado nem do Tony Vieira - que o Brasil nao fac;a divisa com o Mexico, nem com o 

Arizona ... 

PORTIOLI (claquete. Intervenc;ao) - 0 Rubens Prado vai lanc;ar urn filme agora. Foi ele 

que fez Gregorio 38, e esta terminando 0 maniaco do parque. 

Esse e urn des caras que fez tude com a cara mesmo. Ele e ator das fitas dele. Ate tern 

uma fita que eu ria muito. Falei para ele e ele ficou puto comigo. Ele e meio negao. E 

quando ele entra em cena, ele enche a cara com urn creme e fica meio branco. Tern urn 

filme que ele estava deitado numa cama. Os bandidos chegaram, acenderam a luz do 

quarto em que ele estava com uma mulher. E af ele sai e vai para a janela, a cara esta 

branca e o resto esta preto. Foi engrac;ado. 

Voce faria trabalhos em video? 

Eu faria se tivesse mercado. Nao tern mercado do mesmo jeito. Vou fazer pra quem? A 

vantagem do video e s6 no custo do laborat6rio. Em ternos de qualidade nao existe nada 

que parec;a com cinema. 

Voce tem seus filmes em video. E na TV ? 
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Nao. Nao tenho o menor interesse nisso. Eles querem pagar muito mal e ainda querem 

escolher. Entao, eu nao estou muito a fim. Os filmes sao todos meus, quer dizer tem alguns 

como David Cardoso. A lV Cultura queria comprar Caf:ada sangrenta e A freira e a tortura , 

e o David Cardoso - produtor- queria que eles levassem outros filmes. Eles s6 queriam os 

dois filmes que eu fiz com ele. 

Voce frequenta a Boca ate hoje? 

Eu moro Ia perto. Conhe~o Ia uns caras, passe por ali, fico uma meia hera, tome cafe ... 

E nostalgia, habito ou vfcio? 

CANDEIAS - Nao. Nao e nostalgia, que eu nao tenho isso. Habitos eu devo ter mas nao 

estou a fim de explica-los nem pra mim mesmo. Eu nao tenho nada o que fazer, passe por 

ali, vou ao escrit6rio de advocacia do meu irmao. Depois volto pra casa. Eu detesto levantar 

e sentar num computador para trabalhar. Eu nao consigo fazer isso. Eu levanto e tenho que 

sair. Se nao, eu vou dormir de novo. 

Campinas, 8 de dezembro de 2000. 
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Claudio Portioli 

Voce passou par todos os grupos: trabalhou na Boca do Uxo, com o pessoal da Vila 

Madalena, trabalhou no Rio com diversos diretores. Ha uma explicac;ao para isto? 

Eu nao comecei na Boca. Quando a Boca come<;ou eu jii estava trabalhando com cinema. A 

Boca ganhou esse nome pelos jornais. Era urn Iugar de se encontrar. Primeiro a gente se 

encontrava no bar Touriste, em frente a Biblioteca Municipal. Depois veio pra Sete de Abril, 

e depois foi Ia para o Hon6rio, que alugava equipamentos. Ali os tecnicos se encontravam. 

Entao, foi mudando o Iugar de encontro, as pessoas foram mudando junto, porque o cinema 

precisa de urn Iugar de encontro. Hoje nao tem mais Iugar de encontro. 

Mas a Boca acabou se tomando mais do que um ponto de encontro, nao e? 

No come<;o s6 tinha o Massaini e o pessoal das distribuidoras estrangeiras. 0 pessoal foi 

indo para Iii. 0 primeiro eu acho que foi o Galante, que montou escrit6rio. Af o que 

acontece? As produtoras come<;aram a ir pra Iii. 0 pessoal tambem, pra procurar trabalho. 

Af, tava todo mundo Iii. E virou aquele monstro, virou uma Hollywood, porque se fazia 

filme Ia. 

A Boca era gostoso, porque voce estava num bar e as vezes em meia hora a gente resolvia 

fazer um filme: "0 que voce tem?" "Eu tenho a camera." "Eu tenho dez latas de negativo." 

"E voce, o que e que tem?" "Ah, eu tenho uma notinha aqui." "Entao o Ody Fraga faz o 

roteiro, fulano ve o que e que tem pronto ... " No outro dia jii nos ja estiivamos filmando. E 

saia o filme. Agora, se os filmes nao tinham muita qualidade, nao tinham muito isso ou 

aquilo ... Mas era um cinema que dava um impulso, dava emprego. Muita gente aprendeu a 

fazer cinema ali, muita gente aprendeu a iluminar, muita gente aprendeu a ser eletricista, 

assistente de camera, muita gente aprender a serum monte de coisa. 

Estavam ali por amor ao cinema, a fim de fazer ... 

E claro. Porque tinha filme pra fazer, aprendia. Hoje ninguem mais aprende a fazer cinema 

porque nao trabalha. Voce nao pode dizer que um tecnico aprende a fazer cinema fazendo 

um filme por ano. Vai aprender o que? Eu cheguei a iluminar dez filmes num ano. 0 Antonio 
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Meliande chegou a fazer onze. Eram filmes de tres semanas, quatro semanas, e vamos 

em bora. 

E as condil;oes de trabalho? 

As condi<;oes de trabalho eram as mesmas de qualquer Iugar: nao tinha nada. Os refletores 

que existiam no Brasil estavam Ia. Os mesmos. Esses refletores pequenos, para trabalhar 

em loca<;ao, quando acabaram os grandes estudios. 0 Hon6rio fabricou muito refletor 

baseado em "Moeller-Richards" e "Cremer". 0 Thome fazia aqueles refletores bern 

pequenos, muito mais praticos. 

Porque nao tinha outro jeito. Voce nao podia, por exemplo, vir filmar aqui dentro com 10, 

15 mil watts de Moeller-Richards. Nao cabia. Nem se usava gerador, arco voltaico. 0 custo 

era muito alto. Quase nao se usava mais isso. 

Voce concorda que a Boca foi feita por her6is, santos e bandidos? 

Nao. Eu acho que a Boca surgiu de uma necessidade de se fazer. Tinha muita gente na Boca 

fazendo cinema que nao sabia por que estava fazendo. Nao entendia nada, o neg6cio era 

filmar. Mesmo os fot6grafos. A gente fotografava sem saber por que estava fotografando. 

Nao tinha uma rela<;ao ... A gente ia Ia: "Imprimiu?" "Imprimiu." "Entao vamos em frente." 

Depois, uns e outros come<;aram a estudar, ver se podia melhorar alguma coisa e tal. Mas, 

em geral, era fazer por fazer, entendeu? Af exibia, dava urn dinheirinho, e continuava 

fazendo. 

Dos diretores que voce trabalhou, voce destacaria a/gum? 

Ah, tern varios. 0 Fauzi Mansur eu achava urn born diretor, na epoca. Eu gostava do cinema 

dele. Ele trabalhava direitinho. Eu fiz uns 12 filmes pra ele. Com o Ody Fraga eu fiz uns 8 

filmes. Eu gostava de trabalhar como Ody. Ele tinha proposta mas era pregui<;oso. Na hora 

de filmar ele tinha uma pregui<;a que nao tinha tamanho. Mas todos os roteiros dele tinham 

sempre uma proposta, uma coisa a mais. Dava pra sentir que havia alguma coisa no roteiro 

que era born. Era gostoso trabalhar com ele, mas ele era realmente pregui<;oso. 0 dia em 

que ele nao tinha vontade de filmar ele relaxava. 

Engraqado, porque ele tinha fama de filmar rapido. 

248 



0 dia em que ele levantava com pregui~a, ele dizia assim: "Monte uma grua ali."" Mas por 

que uma grua, Ody?" "Porque enquanto eles montam a grua a gente descansa." 0 pessoal 

levava umas duas horas pra montar aquelas gruas velhas, caindo aos peda~os. 

0 que voce achava do Galante? Ele e uma grande figura da Boca, nao? 

Mas que grande figura? Nada disso. Do Galante, eu posse contar uma historia interessante. 

Uma vez ele chegou para mim e disse: "Po, me roubaram o motor da camera." Eu 

respondi: "Roubaram, nao, pegaram de volta." Desde 0 cabeleira, em que ele foi assistente 

de camera, ele ja fazia falcatruas. Este foi o primeiro filme do Galante como assistente de 

camera. Ele roubava negative do Nelson [Teixeira Mendes] e vendia para o proprio Nelson. 

Voce que trabalhou com varias atrizes. Como era trabalhar com etas? 

Era muito simpatico trabalhar com elas. E tern uma coisa: quanta mais nome tern o ator, 

mas facil de trabalhar. 0 ruim e trabalhar com figurante ou gente nova. Ator que esta Ia em 

cima chegou Ia por algum motive. Trabalhei com a Helena Ramos, a Matilde Mastrangi, 

Aldine Muller, Zaira Bueno. A Magrit Siebert era uma coisa assim tao bonita, tao bonita 

pessoalmente, que voce olhava e ficava ate triste. Mas, chegava na tela, nao era aquela 

coisa, nao aparecia muito a beleza. 

0 que ficou dessa experiencia dos anos 70? No corar;ao? 

Pra mim ficou magoa. A gente foi muito pichado, foi muito combatido. A gente sofreu muito. 

Eramos rejeitados por ser da Boca. Eramos obrigados a brigar e discutir nos bares por 

causa da Boca, e Ia era onde sempre se fez cinema. De Ia safram Reichenbach, Guilherme 

de Almeida Prado, Khouri. Nos sofremos muito, muito mesmo, porque eramos da Boca do 

Lixo. Voce ve que tern muito pouca gente da Boca que conseguiu trabalhar fora de Ia. Eu 

consegui continuar trabalhando. 

E no bo/so, o que ficou? 

No bolso nao sobrou nada. Porque, na epoca, so ganhou dinheiro quem produziu. Quem 

produzia ganhava dinheiro. Eu andei ganhando urn pouco nos filmes que co-produzi, mas 
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como tecnico nao dava para ganhar, porque o salario era muito baixo. Nao tinha 

remunera~ao muito grande. 

Voce acha que foi o filme de sexo expHcito que acabou com o cinema da Boca? 

Eu nao. 0 que acabou com o cinema da Boca foi a propria popula~ao que nao vai ver 

cinema. Foi o cinema americana, que combateu o cinema brasileiro e desacostumou o 

brasileiro de ver [o seu proprio] cinema. 

Voce fotografou filmes de sexo exp/fcito? 

Uns 40 filmes. E 6timo. E gostoso pra caralho. Nao tern compromisso nenhum. Vamos 

embora e manda ver. Eu mesmo produzi uns 12 filmes. Botei meu nome mesmo. Cheguei a 

dirigir alguns. 

Campinas, 8 de dezembro de 2000. 
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Patricia Sea/vi 

0 primeiro filme que eu fiz foi Presidio de mulheres violentadas, produc;ao do Galante. 

Eu estava fazendo teatro, o meu neg6cio era teatro, mas eu acabei indo Ia porque ia 

ter urn teste. Eu fui e eles gostaram de mim, me deram urn papelzinho de uma 

bailarina que ia ficar numa cela fazendo exercicios. A Nicole Saline, que depois virou 

Nicole Puzzi, ia fazer o papel central, mas na ocasiao ela viajou pro Rio, estava de 

caso, se nao me engano, com o Dede Santana, e sumiu. E a filmagem estava pra 

comec;ar, mas eles ficaram adiando. Af lembraram de mim: "Aquela moc;a! Vamos 

lanc;ar a Patricia, porque ela tern o biotipo etc." Entao eles falaram pra mim: "Voce vai 

fazer o papel central!". "Como? Eu?". Eu nunca tinha feito cinema na minha vida. 

Entao, foi muito engrac;ado, porque tudo era over. Eu estava acostumada a fazer 

teatro, onde tudo era over. Mas eu fiz muito bern, deu certo e tal. Acontece que no 

meio disso eu tive uma briga com o Galante - foi urn problema de prodUI;;ao, nao me 

recorda multo bern o que aconteceu - e eu nao terminei o filme. A Zilda Mayo fez o 

final do filme, eu morrendo. Eu nao morria no filme, mas ele [Galante] me fez morrer. 

E o meu nome, na tela, saiu no meio da figurac;ao. Entao, o Rubem Biafora foi assistir 

ao filme e perguntou: "Quem e a fulana? Porque a gente nao sabe quem e? Uma atriz 

excepcional!" Eu nem conhecia o Biclfora. E assim comec;ou. E o Galante teve que 

engolir a lfngua, porque ele falou: "Voce nunca mais vai fazer cinema! Eu quero ser 

mico de circo". E eu fiz 40 filmes, dirigi cinco, fiz muita coisa. 

Qual foi a sua formar;;ao, o seu percurso ate a Boca? 

Eu estudei no Santa Marcelina minha vida inteira, colegio de freira. Af, de repente, eu 

resolvi trabalhar. Falei: "Mae, eu nao quero mais s6 estudar, eu quero trabalhar 

tambem". Entao, eu trabalhava de dia na Sears e a noite eu ia pro Colegio de 

Aplicac;ao, que e uma escola ligada a USP. No Colegio Aplicac;ao tinha urn grupo de 

teatro. E eu entrei no grupo porque achei bacana, queria, gostei. Eu entrei para fazer 

uma pec;a que era uma criac;ao coletiva, de estudante, chamada Uberdade ainda que 

tarde, que foi para o Festival de Ouro Preto. 0 Cesar Vieira, que assistiu, gostou, nos 

defendeu, falou, aconteceu. E eu acabei indo fazer Rei Momo, tambem do Cesar 

Vieira, urn teatro de pesquisa popular. Af eu comecei a fazer o TIMOL, Teatro Infantil 

Monteiro Lobato. Mas meu neg6cio era fazer faculdade de Hist6ria. Eu queria ser 
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professora de Historia. Imagina? Nesse rolo todo eu comecei a fazer teatro, a crescer 

em teatro, a fazer papeis maiores, a me profissionalizar, e surgiu essa oportunidade 

de fazer esse teste na Boca do Uxo, em cinema. E eu fui Ia fazer. 0 que nos tfnhamos 

em cinema na epoca em Sao Paulo era a Boca, ou o pessoal de Pinheiros, o pessoal 

mais engajado. Mas, de qualquer forma, o que sustentava o cinema em Sao Paulo 

era a Boca do Lixo, que era urn movimento incrivel. Tinha muita coisa acontecendo por 

Ia. E foi af que eu fiz esse teste, ganhei urn papelzinho e, no fim, acabei fazendo o 

papel principal. Ou seja, eu comecei fazendo o papel central, protagonizando em 

cinema. Daf pra frente eu comecei a protagonizar tambem no teatro. Af veio televisao. 

Eu entrei no SST para uma participa<;ao em uma novela, Meus filhos, minha vida, e 

acabei ficando urn gancho da novela. Entrei para fazer 5 capftulos e fiz 210. E af foi. 

Dirigi cinco curtas para cinema tambem. 

Pela filmografia sua que eu tenho aqui, voce. comer;a em 1977 e vai ate 1983. Ou 

seja, muitos filmes em poucos a nos. Como e que foi isso? 

E isso. Teve urn ano em que eu fiz dez filmes. Como eu disse, a partir do momento em 

que o Biafora viu e gostou, e come<;ou a falar de mim, as pessoas come<;aram a me 

chamar. Depois do Presidio de mulheres violentadas, que deu aquele problema, aquela 

briga como Galante. Af, em 1977, eu casei como Luiz Castillini. Fiquei casada com ele 

oito anos. Eu casei com cachumba e tudo. Quando eu sarei da cachumba o David 

Cardoso me contratou para fazer Dezenove mulheres e um homem. E eu viajei para 

Mato Grosso. No meio disso veio Morte e vida Severina, no teatro. Em 1977 eu fiz 

Dezenove mulheres e um homem e Ninfas diab61icas, so. Em 1978, Amantes latinas, 

Sexo selvagem, Noite em chamas. 

Voce conheceu o Castillini na Boca? 

Eu conheci trabalhando com ele. Foi no 0 presidio de mulheres violentadas, que era o 

primeiro filme dele. 0 Castillini brigou, eu briguei, todo mundo brigou com o Galante 

na ocasiao. 

0 que voce lembra de curiosa das filmagens? Fatos, pessoas, curiosidades. Mato 

Grosso, por exemplo? 
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Mate Grosso foi muito engra(;ado. Era urn filme que tinha umas quatro atrizes; o 

resto era tude garota de programa. Modelos, nE!? Entao, nos chegamos Ia e o David 

falou que nos famos ficar numa fazenda. A gente foi de 6nibus, filmando pelo meio do 

caminho, parando e dormindo. Fazia parte da historia. Eu fazia uma freira, com aquela 

roupa infernal, naquele calor pavoroso. Mas, enfim, tude bern. Quando nos chegamos 

na tal da fazenda e a dona da fazenda, mulher do dono, viu aquele monte de 

mulheres, falou: "Nem pensar que essas mulheres vao ficar hospedadas na minha 

casa, na sede da fazenda". Af ela deu pra gente duas casinhas de terra batida, casa de 

colono, pra esse mulherio ficar. A gente tinha que bombear agua para tomar banho, 

para voce ter uma ideia. Terra batida, morcego voando pra tude que e lade, chovia. 

As meninas saiam muito, iam a muitas festas. Mas eu era muito bobona, tinha 19, 20 

anos, e urn dia falei: 

Todo dia voces vao pras festas e nao me convidam. 

Mas Patricia, voce e casada. 

E daf? Nao posse ira uma festa porque sou casada. 

Nao, e que nos vamos a urn encontro de coroneis. 

Ah, born ... Entendi. 

Af eu acabei ficando amiga da senhora dona da casa. Eu e a Helena Ramos eramos as 

(micas que frequentavam a casa. 

Depois voce fez Ninfas diab6/icas ... 

Ninfas diab6/icas, do John Doo, dire(;ao de fotografia do Candeias. 0 filme foi rodado 

em Ubatuba. Eu fiquei queimada. Era urn horror. Eu sou muito branca, quase morri. 

Era eu, a Aldine e o Sergio Hingst. A gente pegava o Sergio Hingst de carona numa 

estrada e aprontava o demonic com ele. Eu assisto hoje em dia e falo: "Meus Deus 

do ceu!" Tude bern, faz parte de uma epoca, faz parte da historia do cinema, mas era 

tao ingenue. Eu fico olhando as coisas que a gente fazia. Eram filmes totalmente 

ingenues, muito malfeitos na maioria das vezes. Eu tenho cinco filmes que eu 

consideraria cinema legal. 0 resto dos 40 ... 

Noite em Chamas? 

Noite em Chamas foi dire(;aO do Jean Garret, com roteiro do Luiz Castillini. Foi todo 

filmado aqui no hotel Comodoro. 0 elenco tinha urn pessoal do Rio. Muita gente sumiu, 

eu esque(;o o nome das pessoas. Foi uma tentativa de fazer filme-catastrofe, sexo e 
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catastrofe. Porque o que trouxe de volta o publico para o cinema brasileiro, para as 

salas, foi exatamente a pornochanchada. Porque o Cinema Novo era maravilhoso e tal, 

mas o pessoal nao queria ver fila de 6nibus, marmita debaixo do bra\;o. Voce vai ao 

cinema pra se divertir. E como as comedias italianas estavam super dando certo, a 

comedia picante italiana, o brasileiro olhou e come\;ou a fazer ... Na epoca, o cinema 

er6tico, a pornchanchada, foi urn r6tulo tambem. Porque, na verdade, eu fiz muito 

pouca pornochanchada. Eu fiz muito porno qualquer coisa: porno-policial etc. Porque 

pornochanchada e comedia erotica. E eu fiz pouqufssimas. 

As pornochanchadas, as comedias er6ticas, eram produzidas em sua maior parte no 

Rio de Janeiro. 

Mais no Rio de Janeiro. E o Rio e que rotulou Sao Paulo: paulistas s6 fazem 

pornochanchada. Como a Embra era no Rio, os grandes investimentos saiam todos 

para o Rio de Janeiro. Eu particularmente fiz muito pouca comedia. Eu fiz drama de 

montao. Porno-drama. Se assim se quiser chamar o er6tico. E filme que tinha certo 

sexo mas nao chegava a ser pornografico. 

Era tudo meio ingenuo, como voce disse ... Era mais a nudez. 

Nao podia muita coisa. Eu peguei o nu frontal mas s6 podia mostrar o bumbum. Nu 

frontal masculine nao podia de jeito nenhum. Era tudo simulado. 0 cara deitava em 

cima da gente mas era engra\;ado. Como e que poderia estar fazendo sexo naquela 

posi\;ao? Era impossfvel. Eu morria de rir. Eu nao tenho vergonha nenhuma [de ter 

feito]. 

Das pessoas com quem voce trabalhou, quem voce destacaria? Quem voce acha que 

estava fazendo um cinema interessante? 

Carlos Reichenbach, com certeza. Walter Hugo Khoury, com certeza. Com o Jean 

Garret eu gostava de trabalhar tambem. Ele nao era uma pessoa de muita cultura 

mas conhecia cinema. Era uma pessoa muito sensfvel. 0 David Cardoso, nao que ele 

seja urn grande cineasta, mas era urn cara muito fntegro, legal de trabalhar, uma 

pessoa muito honesta, muito bacana. Era grosso pra caramba. Era o jeitao dele, mas 

era uma pessoa legal. 0 Claudio Cunha, eu fiz urn filme com ele que eu gostei muito 

de ter feito, que foi Profissao mulher, que foi o ultimo filme dele. 0 Alfredinho 
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Sternheim foi bom trabalhar. o castillini, eu achava ele um pouco bitoladao, ele era 

fechadao, mas ele entendia muito, fazia uma coisa legal. Nos fizemos um filme que eu 

gostei muito de fazer, Instinto devasso, que nem entrou em circula~ao. Filme 

brilhante. Era comigo e com o Enio Gon~alves. Ele foi feito pela Embrapi, que era uma 

associa~ao de varies cineastas, uma cooperativa. 

Porque muita gente ali tambem... Fazer cinema e... Vender banana na feira da 

dinheiro? Voce entende? Era uma coisa meio assim. 

Voce trabalhou com todo mundo, m?? 

Praticamente. Eu nao trabalhei com o Thome, com aquele pessoal mais... Eu fiz um 

filme com a Cinedistri - com o Massaini -, que foi 0 cac;ador de esmeraldas. 0 Ernani 

Donato fez a adapta~ao. Infelizmente, o Carcac;a, o Osvaldo de Oliveira, que ja 

morreu, nao poderia ter dirigido esse filme. Eu acho que nao era um filme para ele 

dirigir. Ele nao tinha cultura pra dirigir. Nao era estilo dele. 

Voce tinha contato com os produtores? voce destacaria a/guem, pelo /ado positivo? 

Tinha contato direto. 0 Massaini sempre procurou fazer coisas legais. Porque eles 

faziam jun~5es. 0 Galante era tao complicado ... Sovina. A Aurora Duarte fez algumas 

coisas bacanas tambem. 

Como era o ambiente de trabalho? 

Era muito serio. As pessoas levavam muito a serio tude o que faziam, mesmo com um 

roteiro de merda. Eu levava super a serio. Eu pegava o roteiro e pensava: "Nao e 

muito bom, nao e muito legal, mas eu vou procurar fazer o melhor que eu posse". Eu 

pesquisava, eu estudava, eu queria melhorar os dialogos. Cada filme feito era assim 

, um 'oh! '. Os diretores de fotografia levavam a serio, os diretores com quem eu 

trabalhei levavam a serio. Nem sempre saia uma coisa bacana mas ... 

Voce vestia a camisa da Boca. 

Sempre, o tempo todo. Eu nao ligava muito para isso nao. A minha forma~ao e muito 

teatral. E um outre tipo de gente, de tribe, de cabe~a, onde a colaborac;ao existe, todo 

mundo faz um pouco de tude. Entao, eu trabalhava muito assim. Era uma coisa meio 
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de familia, tao familiar que as vezes ate atrapalhava. 0 que a gente fazia voce nao faz 

ideia. Imagina que, no filme Encamar;:ao do sexo, eles conseguiram uma loca(;ao aqui 

em Guarulhos na casa de quackers. 56 que os quackers nao sabiam o que a gente 

estava fazendo. E uma dia um dos donos foi Ia e leu o roteiro. Ele deu 24 horas pra 

gente sair da casa. E nao tinhamos acabado o filme. Ai n6s pedimos mais dois dias e 

rodamos o filme em 48 horas. Porque tinha que acabar o filme. Uma loucura! Ninguem 

dormia. Eu sei que quando acabou de rodar eu vim pra Sao Paulo donmindo, 

desmaiada. Era um absurdo. 

A garotada toda, as atrizes todas nao tinham nenhuma forma(;ao. Eram meninas que 

chegavam do interior, bonitas, maravilhosas, entravam e faziam do cinema uma 

vitrine. Mas nao tinham fonma(;ao nenhuma. Eu dublei todas elas. A Helena Ramos tem 

filme com a minha voz, a Aldine, a Matilde. A Nicole tambem tem filme com a minha 

voz. 

E verdade que a Helena nao dublava? 

Ela dublou alguns. Voce sabe dessa hist6ria [da Benedita Helena]? Quem te contou? 

Eu estava no dia em que o Ody falou isso pra ela: "Helena, voce tem corpo de Helena, 

mas voz de Benedita". Ela riu, coitadinha, achou muito engra(;ado. E eu e que ia dublar 

a mulher. Chato, ne? 

0 Marcos Rey tem um romance, chamado Esta noite ou nunca, passado na Boca, e um 

dos persongens e uma atriz cuja voz nao se conhece. 

Pode ter sido em cima dela. Porque ela tinha uma voz muito nasal. Era muito chata a 

voz dela. Interpretando, pior ainda. E ela fazia aqueles papeis de mulher sensual e 

nao tinha voz para isso. Das atrizes que eu conheci de cinema, a Helena e uma das 

melhores almas que eu conheci, uma pessoa maravilhosa. A Zilda Mayo tambem e 
muito legal. Pessoas simples, as duas. 

Esse star system era mais pra fora que para dentro da Boca, ne? Eu entrevistei a 

Helena e eta me disse que nao conseguia sentir o glamour. Quando eta trabafhou com 

a Sandra Brea eta entendeu o que eraser uma estrefa. 

Eu dublei com a Sandra, a gente dublou juntas o filme do Khouri. A Sandra era uma 

star. Eu tambem nunca senti [o glamour]. Porque, se tinha uma avant-premiere, o 

256 



lan<;amento de um filme que eu tinha feito, eu ia do jeito que voce esta me vendo 

aqui. As pessoas perguntavam: "Voce e que e a Patricia Scalvi?" "Sou eu mesma. Sinto 

muito decepciona-la mas sou eu. Aquele mulherao, grandao, sou eu. Eu sou 

pequenininha mesmo, nao sou tude aquilo". Eu nunca fui glamourosa, nunca fui uma 

star. E o pessoal cobrava. 

Qual o mode/o das atrizes da Boca? Elas queriam ser Hollywood? 

Elas tentavam, ne? Comigo acontece uma coisa estranha. Eu fui casada com um 

cineasta da Boca. Entao, eu estava sempre na Boca com ele, mesmo sem querer 

estar, porque ele me enchia o saco: "Vamos comigo". "Eu nao quero". Porque o que 

acontecia comigo era terrfvel: eu fiquei amiga de todo mundo. Amiga Intima do 

Galante, do Fauzi Mansur, do Massaini. Entao, quando eu ia conversar sobre cache era 

um problema pra mim. Eu estava no auge mas nao ganhava aquilo que eu deveria 

ganhar porque eu era muito amiga, porque eu fazia parte daquilo, era a minha vida. 

Todo dia eu estava Ia. Chegava de manha, sara a noite. Eu tinha muitas brigas, e as 

meninas nao. Elas ainda seguravam um pouco esse distanciamento atriz-produtor, 

atriz-diretor, nao estavam sempre Ia. Eu nao. Eu estava ali todo dia. Eu almo<;ava no 

Soberano. Eu era uma cidada boca!. (Rises) 

Era um ambiente muito machista? 

Muito machista, e clare. Muito. Eu brigava muito, eu discutia com todo mundo. Eu 

nunca fui muito de aceitar, quando eu acho que esta errado. Teve uma vez que eu 

discuti alguma coisa com o Fauzi Mansur. Eu, quando falo, gesticulo muito. Entao, 

passaram dois dias, o Castillini fa lou pra mim: 

Olha, quando voce for conversar com o Fauzi, nao gesticule tanto. 

0 que? Como e que e? 

E: que voce nao deve brigar tanto ... 

Vou continuar dando a minha opiniao sim, e nao me fale o jeito que eu 

tenho que falar. Eu vou continuar fa lando do jeito que eu sou. Nao vou 

mudar meu jeito porque o 'seo' Fauzi nao acha legal. Por favor. 

E fiquei brigada com ele um tempao. Alias, o Castillini segurou muito a minha carreira. 

Ele nao me deixava trabalhar com determinadas pessoas. Eu tive altas brigas com ele 

por isso. Eu fiz um filme com o Khouri a revelia. Eu disse: "Eu vou fazer". Ele tinha 
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um ciume absurdo do Walter Hugo Khouri comigo. Alias, ele tinha ciumes de mim com 

qualquer cineasta. Era muito engra<;ado, porque era tudo tao profissional. Nunca fui 

cantada. Depois que eu descasei choveu cantadas, mas ate entao eles respeitavam 

muito. 

0 ambiente permissive era muito mais uma lenda, m§? A Boca era muito mais 

moralista que outra coisa. 

Total. Era um ambiente totalmente moralista. Mulher de amigo nao se mexia, nao se 

falava, nao se podia. Isso e tabu, aquilo e tabu, tal coisa nao se fala. 

Como sao OS fi/mes, ne? 

E. Exatamente. Porque eles eram moralistas. Me perguntaram uma vez se eu achava 

que tinha feito parte de algum movimento de libera<;ao, e eu falei: "De uma certa 

forma, sim. Mas nao acho que o que eu fiz chegue a tanto. Talvez por postura pessoal, 

mas nao dentro do filme, ou de tematicas, porque nao eram tematicas que abordavam 

este tipo de assunto". 

Pelo menos do ponto de vista da mu/her. 

Exatamente. A Helena falou que nao se sentia glamourosa? Mas nao era mesmo. Eu 

queria ter pego o cinema na epoca da cordinha. 0 pessoal da cordinha. Se bem que eu 

dei muito aut6grafo e fui muito reconhecida na minha vida por cinema. 

Voce era assediada? Recebia cartas? 

Muitas. Mandavam cartas para as produtoras na Boca, descolavam o endere<;o de Ia e 

mandavam. Eu recebi muita carta. Em teatro, tinha gente que ia me assistir e 

mandava carta an6nima, nao se identificava. Muito mais homem que mulher, e claro. 

Voce chegou a posar? 

Eu posei para a Ele & Ela, posei para a Status e posei para a Homem. A ultima que eu 

posei foi em 1984, para a Homem. Eu estava fazendo uma pe<;a do Ronaldo 
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Ciambroni, As filhas da mae. N6s fizemos uma temporada viajando Norte-Nordeste 

depois n6s viemos para Sao Paulo e ficamos aqui no Teatro Marcanti. 

Como era ser identificado com a Boca do Uxo, com a pornochanchada? Isso te 

incomodava? 

De maneira nenhuma. Nunca me incomodou. Eu sempre assumi tudo o que eu fiz. 

Tinha gente que chegava pra mim e dizia: "Que horror esses filmes que voce faz!" 

"Que horror por que? E a opc;ao de trabalho que eu tenho. E assim que e feito cinema 

agora. Eu nao vejo horror nenhum. Estou interpretando um personagem." Pra mim e 

muito mais dificil posar nua. Eu fiz, mas eu tinha uma vergonha absurda de ficar nua 

em frente ao fotografo, porque ali era eu, Patricia Scalvi. No cinema eu estava 

interpretando alguem. Muita gente perguntava se eu fazia sexo de verdade. "Nao, eu 

nao fac;o. Eu sou atriz, eu fac;o de conta. Tudo e faz de conta. Se nao, quando eu for 

fazer o papel de uma bebada eu vou ter que encher a cara? De uma drogada, vou ter 

que me drogar? Nao! E a mesma coisa. Eu fac;o sexo de mentirinha." "Ah! Mas voce 

nao fica excitada?"- eram as perguntas corriqueiras. "Nao. E dificil". Pra nao te dizer 

que nunca, uma vez um ator ficou excitado comigo em cena, e eu vi que nao era 

sacanagem. Porque, quer queira quer nao queira, mesmo sendo simulado, voce esta 

tendo contato com a pessoa. E dificil. Teve um ator que se excitou ... Eu nao vou dizer 

quem e. E uma pessoa que eu amo de paixao, gosto demais dele. E muito meu 

amigo. Foi uma coisa ... E pele, acontece. Foi uma vez s6. Ele pediu pra ir ao banheiro 

e eu saquei. E as pessoas perguntavam: "E voces nao se excitam? Nao e um bacanal?" 

Eu respondia: "Nao ha tempo. E muita gente. A gente fica numas posic;oes horrorosas. 

Nao tem duble pra marcar luz, a gente tem que marcar a luz." E as pessoas achavam 

que era tudo puta. 

Apesar de fazer esses filmes, voce tinha boas re/ar;Bes com a crftica, nao? 

Sempre tive. 

Em gera/, as pessoas da Boca sao magoadas com o tratamento que recebiam. E/as 

poderiam ter sido mais bem tratadas. Esse /ado me parece que e o que mais pega, e 

ate por motivos bem concretos, quer dizer, elas poderiam ate ter feito um cinema 

me/horse tivessem a/gum reconhecimento. 
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Exatamente. Ali tinha talentos fantasticos. 0 que nao havia, eram oportunidades, nao 

havia eram verbas para fazer uma coisa melhor, mas tinha gente de qualidade 

trabalhando ali, tecnicamente falando, artisticamente falando. Eu tenho um calhama,;o 

de criticas que eu guardei ao Iongo dos anos. Tem muito filme que eu fiz que a crftica 

dizia: "0 filme e uma droga, salvo a participa,;ao de Patricia Scalvi". E eu nunca fui de 

badalar critico. 0 proprio Biafora eu fui conhecer muito tempo depois. Acho que eu caf 

nas gra,;as, sei Ia, ou era boa atriz, razoavel pelo menos, na opiniao deles. Todo filme 

de que eu participava e que era ruim, eles falavam mal do filme e bem de mim. E 

dificil eu ter uma crftica negativa em cinema. Acho que nao tenho nenhuma. 

Depois de um tempo, grande parte do pessoal da Boca parou. Nfio foram bem 

sucedido em trabalhar em outros meios. Voce decidiu: nfio quero mais, ou a produr;fio 

foi mixando? 

0 ultimo filme que eu fiz foi em 1989, em Portugal, na Ilha da Madeira, uma produ,;ao 

luso-brasileira - a empresa Haway e um pessoal Ia de Portugal -, chamado Etemidade. 

No cinema come,;ou a s6 dar sexo explfcito. A Globe ja estava a toda. Entao, quem 

estava fazendo cinema (cinema mesmo, nao sexo explfcito) preferia chamar atores 

globais, atores de nome, que chamavam publico. No teatro come,;ou a acontecer o 

mesmo. Eu nao fui fazer novelas por uma serie de circunstancias. A minha mae veio 

morar comigo, eu tenho uma filha, eu nao podia ir para o Rio pra batalhar. Eu, 

sozinha, tendo que ganhar dinheiro. Eu nao fiquei rica com cinema, muito pelo 

contrario. Sempre batalhei minha vida. Ate hoje batalho muito. Alem do que, eu 

fiquei um pouco pregui~osa. Eu tive muitos elogios em cinema. 0 Carlos Reichenbach 

falava que eu era uma das melhores atrizes do cinema brasileiro. Outro dia eu 

encontrei com ele e falei: "Po, voce nunca mais me chamou pra fazer um filme. Eu nao 

preciso estrelar, mas posso fazer alguns papeis ainda." E nada. Entao, eu cansei. Eu 

nao vou atras. A gente se desencanta. Enfim, eu precisava ganhar dinheiro, e 

dublagem mantem a minha vida. 

Como a dub/agem entrou na sua vida? 

o primeiro filme que eu fui dublar, Dezenove mulheres e um homem - porque o 

Presidio eu nao dublei - eu entrei no estudio, botaram Ia um pedacinho do filme, na 

epoca era tudo feito por aneis, e falaram: "Voce tem que per a voz nas suas falas". 

''Tudo bem". Eu lembrava do texto e falei: "Pode gravar". "Nao quer ver mais uma?". 
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Eu disse: "Nao. Pode gravar". E ficou. Eu nem sabia que eu tinha essa facilidade, mas 

dublei muito bern. Eu entrei para dublar a primeira vez e sai dublando. Porque dublar 

a si mesmo e uma coisa, dublar filme estrangeiro e outra. Porque ele e cheio de texto. 

Nao e que nem o nosso aqui, meio lac6nico, as frases sao curtas e tal. Americano e 

texto, texto, texto. Ai eu fui aprender a dublar filme americano, em outra lingua, e 

tambem nao tive a menor dificuldade. Tanto que eu passei a dirigir. Eu dirijo 

dublagem desde 1993. 

Eu tive muita sorte. Eu fui fazer teatro, eu estrelei. Eu fui fazer televisao, eu estrelei. 

Eu fui fazer cinema, eu estrelei. Eu fui fazer dublagem, eu estrelei. Eu fa<;o parte do 

chamado primeiro time de dubladores e vozes do Brasil. Tudo o que eu fiz deu certo, a 

nivel artistico. Dublagem e urn mercado fechado. Agora esta urn pouco mais aberto, 

porque nao pode ficar sempre o mesmo elenco, porque enche o saco, ne? De 

qualquer forma, e urn gueto mesmo, uma coisa fechadinha. 

Voce entrou nisso quando a Boca come£;a a mixar?. 

Eu entrei por ai. Entao, eu ganho muito bern dublando. Eu tenho urn salario razoavel 

dublando e dirigindo dublagem. Eo que me mantem. Eu nao tenho como sair pra ficar 

batalhando. Eu ate gostaria. Se amanha aparecer algum convite, ou eu me interessar 

por alguma coisa, eu vou fazer. Porque eu gosto de ser atriz. Eu gosto mais ate de 

dublar que de dirigir. Eu gosto de interpretar, de camera, gosto de palco. 

Voce fa/ou que, dos fi/mes que fez, voce destacaria uns cinco ... 

Mais ou menos cinco. Amor, pa/avra prostituta, urn filme que eu considero 

maravilhoso. Eros, o deus do amor, eu adorei fazer. Escrava do desejo eu gosto muito 

tambem. Com Duas estranhas mu/heres eu ganhei o premio APCA. Foi tambem urn 

filme legal, de epis6dios. Eu ganhei como melhor atriz e a Carla Camurati ganhou 

tambem, por o olho magico do amor. Ca£;ador de esmeraldas e urn filme que eu gostei 

de fazer porque eu adoro os epicos, os filmes de epoca. Eu s6 fiz urn, mas eu adoro. 

Eu acho ele bern feito, bern produzido, mas o filme e chato, muito Iongo. A mulher, a 

serpente e a flor, do J. Marreco, tambem e urn born filme. Tern Tessa, a gata que eu 

tambem gostei de fazer. Parafso proibido, do Carlos Reichenbach, tambem. Eu fiz 

uma participa<;ao mas eu gostei de fazer. Profissfio mulher e urn filme que eu tambem 

acho bern cuidado. Instinto devasso, que nao saiu. 
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A entrada de filmes de sexo exptfcito toi mortal para a Boca. A Embrapi- a cooperativa 

de cineastas - por exemplo nao resistiu. Eles racharam par causa da onda do sexo 

explfcito. 

A Embrapi era o ultimo reduto mesmo. Era um grupo forte, dos melhores cineastas da 

Boca. Eu nao sei o que rolou, o que come~ou essa coisa. Eu sei que safa uma verba, se 

dava pra fulano que queria fazer sexo explfcito, pra ter retorno, ai o outre grupo ja nao 

queria, porque nao queria misturar. Foi um role. Af desfez. Foi uma pena porque 

poderia ter dado certo. 

As atrizes da Boca, da pomochanchada, fizeram esses filmes? 

Que eu saiba nao. 56 quem veio depois. Ariadne Uma, Gisa nao-sei-das quantas. 

Esse e um pessoal que ja estava ali na Boca? 

Que come~ou a chegar. E que topou entrar. Me convidaram pra fazer sexo explfcito, 

como devem ter convidado a Helena, como devem ter convidado a todas. "Voce nao 

vai fazer [as cenasj. Voce s6 vai participar do filme". Eu falei: "Nao. Eu nao quero 

nem participar". 

A Nicole Puzzi narrra num livro que eta levou o maior susto quando foi ver o film,e 

porque inseriram cenas que eta nao filmou ... 

Isso aconteceu comigo tambem, em filmes meus. Eu lembro que n6s chegamos em 

Recife com As filhas da mae. Estavamos eu e a Vanessa Alves no elenco, e na cidade 

estavam exibindo um filme meu e urn da Vanessa. A gente fazia teatro nessa epoca 

por conta de cinema. 0 publico conhecia a gente. No Norte e Nordeste era uma coisa 

fabulosa. Eles convidavam a gente pra fazer teatro multo por isso tambem, porque 

lotava! N6s ficamos fazendo duas semanas esta pe~a, com 1.200 pessoas todos os 

dias. Ganhamos muito dinheiro com a pe~a. Entao, n6s fomos no dia seguinte assistir 

os filmes e eles nao estavam mais em cartaz. Ai eu fiquei sabendo por que. Eles 

inseriam nas cenas de sexo simulado cenas de sexo explfcito. 

Eles quem? 
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Os distribuidores da regiao. Eles tinham moviola Iii. Eu cheguei a ver uma vez. Se eu 

pego, eu embargo um filmes desses, e processo. Dii um rolo danado. E eles sabiam 

que a gente fazia mesmo. Entao, eles tiravam de cartaz para retirar as cenas que eles 

enfiavam. Era multo estranho porque tinha um fundo claro e, de repente, cortava pra 

detalhes de sexo, pro ginecol6gico, e voce via um fundo vermelho, fundo azul. Nao 

tinha nada a ver. A pele da pessoa nao tinha nada a ver com a minha, ou com a da 

outra atriz. Era um absurdo. Mas eles inseriam. E tudo no corte. 

Nicole narra que foram os pr6prios produtores. Eta viu na pre-estreia. Era um filme 

chamado Ariella. 

Eu nao sei. Arie/a? Foi antes do Tessa. 0 John Herbert dirigiu os dois e a prodU<;ao e do 

Enzo Barone, se nao me engano. 

Eu acho esquisito. 0 fato de nao ser a pessoa, na verdade, para o espectador, nao tem 

o menor sentido, ne? 

Mas a pessoa que estii assistindo nem saca esses detalhes. 0 espectador comum olha 

aquila ... Porque voce ve que e tudo corte. Nao tem uma camera que saia daqui e va 

para Ia num unico plano. E tudo no corte. 

Depois ficou o contrario. Ter certificado de que tinha sexo explicito passou a ser uma 

vantagem e nao uma desvantagem. 

Para chamar publico, para trazer publico. Eu achei uma pena. Podia ate ter. Eu nao 

tenho nada contra, nao sou moralista, nao e isso. 56 que sao universos diferentes. 0 

que eu achei que aconteceria eram as salas especiais para esse tipo de cinema, e o 

cinema normal nos cinemas de sempre. 

Por que a decadencia da Boca foi tao rapida? 

Sinceramente, eu nao sei o que aconteceu. Hoje em dia, eu passo Ia, multo raramente 

alias, e fico olhando: Meu Deus! Aquilo fervilhava! Era gente que vinha de todo canto, 

atores, atrizes que se encontravam, almoc;:avam juntos, a produc;:ao acontecendo em 

viirios pontos ali. Nao era s6 a rua do Triunfo, era todo aquele quadriliitero ali. 

Quando comec;:ou a decair, eu me separei do Castillini, comecei a fazer teatro, 
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televisao, dublagem, passei a nao ir tanto Ia. E fui sacando que foi entrando na 

decadencia. Era s6 sexo explfcito, nao tinha mais produt;ao. 56 no Rio tinha produt;oes 

ainda dentro do chamado cinema da pornochanchada. Eu nao sei como foi isso. 

Sinceramente, eu nao consigo entender. Diluiu de uma forma tao louca isso, que eu 

nao saberia te dizer que foi de tal ano pra tal ano. Tinha um estudio de dublagem Ia, 

eu tinha que ir e voltar de carro, hoje virou boca de crack. Criant;as fumando crack, 

zona de prostituit;ao. Ja era zona de prostituit;ao, mas ficou pior. E uma coisa tao 

maluca que eu nao tenho referencia. E como se tivesse um "apagao". Meu Deus, onde 

se perdeu o elo da coisa? Eu nao sei te dizer. E um ciclo que morreu, e eu nao 

agonizei junto. Eu ja estava fora, fazendo teatro, ou fazendo outras coisas. Eu nao 

estava mais presente. Eu nao participei dessa agonia. Grat;as a Deus, porque eu tenho 

uma lembrant;a muito bacana. Era muito festivo aquilo, um Iugar agradavel ate, 

embora me enchesse um pouco o saco ter que ir Ia todo dia. As vezes eu ia sob 

protesto, porque eu queria ficar um pouco a parte, eu queria um pouco de distancia do 

produtor, para que eu pudesse, quando fosse chamada, conversar melhor, conseguir 

um cache melhor. Os distribuidores eram meus amigos. Eu freqOentava a casa deles, 

conhecia as mulheres deles, filhos, amigos. Eu fiquei um pouco, como se diz no 

portugues chulo, carne de vaca. Isso foi uma coisa que me ressentiu muito. Porque 

eu queria ficar distante, batalhar outras coisas, e o Castillini era muito da Boca. E um 

cara por quem eu tenho o maior respeito, que conseguiu tudo o que conseguiu por 

esfort;o proprio, autodidata total. Mas ele era uma pessoa dificil. 

Voce tinha este senso crftico, na epoca? 

Mais ou menos. Muita coisa eu aceitei nem sei por que. Eu tinha senso critico, mas 

chegava tanta coisa ruim na minha mao, muito ruim, e chegavam outras menos ruins. 

Entao eu pensava, na epoca: "Essas menos ruins da pra fazer." Porque eu adorava 

fazer cinema, tudo o que eu queria era estar dentro de um set de filmagem. Hoje em 

dia, se eu pegasse muitos dos roteiros que eu achava mais ou menos e fiz, eu nao 

teria feito. Mas na epoca eu falava: "Mas esse personagem e bacaninha, da pra 

desenvolver aqui." Eu conversava com o diretor: "Nao da pra fazer uma coisa assim, 

uma coisa assado? 0 que voce acha de juntar ali?" Eu conversava muito e acabava 

conseguindo muita coisa. Nem tudo, mas acabava conseguindo muita coisa que eu 

achava legal; o diretor acabava achando a ideia boa tambem. Muitas vezes era o Ody. 

Ele era maravilhoso, muito louco. Ele falava: "Aqui voce tern razao, pode mudar." Eu 

me preocupava muito com a luz. Eu tinha senso estetico critico. Porque quando eu 
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comecei a fazer cinema eu nao sacava nada. Entao, quando eu nao estava filmando, 

eu ficava atras da camera, e ficava assim pro Claudio Portioli: "Claudio, o que voce 

esta fazendo? Que lente e essa? Por que aquilo?" Eu aprendi tudo. A noite eu ia no 

quarto do Claudio e ele me mostrava lente, mostrava zoom. "Quando tiver tanto de 

distancia de voce, com essa lente, esta pegando aqui, esta pegando assado." Eu 

sempre fui muito interessada. Mas as meninas nao... Porque eu via cada coisa. Eu vi 

uma vez uma atriz, num filme que tinha muitas mulheres, uma menina que enchia 

muito o saco. 0 Ody dirigindo. Ele, entao, bota essa menina tomando banho com a 

camera grudada nela. Ele mandou ela tirar a roupa, ela ficou pelada, nua, filmando 

daqui [do pesco~o] pra cima. E o pessoal morria de rir e ela nao entendia por que eles 

estavam rindo. Estavam filmando o rosto da coitada. Sacanagem. Tinha muita menina 

que entrava ali pra fazer figura~ao, ou pra tentar coisa melhor, que nao sabia o que 

estava fazendo. Nao tinha no~ao tecnica da coisa. 

Voce chegou a trabalhar atras das cameras? 

Eu fiz muitas assistencias. DoOdy, Orgia das taras, um filmes de tres epis6dios. 0 do 

Castillini eu fiz como atriz, e eu fiz assistencia dos outros. Eu fiz tudo em cinema. Fiz 

produ~ao, servi cafe, fiz continuidade. 

Voce tambem dirigiu curta-metragens? 

Fiz. Eu dirigi cinco curtas. Eu filmei exatamente quando teve a lei que obrigava a ter 

um produto nacional antes do estrangeiro. Eu fiz cinco curtas, pro Fauzi Mansur, 

dire~ao minha. Um sobre os casaroes de Sao Paulo, um sobre a fabrica~ao de violinos, 

um sobre a escola de circo, um sobre as favelas de Sao Paulo na epoca. E tern mais 

um ... 

voce tinha alguma ambir;ao de se tamar cineasta de fato? Era uma maneira de 

experimentar? 

Experimentar. Eu fiz um e deu certo. 

Voce gosta dos fi/mes? 
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Gosto. Eu fiz um sobre a confec<;ao de violinos que eu gosto muito. E interessante. E 

16gico que eu tinha respaldo, eu nao estava sozinha, porque eu nao era uma diretora. 

Eu tinha ajuda do fot6grafo - o Portiolli trabalhou comigo em dois deles, em outre foi o 

proprio Melliande. 0 Castillini me ajudou tambem, clare, mas eu e que dava a palavra 

final, eu e que enquadrava, eu que, enfim... 0 roteiro nao era meu, ele vinha 

decupado. Os cinco foram do Castillini. Ele me deu muitas dicas e tal. Mas eu nao 

queria, nao tinha pretensoes a ser uma Carla Camurati da vida. Porque a Carla se fez 

diretora mesmo. 

0 ambiente da Boca inf/uenciou? Ali voce nao pensou: eu quero dirigir um filme? 

Nao. Eu fiz esses documentaries porque eu achei gostoso, achei um experiencia nova, 

e pra aumentar o conhecimento mesmo, e ter mais responsabilidade, sei Ia. Eu curti 

fazer, na epoca. Foram cinco curtas e eu nao fiz mais nada. 

Voce mantem contato com as pessoas? 

Muito pouco. 

Com a decadencia da Boca, muito poucas pessoas se empregaram fora de/a. Ou 

safram pra fazer comercio ou ... Ou seja, pouca gente seguiu a carreira ... 

Os bons diretores de fotografia foram para publicidade. Atores que ja estavam meio 

dentro de televisao continuaram. Eu fiz uma novela e nao batalhei mais. Eu poderia 

ter batalhado televisao e ter dado certo. Eu e que nao quis. 

Voce nao manteve um cfrculo de amizade? 

Af e que esta. As pessoas foram diluindo, eu fui perdendo contato. E tambem por 

culpa minha. Eu nao procurei. Agora mesmo o Babenco esta fazendo teste para 

atriz. Eu gostaria de fazer um filme com o Babenco, mas eu nao vou levar o meu 

currfculo Ia. Eu fico com pregui<;a de batalhar. Eu perdi essa coisa de... Eu adoraria 

estar fazendo qualquer trabalho como atriz, teatro, cinema, televisao, que e o que eu 

gosto de fazer, mas eu sou muito pregui<;osa, eu nao fui atras. Entao, talvez ate as 

pessoas se encontrassem, formassem grupos, mas eu nao ... A Helena e uma pessoa 

que eu gostaria de encontrar, mas nem sei onde ela esta morando. A Zilda, 
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eventualmente, ha dois anos mais ou menos, falei com ela. A Nicole gosta muito de 

mim, a gente sempre se deu muito bem. As vezes a gente se fala por telefone ... 

Por que voce escofheu um pseud6nimo? 

Essa hist6ria e tao boba. Meu nome e Vera Lucia de Souza. Quando eu comecei a 

fazer teatro, no Colegio Aplica~ao, eu era muito timida. Eu sempre fui uma pessoa 

muito timida. Agora eu nao sou mais nao, mas eu fui na minha adolesd!ncia. Eu 

comecei a fazer teatro com 14, 13 anos de idade, no Colegio de Aplica~ao. E era uma 

pessoa muito timida, muito fechada, e me chamavam de patinho feio. Veja que 

hist6ria boba. Ai eu conheci o Iacoff Hillel e ele fa lou: "Men ina, tira esses 6culos, esse 

cabelo da cara, veja como voce e bonita. Voce nao e um patinho feio, voce e uma 

patinha linda." E ficou patinha. Patinha, Pata, Pat. Come~aram a me chamar de Pat. 

Ai eu fui fazer cinema, e eu nao queria Pat. Mas todo mundo me conhecia como Pat. 

Eu nao tinha nem sobrenome: era Pat. Pat lembra Patricia. Scalvi e o sobrenome da 

minha mae. Patricia Scalvi. Eu nao tenho Scalvi. 56 sou registrada com o nome do 

meu pai que e Souza. Minha mae e solteira, ela nunca casou com o meu pai, e entao 

ficou com o sobrenome de solteira. Entao, foi de patinho feio pra Pat, de Pat para 

Patricia. Foi o Jose Julio Spiewac que deu. Voce conhece o Jose Julio? Ele e uma 

pessoa maravilhosa pra voce entrevistar. 

Efe tem figar;oes fortes com a Boca? 

Tem. Ele e um cineasta que nunca teve um filme feito. Ele tem um filme que ele quer 

que eu fa~a de qualquer maneira. Eu e a Gloria Meneses. Imagina? 

Eu o tinha como jornafista. 

Sim, tambem, mas o neg6cio dele e fazer um filme. Nao fez nunca o filme da vida 

dela. Entao ele e muito frustrado. Ele e uma enciclopedia. Nao s6 do Brasil, mas 

enciclopedia mundial. 

Tem uma historia do Ody, competindo com o Spiewac? 
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0 Ody tambem tinha, era uma cabec;a fantastica, mas o Jose Julio e impressionante. 

Ele soube que eu dublei Flamingo Road e me procurou. Ele e polones, tern sotaque. 

Ele fala muito. Nao vai deixar voce falar. Ele gosta muito de mim. 

A populat;f!io da Boca era muito interessante ... 

Eram pessoas tao simples. 0 Tony Vieira, por exemplo, fazia aquele cinema, aquele 

faroeste dele, sei Ia o que era aquilo. 0 Gaiotti esta vivo, que fez muito cinema com o 

Tony, ele esta sempre Ia na BKS. 0 Pedrinho Nobrik da aula de som direto ate hoje na 

FAAP. Era urn cinema tao ... Tinha urn publico, ne? Tinha quem gostava daquele tipo 

de coisa. 0 Tony era uma pessoa adoravel, muito pra cima. Mas ele fazia aquele tipo 

de filme. A pornochanchada eram hist6rias, mulheres bonitas. 

Nf!io tinha a ver com a realidade brasileira, tinha a ver com cinema. 

Era urn engodo, como o futebol: vamos ver isso e esquecer o resto. E o publico 

gostava. 

No depoimento do David Cardoso, do Claudio Cunha, etes dizem que ganharam muito 

dinheiro. 

Os produtores ganharam muito. Eu devo ter feito uns dez filmes que foram estouro 

absoluto de bilheteria, pelo menos 10. Mas a gente ganhava salario, ganhava urn 

cache. 

Como era vera porta do Marabi!J, aquela fila imensa? 

A gente achava Iindo. "Que Iindo! Tanta gente assistindo. Oba!" A Sonia Braga, quando 

foi fazer A dama do lotac;f!io pediu porcentagem, mas era a Sonia Braga. Hoje essa 

mulherada que vai posar e pede urn percentual da revista, nao ganha s6 100 mil pra 

fazer. Eu nunca trabalhei com percentual. Como eu ja falei, eu fiquei tao amiga, tao 

dentro da coisa ali, que eu nao tinha como falar: "Eu quero urn percentual." Embora 

eu encabec;asse elenco. 

Essa hierarquia se manisfestava nas retar:;oes? 
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Sim. Sim. Por exemplo, o Tony Vieira, que fazia esse tipo de filme, era considerado um 

cinema B. Ele ganhou muito dinheiro. Ele ganhou mais dinheiro, sei Ia, que o Khouri, 

que tinha um filme mais... Na verdade o Khouri e diretor de uma (mica hist6ria, do 

Marcelo. Ele vai contando a hist6ria desse Marcelo a vida inteira. Com certeza o Tony 

ganhou mais dinheiro que o Walter, na epoca. 

o Khouri tinha um pe na Boca e um um pe na elite. 

E, mas pe na Boca com o Massafni, o Galante, ne? Pra fazer um filme do Khouri 

juntava o Galante e a Embrafilme, mais o Khouri. Ele nunca estava s6 relacionado 

com a Boca. Eu diria ate que ele tinha o pe mais na elite que na propria Boca. Tinha o 

pe Ia tambem, sim. Trabalhou. 

E ele gostava de trabalhar com as atrizes da Boca, tambem. 

E o pessoal que fazia cinema. Ele buscava talentos novos. No Eros tinha um folheto 

em que ele falava de cada atriz. Ele fala de mim como sendo uma das atrizes que em 

menor tempo fez o maior numero de filmes. Eu fiz muito cinema. 

Isso chama a aten9fio na sua filmografia. Em um ano voce fez sete filmes. Quase um a 

cada dois meses! 

Teve um ano em que eu fiz dez filmes. Eu estava fazendo Instinto devasso e, junto 

com ele, A mulher, a serpente e a flor. Duas locac;;6es diferentes. Entao, eu acabava de 

filmar aqui em Sao Paulo, e o pessoal da outra produc;;ao ja me pegava e me levava 

pra Ia, a gente estava em Jarinu. Eu ficava tres dias Ia e voltava pra ca. Era uma 

loucura. Eu cheguei a fazer tres filmes ao mesmo tempo. 

0/hando praqui/o tudo, distanciada no tempo, o que voce acha que ficou daque/a 

epoca, pra voce? 

Eu sinto muita falta. Eu adoraria que esse movimento forte de cinema voltasse. Eu 

adoraria continuar fazendo cinema. Nao me arrependo de absolutamente nada do que 

eu fiz. Foi uma epoca muito feliz da minha vida. Eu gostava muito de tudo aquilo. Da 

movimentac;;ao, da noite, dos encontros, dos trabalhos. Eu s6 tenho boas recordac:;oes. 

Eu s6 sinto muito ter acabado da forma como acabou. Eu tenho esse "apagao", esse 
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hiato. Eu nao sei como a coisa diluiu tanto, urn pouco por mim, que nao procurei mais 

as pessoas... Mas foi urn momenta muito feliz. Eu fui muito bern tratada, muito 

respeitada fazendo cinema. Era uma festa. Era muito gostoso. 

E as pd!-estn§ias pro pessoal da classe? 

Muitas vezes tinha uma sessao a meia-noite de estn§ia, para a turma que fez, um ou 

outro jornalista que quisesse, no Maraba, no Metro, que eram os cinemas lan<;adores, 

cabe<;as. Eu ia sempre, mas sempre muito informal. ( ... ) 

Eu sentava na cadeira e ficava encolhida. Eu ia ficando tensa, tensa, tensa. Me 

incomodava muito ver com aquele monte de gente no fim, olharem pra voce .. Tinha 

publico, as vezes. Eles deixavam entrar. 0 pessoal que sabia que ia ter. 

Ia o pessoal da Boca em geral? 

Ia todo mundo. A gente ia na estreia dos outros. Nas decadas de 70, 80, eu ia ao 

cinema todos os dias, praticamente. Nao so em estreias; eu assistia os filmes de 

outras pessoas. Atualmente eu vou pouco ao cinema, porque eu passo o dia todo 

vendo vfdeo. 

Nessas pre-estreias havia debates, criticas, troca de opinioes ... 

Tinha. A gente safa da estreia e ia jantar no Orvieto, ou no proprio Piolim. Af se metia 

o pau, se falava bern, se subia na mesa. Tinha de tudo. 0 pessoal brigava muito. "Esta 

uma merda". Opini5es e tal. No dia seguinte, vida normal. Mas o pessoal se criticava 

muito. Ou falava bern. Era uma grande familia. Eu frequentava demais. De noite o 

cara enchia a cara e falava demais, mas no dia seguinte estava tudo bern, ja estava 

falando do proximo roteiro. Era assim. 

Nao havia muitas atrizes que quisessem dirigir? 

Nenhuma se interessava. E seria muito dificil tambem. Eu era uma das poucas que 

ficava atras das cameras, para aprender. Porque eu queria saber, eu queria dominar. 

Eu sabia a movimenta<;ao de cada um, a fun<;ao de cada urn. Porque eu queria. 

Acredito que eu era uma das poucas que tinha esse interesse. As meninas nao tinham 

muito. Elas nao iam muito ao cinema. Eu era considerada uma atriz, no meio de 
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todas, rnesrno dentro da Boca. Eles falavarn: "A Patricia tern forrnac;ao de atriz, vern 

de teatro". Eu nao fazia por isso. Eu era rnesrno urn pessoa interessada, queria estar 

sernpre presente, aprendendo. 

Sao Paulo, 20 de outubro de 2001 
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Carlos Reichenbach 

Voce fez parte da migrat;ao do pessoal de cinema da sete de abril para a rua do Triunfo. 

Voce considera aquela produt;ao um movimento intencional, um cinema da boca do lixo, ou 

foi uma coisa informal ? 

Vamos pegar o come(,;o. Eu venho do primeiro curso de cinema que abriu em Sao Paulo, que e c 

Escola superior de cinema Sao Luiz, uma experiencia do Padre Lopes. Eu sempre tive a sensa(,;a< 

que, de certa forma, em Sao Paulo, o cinema marginal, de inven(,;ao, p6s-novo, ou mesmo Boc< 

do Lixo nasceu um pouco nos arredores da [escola] Sao Luis. A Boca do lixo era onde s• 

concentrava as distribuidoras de filmes. Naquele momento, 65, 66, alguns produtores estavan 

come(,;ando a se instalar por ali. As produtoras em Sao Paulo eram meio espalhadas, eram na ru< 

Sete de abril, na rua Santo Antonio... Naquele momento nao se tinha muita consciencia de quc 

era preciso cair na Boca do lixo pra poder fazer filmes baratos. 

A [escola de cinema] Sao Luis- na Avenida Paulista - come(,;a a juntar pessoas ao redor dela 

por causa do [Luis Sergio] Person, Paulo Emilio, Roberto Santos, que davam aula Ia. 1 

inteligencia cinematografica de Sao Paulo estava na Sao Luis. Alguns cineastas que estavan 

come(,;ando sua carteira tambem nao saiam das proximidades da Sao Luis. 

Em que momento se da essa aliam;a de produr;ao entre esse pessoal da Sao Luis com a Boca d< 

lixo? 

Havia esse contato entre as pessoas da Sao Luiz e da Boca. Pra voce ter uma ideia, o pessoa 

trouxe para a Sao Luis, e foi um grande impacto inclusive, o Mojica Marins, o Candeias, e aquela 

pessoas que frequentavam a Sao Luis mas nao frequentavam a rua do Triunfo come(,;aram a te 

contato com essas pessoas, a ter admira(,;ao por esses cineastas "feitos pela vida, feitos pel< 

tecnica". Especificamente, no meu caso, no caso do Carlos Ebert- que era tambem aluno -, n• 

caso do Joao Callegaro, do Rogerio Sganzerla, do Jairo Ferreira - que nao eram alunos ma 

estava por ali, nao saiam de perto da Sao Luiz. La havia proje(,;oes. A primeira proje(,;ao na• 

popular de A meia noite !evarei a tua alma [de Jose Mojica Marins] foi feita na Sao Luiz e tev• 

um impacto multo grande. 

Foi o Person que botou na minha cabe(,;a que eu devia ser diretor de cinema, eu sempre imagine 

que ia ser roteirista. E provocou o meu primeiro contato com a Boca do lixo, quando resolve• 

fazer um filme com os alunos. Eu fui levado a Boca do Lixo por Luis Sergio Person - que nao en 
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tao identificado com a Boca mas, naquele momento, ninguem era. Eu me profissionalizei c 

anos depois de formado. Eu me juntei com o Callegaro [pra fazer As libertinas]. Dois filmes 

longa metragem foram rodados simultaneamente: As libertinas e 0 Bandido da tuz vermel 

Certamente cafmos na Boca do lixo pra poder nos abra~ar com os distribuidores, pra produzi 

filme. E de uma certa forma come~a-se a falar de Boca do Uxo ou cinema da Boca do Lixc 

partir desses dois filmes. 0 Bandido inclusive assume a Boca do lixo como personagem. 

sequencia o Callegaro filma o porn6grafo, que e todo rodado na Boca do lixo ... 

Esse fit me traz um manifesto ... 

0 manifesto do cinema marginal-cafajeste reflete a ideia de se fazer um cinema autoral, popt 

e por que nao comercial. De certo modo, a gente tem muito a ver com isso. 

E uma coisa tambem que tem muito a ver com o momento que o pais estava atravessar 

culturalmente naquele momento. Eu acho que isso tem tudo a ver com o Tropicalismo e con 

teatro do Ze Celso [Martinez Correa]. E uma coisa simultanea. A musica, o teatro, os filn 

sofriam uma censura muito forte, uma repressao muito grande e, neste momento, trocam 

meu ver, a subversao da musica de protesto, do Cinema Novo, do Teatro Opiniao p 

transgressao. 

Assumir, em 1968, a posi~ao do Helio Oiticica: seja bandido, seja her6i. Eu quero ir para a 

Boca do Lixo. Era uma coisa muito normal. Assumir este lado Boca do Lixo: "Quando a 

gente nao pode fazer nada, a gente avacalha" - como diz o Bandido. Como se ve 

nitidamente no movimento tropicalista, assumir [criticamente] o cafonismo, a barbarie, o 

kitsch, esta no cinema da Boca do Lixo, esta no cinema marginal - tambem compreendido 

como Boca do Uxo naquele momento. Quem assumiu a Boca foi a minha gera;;ao. Era um 

Iugar neutro e libertario. 

Voce nao acha que esse cinema erotismo + baixo custo vai acabar pfantando sementes 

tanto no terreno do underground e do marginal - Minas, Rio etc. - quanto no fifme 

comerciaf - que vi ria a sera pornochanchada ... 

Pode ate ser. Por que a gente fez As libertinas? A frase que abre o filme Aud;kia, e 

contundente e, no fundo, explica aquele momento para n6s: "Ja que nao se pode fazer o 

6timo, eu vou fazer o pessimo". 0 pior possfvel. Muito antes da onda trash. "Eu nao quero o 

filme bem feito". 
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0 publico entrava nas cogitar;oes? 

Claro que entrava, mas de uma certa forma. 0 que eu sinto nitidamente e que a gente foi 

ficando cada vez mais nihilista, os filmes foram ficando cada vez mais fechados, mas no 

inicio e tude muito louco. Esses filmes 0 bandido, As libertinas, 0 porn6grafo tiveram 

publico pra cacete. As libertinas ficou 40 semanas em cartaz. Era uma merda mas fez muito 

sucesso. 

Um filme em tres epis6dios, o primeiro sobre sexo, o segundo sobre sexo, o terceiro sobre 

sexo ... 

Era essa coisa do exagero. A gente buscava essa formula. Eu me lembro de pedir ao 

fotografo: quero fotografia de filme pomografico sueco, lava tude, estoura tude, nao use 

rebatedor. Eu me lembro do ultimo filme, que para mim fecha esse ciclo, e eu fiz a dire~ao 

de fotografia: rodado em 1969, chama-se Orgia, ou 0 homem que deu cria, do Joao 

Silverio Trevisan - foi interditado. Era urn filme de urn radicalismo absolute, que a Censura 

nao entendeu e interditou. 0 filme e urn banda de gente miseravel que vai se juntando, 

caminhando por uma estrada, ate que chegam a uma cidade abandonada e todos vao para 

o cemiterio. E tern dais indios que passam o tempo todo querendo comer e nao conseguem. 

No final, urn cangaceiro saido de Deus eo Diabo na terra do sol tern urn filho. E homem que 

deu cria. Os indios comem a crian~a e bicham no final do filme. Tern urn textinho no final 

com os indios, bichando, dizendo em tupi-guarani: "nos somas a gera~ao da sifilis ... " A 

censura ficou completamente desnorteada. Ha urn outro filme que fecha esse periodo, 

dessa gera~ao ... 0 outro filme foi tam bern de urn a luna da Sao Luiz que, alias, foi fotografo 

de meu primeiro curta (urn filme chamado Pierrot se fu), que hoje e fotografo - o carlos 

Alberto Ebert. 0 filme foi Republica da trair;ao, que era o filme do Ebert, se chamava 

originalmente Misterio, sexo e aventura, titulo maravilhoso, nao e? 0 filme tinha tude, 

menos misterio, sexo e aventura. Orgia e Republica da trair;ao - esses dais filmes foram 

interditados em 1970, 71 e foram os ultimos filmes a serem liberados pela Censura. ( ... ) 

Sao os dais filmes malditos daquele periodo e que nunca foram lanc;ados. Mas, eu era 

diretor de fotografia do filme e, eu me lembro, do Trevisan me pedir: 

Eu quero a pier fotografia do mundo. 

Eu vou tentar fazer, ne? 

Quando o filme ficou pronto, o Paulo Emilio exibiu o filme numa aula dele, e falou: 
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Eu gostei muito, tern uma certa contundencia... Inclusive tern uma fotografia 

bela. 

0 Trevisan disse: 

Po, eu pedi urn a fotografia ruim ... 

Serviu ao filme? Falou o Paulo Emflio. 

Serviu. 

Entao e bela. 

Mas voce fez a fotografia de acordo com a encomenda? 

Tentei ao maximo possivel: sem condi<;oes, sem nenhuma iluminac;ao, sem rebatedor, 

buscando trabalhar sempre nos limites etc. Isso a gente buscava. Eu me lembro de pedir 

ao fot6grafo: "Faz uma panoramica ... Eu quero fazer uma homenagem ao Primo Carbonari: 

"Faz uma panoramica trepidando aqui". "Mas ... Isso nao pode". Ai, eu peguei e fiz, 

entendeu? Eu queria aquela panoramica pessima. E isso era buscado cotidianamente, era 

muito louco... E esses filmes fizeram urn sucesso comercial absurdo. 

Era o publico daquele mom en to ... 

Era o momento, era o momento. Neste bojo, o termo Cinema Boca do lixo praticamente 

passou a existir, foi oficializado como nomenclatura desse momento do Cinema marginal, 

nao da pornochanchada. Ele foi oficialmente nomeado numa entrevista que o Antonio Uma 

deu para o Jornal do Brasil, se nao me engano, foi em 1968. Essa entrevista gerou uma 

materia de sete paginas da revista Manchete com a chamada Nasce o Cinema Boca do Lixo, 

e a foto que sintetizava o que seria esse movimento era uma foto de filmagem de Orgia, 

onde urn bando de gatos pingados - uma meia duzia de tecnicos com uma camera velha, 

remendada - e urn bando de vagabundos em volta - os personagens do filme: prisioneiros, 

travestis, os indios, o cara que rezou a primeira missa no Brasil, o rei do Brasil, o 

cangaceiro gravido. Grandes personagens. Tudo feito em estrada. 

Era um road-movie. 

56 que feito a pe. Entao, foi essa a imagem que ficou. A imagem de urn cinema miseravel, 

de urn cinema fudido. Ha uma mudanc;a muito grande na virada dos 60 para os 70, porque 

grande parte dessa gerac;ao ... As pessoas dispersaram. Houve uma dispersao muito grande. 
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Uns foram pra fora do pais... E os que ficaram tambem dispersaram. Eu continuei 

mantendo... Eu acabei assumindo, eu fiquei na Boca do lixo mesmo. 

Por isso, essa sua memoria e importante. 

0 que houve na verdade, e que eu sentia com clareza, e que cada filme era um embate 

muito grande com a censura. E havia essa tendencia, sobretudo no perfodo Medici, de que 

para a Censura sexo pode, polftica nao pode. Nftidamente isso: a Censura abre um pouco o 

flanco em rela<;ao ao erotismo e fecha completamente para o sentido politico. No frigir dos 

ovos: Iibera sexo e reprime polftica. 

0 que voce sente nitidamente e que mesmo os filmes dos egresses do cinema novo ficam 

cad a vez mais o que? Ficam cad a vez mais metaforicos, mais diffceii;j ... 

0 cinema novo nao vai para o erotismo ... 

Tambem nao deixa de ir, nao e? 

Mas aqui tem muito a ver com o que? Com um fenomeno da virada dos anos 70, que e a 

comedia italiana. Filmes em episodios e tal. 

As libertinas ji!J nao seria nessa /inha? 

Nao foi feito com esse pensamento. Eu e o Callegaro tinhamos 21 anos. Sozinho a gente 

nao conseguiria... "Temos que nos juntar e fazer um filme de episodios". 0 que gerou As 

/ibertinas foi um filme vagabundo chamado Sexo e gang, que ficou 50 semanas em cartaz 

(no cine Normandie, no centro de Sao Paulo). Nos conseguimos pega dinheiro emprestado 

em banco com os borderos de Sexo e gang, que era um filme com aquela ma qualidade, 

que a gente queria. 

Mas o fenomeno que fez um pouco a cabe<;a dessa virada de decada foi a comedia italiana, 

que tinha muito a ver com o nosso humor. Ai o Rovai faz um filme de tres episodios, bem 

produzido, Adulterio a brasileira. Um filme que deu resultado, e na sequencia ele faz um 

best-seller chamado A viuva virgem - que, no fundo, foi o filme que deu status a 
pornochanchada. E uma comedia gostosa de ver, competente pra cacete. Indiscutivelmente 

foi um sucesso estrondoso, que abre passagem para outras produ<;5es, e que pegava essa 

tradi<;ao da comedia picante italiana. 

Algumas de/as voce participou como fot6grafo ... 
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Esse memento ai, eu acompanhei, porque eu comecei a fotografar bastante. 

Af voce ja e um persona gem da Boca do lixo ... 

Olha que coisa engrac;ada: acabou o movimento do cinema marginal, eu fui chamado para 

dirigir urn filme para crianc;as e adolescentes sobre corrida de autom6vel. Corrida em busca 

do amor foi a maier faculdade de cinema que eu fiz na vida. Esse filme me ensinou muito a 

respeito da perfeita definic;ao de Roberto Santos: "o grande merito do cineasta brasileiro e 

saber transformar falta de condic;oes em elemento de criac;ao." Esse filme me ensinou 

muito isso. 

Na minha cabec;a se passava o seguinte: Porque eu resolvi fazer este filme? Porque me 

interessou desde o comec;o mas eu achei o roteiro muito ruim o roteiro que o cara tinha me 

trazido. Eu chamei o meu roteirista, na epoca, Jairo Ferreira e falei: "Vamos assistir todos 

os filmes de juventude de praia, corrida de autom6vel, vamos ver o maximo de material 

que der pra ver, pra gente trabalhar esse repert6rio". Eu ad oro esse filme, eu nao tenho 

c6pia. Hoje, visto a distancia e uma celebrac;ao da anarquia, uma celebrac;ao da algazarra. 

0 movimento do cinema marginal perdia espac;o ... 

Porque uma das razoes que os filmes do cinema marginal nao conseguia mais espac;o e 

porque o exibidor nao queria mais filme em preto e branco. Em 1970, veio a ditadura do 

filme colorido. 0 exibidor s6 queria filme em cores, e a exibic;ao (dos filmes marginais em 

preto e branco) fica complicada. Tudo era cor, naquele memento. Urn dos ultimos sucessos 

em preto e branco, e na esteira do sucesso de Adulterio a brasileira foi As cariocas, do 

Roberto Santos, Walter Hugo Khouri e Fernando de Barros. 0 que eles fizeram? Pegaram 

tres hist6rias de Sergio Porto, o Stanislaw Ponte Preta, e fizeram urn filme em tres epis6dios 

como na tradic;ao das comedias italianas. Fez urn grande sucesso. E que nao era [o lance 

de] As libertinas, que era uma outra coisa. Nao tinha essa coisa de buscar a boa qualidade, 

era uma coisa anti- estetica. E lembro do Anatol Rosenfeld, que era nosso professor, foi o 

primeiro cara que falou bern do filme. Ele dizia que a diferenc;a que tern e que: enquanto os 

caras ficam procurando copiar o filme estrangeiro, eles vao logo copiar o pior do cinema 

brasileiro. Havia uma coisa intencional de avacalhac;ao. ( ... ) 

0 Mojica tambem faz um percurso singular, nao e? 
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0 Mojica e o grande genic brasileiro, exatamente por isso, por ser instintivo. Ele e, a meu 

ver, o grande artista naiVe do cinema brasileiro. 

A Boca tinha essa coisa genial, na epoca -em seus primeiros tempos-, era facil filmar. Era 

muito facil filmar. Eu me lembro que Audacia foi feito assim: vamos fazer um filme? Vamos! 

Nao tinha roteiro, nao tinha porra nenhuma. Pegamos latas de negative emprestado, 

conseguimos credito na Lider ... 

Uma coisa interessante pra mostrar como e que surgiram esses filmes e como surgiram 

certos produtores em Sao Paulo. Um exemplo 6timo de como se formavam produtores. Um 

cara que tinha trabalhado na Maristela, o Alfredo Palacios se juntou com dois tecnicos, o 

Galante, que era eletricista, e o Sylvio Renoldi, que estava come~ando como montador, 

compraram o material de A erotica, um filme inacabado do Ody Fraga. Eles filmaram cenas 

noturnas - boites e tal - da cidade de Sao Paulo, meteram quatro cenas de 'striptease' e 

lan~aram com o titulo de Vidas nuas. Ficaram ricos com isso. Uma loucura, que era possivel 

na epoca. E o caso de um filme inventar um produtor. Um caso sintagmatico, daquele 

periodo, de como da cabe~a de certos produtores algumas praticas nasceram a partir dai: a 

essencia do filme o que era? Um bom titulo, apelo er6tico, fazer um trabalho nos jornais 

populares ... E bota no cinema que da certo. 

De uma certa forma o sucesso desses filmes e semelhante ao de As Libertinas. 

Voltando a passagem dos anos 70, os filmes come~am a ficar dessa forma ... A censura 

come~ou a ter uma postura de se nao entendo eu proibo. E as coisas foram ficando cada 

vez mais obscuras. E havia um processo que nao precisava nem censurar. Naquela epoca 

para um filme cumprir o decreto e ser exibido no cinema como filme brasileiro, ele tinha que 

ter um Certificado de Produto Brasileiro - um certificado de boa qualidade. Era s6 nao dar 

esse Certificado que o filme nao podia ser exibido, nem ia pra Censura. Foi assim que eles 

interditaram o Orgia e o Republica da trair;ao - que foram OS dois ultimos filmes do cinema 

marginal da Boca do lixo. No frigir dos ovos, o que foi acontecendo? Era muito claro o que 

estava havendo: Iibera sexo mas proibe qualquer coisa que fale de politica. Eu sei porque 

· fui vitima disso. 

Depois da experiencia de Corrida em busca do amor, eu deixei a Boca do lixo por quatro 

anos e me envolvi com publicidade. Eu me tornei publicitario, na verdade. Ate me encher o 

saco. Ai, eu peguei toda a sucata da minha produtora, e produzi um filme. Chamava Lilian 

M. Para finalizar Lilian M, eu tive que vender uma parte do filme, eu tive que vender a 

distribui~ao da fita. 
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Mas, de qualquer forma, ainda havia o que eu acho - por experiencia propria - que foi o 

grande motor do cinema comercial brasileiro, o premia adicional de bilheteria: qualquer 

filme que atingisse de 200 a 800 mil espectadores - o que era pouco na epoca - ganhava 

um premia. Esse premia acabou para ser criada a Embrafilme. 0 pessoal que nao conseguia 

ficava louco da vida - os interessados que nao conseguiam pegar - porque o Mazzaropi 

chegava Ia e pegava o cheque logo de cara, com todo o direito. 

0 premio adicional e que recompensava, muitas vezes, o realizador ... 

Eu posse falar de catedra porque Uliam M era um filme miura, um filme dificil, talvez mais 

experimental que aqueles primeiros filmes. 

Ele fez o que, 300, 400 mil espectadores ... Quem produziu? 

Foi um sucesso. Eu sobrevivi dois anos com esse premia adicional de bilheteria. Foi o Elias 

Cury Filho, que alias comec;ou a entrar na produc;ao aos poucos. 

Af voce comet;ou a voltar ... 

AI eu comecei a voltar. Porque nesses 4 anos na publicidade eu tive uma experiencia na 

parte tecnica muito grande. Eu tive convite pra voltar a ser diretor de fotografia, eu vendi 

minha empresa e nao quis mais saber de publicidade na minha frente. E fui ser fot6grafo. 

0 primeiro filme que fotografei na Boca foi Excitat;ao, do Jean Garret. Ele me convidou 

porque queria uma fotografia requintada. Eu me lembro que levei ele para assistir Chabrol 

pra ver se era a luz que ele queria - e era aquila que ele queria - , um filme que tinha 

fotografia de Jean Rabier ... Havia uma busca ... 

Eu casei quando Liliam M ficou pronto, mas eu estava a beira da concordata. Como diretor 

de fotografia eu aluguei um apartamento e montei a minha casa. Era tanto trabalho, era 

tamanha a procura. 

Mas basicamente essa produt;ao cfasse A da Boca? 

Classe A, classe B, classe C ... o que viesse. Havia uma coisa muito interessante: desde 

determinado periodo, pra poder concorrer, pra colocar teu filme bern colocado, tinha que ter 

uma qualidade tecnica, tinha que ter um cuidado. Com a andamento da produc;ao, comec;ou 
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a haver urn nivel de exigencia muito grande. 0 filme tinha que ter urn certo nivel de 

qualidade tecnica para poder concorrer no mercado. Merda niio fazia sucesso, tecnicamente 

fa lando. 

Havia uma grande produ<;iio de filmes na epoca - pornochanchadas, mas muito mal 

produzidas, mulheres feias ... 

Mas este filmes entravam em dnemas de segunda linha. 

Exatamente. 

Qual e a tua leitura da Boca do lixo naquele perfodo, era uma industria, nos estavamos 

perto de um processo industrial ... 0 que era? 

Eu tenho uma postura bern pessoal em rela<;iio a isto: eu niio acredito em industria 

cinematografica, nunca acreditei desde que eu comecei. Eu sabia que todas as experiencias 

de industrializac;iio niio dariam certo. Eu acredito no artesanato cinematografico. Essa e 

minha fe. 

Voce acha que artesanato sobrevive sem industria? 

0 Mojica e urn artesiio, o Candeias e urn artesiio. Eles fazem um produto absolutamente 

diferenciado. 

Eu penso que a grande discussiio do cinema nunca foi em rela<;iio a industria, mas sempre 

foi em rela<;iio ao comercio. 0 que e importante entender e que s6 houve esse sucesso da 

pornochanchada porque houve comercio cinematografico. 0 que eu estou querendo dizer 

com isso e que grac;as ao premio adicional de bilheteria, grac;as ao sucesso desses filmes, o 

exibidor era s6cio desses filmes. Todos os filmes que eu fiz com o Galante, ou que fiz 

sozinho, ou que de uma certa forma eu participava da produ<;iio, eu tive a parceria do 

exibidor. Qual a vantagem de se ter o exibidor como parceiro? Ele niio tira o filme do 

cinema, p6. 

As formas de produzir ou melhor, a prodw;ao - industrial ou artesanal - vai sempre 

depender do comercio, ou seja da exibir;ao. 
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o sucesso depende de se estar bern abrac;ado. Como hoje, por exemplo, voce pode 

depender da televisao. 

Ou do proprio exibidor. 

Esta discussao se resume. Quando e que o cinema brasileiro mais encontrou publico? A 

chanchada. Produc;ao da Atlantida, do Severiano Ribeiro- o maior exibidor do Brasil. 

Enfim, os modos de produzir e de incentivo a produr;ao - Embrafilme, captar;ao de recursos 

pela lei do audiovisual, lei Rouanet, etc. - mudam, mas o acesso ao publico e que e sempre 

problematico ... 

Mas, no fundo, no memento em que voce nao tern lei de protec;ao, nao tern exibidor junto, 

nao tern filme. 

voce e favoravel a reserva de mercado? 

Totalmente. 

Por que hoje, reserva de mercado, virou papo maldito ... 

Essa politica neoliberal que ve dessa forma, que vende o patrimonio do Estado a prec;o de 

banana, quer falar de cinema? 0 que e isso? 

Voce acha que vai ter lei da obrigatoriedade? 

0 americano agora esta dizendo que vai produzir filme no Brasil - o embaixador recebendo 

urn pessoal e dando declarac;oes. Estas hist6rias se repetem, nao? Quando as 

pornochanchadas davam certo, nao sei se voce esta lembrado, os distribuidores 

americanos - ere, Columbia etc. - comec;aram a se envolver com as produc;oes e nao 

fizeram nenhum sucesso. 56 entraram na produc;ao para provar que a parceria nao dava 

certo. E memoravel, pra ver como e que funciona a mentalidade, de uma certa forma. Quer 

dizer, e tude urn jogo para que nao haja lei de protec;ao, para que nao haja lei do curta

metragem, pra que nao haja nada. Isso e uma questao de politica pessoal: a Columbia 

poderia distribuir meu filme, mas eu tirei o filme fora. Eu conhec;o o hist6rico, eu conhec;o o 

hist6rico ... 
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Eles nao estao interessados no teu filme. 

Eles estao interessados que o teu filme nao de certo. Naquela epoca, eles produziram uma 

serie de filmes, inclusive pornochanchada. A Columbia produziu Motel, um fracasso 

fenomenal. Fez um filme com o J6 Soares, 0 pai do povo, outre fracasso fenomenal. Eles 

produziram fracassos para serem fracassos. Eles nao estao absolutamente interessados em 

que o filme nacional de certo. Sempre foi assim. 

Na massa critica da Boca, voce destacaria a/gum talento, sem prejuizo dos demais. A vida 

inteligente. Se a Boca sobrevivesse a si mesma, e/a ... 

Tem muita gente interessante na linha do Mojica, do Jean Garret... Jean Garret e um cara 

talentoso, nao tinha cultura, erudi,.:ao, mas tinha uma sensibilidade cinematografica, um 

feeling, um gosto cinematografico. Eu gosto de alguns filmes do Claudio Cunha, inclusive 

escrevi um roteiro pra ele, e trabalhei com ele porque tambem tinha esse feeling, dirigia 

bem, sabia conduzir um filme muito bem. Outre cineasta que tinha muito talento, quando 

fazia cinema narrative, eo Fauzi Mansur. Tinha gente interessante, que gostava de cinema. 

Estimulados fizeram filmes interessantfssimos. Eu tenho um fascfnio pelo nai"f. Eu tenho 

uma admira,.:ao muito grande porum cara chamado Rubens da Silva Prado. 

E o Tony Vieira, nao se enquadra af, no na"if? 

Sim, sim. Eu ja fui ator num filme de Tony Vieira. Ele tinha uma coisa interessante. 0 Tony 

e um cara criado pelo faroeste italiano, na essencia. Os filmes dele nao tinham proximidade 

alguma com o western americana. Era a contrafa,.:ao do bang-bang italiano. 

Esse pessoal se aproxima do cinema como uma coisa natural ... 

Voce sentia os realizadores. Eram cineastas feitos pela vida. Cineastas formados pela 

tecnica, que tinham talento. Virava uma calamidade quando tentavam passar uma imagem 

que nao tinham. 

Se a Boca criou uma gera,.:ao, a pornochanchada criou espa,.:o para realizadores de talento, 

Guilherme de Almeida Prado, o Jose Antonio Garcia, o icaro Martins, que come,.:aram Ia. 

Vieram da ECA, mas 0 olho magico do amor e uma pornochanchada, produ,.:ao de 

pornochanchada do Adone Fragano. 
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Esse nucleo da Boca, a gente poderia dizer que praticou um cinema popular vo/tado para o 

grande publico. De outra forma, eles eram da mesma extrar;ao social de seu publico? 

Eles sabiam lidar com o publico. Tern urn fenomeno mais interessante nesta epoca. Naquele 

memento tinham figuras multo interessantes, que eram os produtores. 0 Manoel Augusto 

Cervantes, o Galante, o Doutor Cassiano Esteves eram figuras sintagmaticas. A importancia 

desses produtores. 0 Galante (e o Palacios) introduz na produ<;ao a tentativa de se fazer 

urn cinema de genero, que os americanos fazem multo bern. 0 Galante e uma especie de 

Roger Corman brasileiro, mas aqui nao tinha infraestrutura pra experimentar melhor. Eles 

produziram alguns des melhores filmes caipiras que o Brasil ja produziu - Sertao em testa, 

La no meu sertao etc. Eu gostava muito desse genero, inclusive. Era uma coisa proxima do 

[filme] musical. Eles tinham urn pensamento de produtor. Urn pensamento inteligente de 

produt;ao: diversificat;ao. 

E colava, tinha publico ... 

Sertao em testa foi urn sucesso estrondoso, com Tiao Carrero e Pardinho - os melhores 

cantores de musica sertaneja que Sao Paulo ja viu. Conversando com o Ivan Lins, que fez a 

musica de Dois c6rregos, ele disse que comet;ou a gostar de musica caipira ouvindo Tiao 

Carrero e Pardinho. E eu tambem. Aquilo e o supra-sumo, eles sao o Tom Jobim do 

sertanejo. Eu filmei com eles, inclusive. 

E urn ciclo. A decada de 70 ficou multo marcada pela pornochanchada, mas na verdade foi o 

perfodo mais rico, de maier diversifica<;ao de produc;;ao. Sucessos como Menino da porteira, 

Paixao de um homem, com Waldick Soriano, produzida pelo doutor Cassiano Esteves, 

dirigida pelo Egydio Eccio, Outre cineasta bastante interessante era o Egydio Eccio, que fez 

uma otima comedia erotica: 0 leito da mulher amada, que nao pede ser chamada de 

pornochanchada. 

Entao, da pra perceber uma certa hierarquia. Voce tem produtores, um time de elite, os 

Massaini... E um outro time formado pela tecnica e pe/a vida. 

Eu ache os produtores personagens maravilhosos. Eu gostava muito de trabalhar com eles, 

porque eles tinham essa coisa de gostar de cinema. Galante era urn produtor que eu me 
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dava magnificamente bern com ele, porque voce fazia urn plano bonito, ele ficava 

encantado. 

E outra coisa que a gente esta esquecendo - e e uma coisa curiosa tambem. Entre outros 

generos, o Galante lan~ou urn genero muito curioso o de prisao de mulher. 

Como e que foi. .. Voce nao sentia a/gum risco em ser rotulado de pornochanchada? 

Eu sempre digo o seguinte: quando o Renate Grecchi - que era urn produtor da Boca 

tambem - me chamou para fazer Corrida em busca o amor, eu falei pra ele: "Voce esta 

ficando louco, eu nao gosto de corrida de autom6vel, eu nao entendo nada disso, e uma das 

coisas que eu acho mais irritantes. Eu mal gosto de dirigir carro". Depois eu descobri 

porque ele me chamou: o Ronnie Von ia ser o ator, e ele era considerado o intelectual da 

Jovem Guarda, e o Renate queria alguem que falasse bern, tivesse nfvel universitario e tal. 

Eu senti a mesma coisa quando o Galante me chamou para fazer urn filme com ele. 

Ate aquele memento eu era fot6grafo e fazia filmes complicados (Lilian M). Galante disse: 

"Vern fazer urn filme comigo, mas nao quero aqueles filmes miura. Aquelas coisas que 

ninguem entende". Ele sempre falava muito claramente as coisas. 

E ai eu propus pra ele A ilha dos prazeres proibidos, em que eu aproveitei uma sugestao 

contida no Mulher de todos (de Rogerio Sganzerla), uma coisa tribal, sem limites ... A Ilha e 
uma hist6ria de exilados politicos. 

0 Galante resolveu produzir e me disse: ''Traz o roteiro - que nao pode ter menos de 100 

sequencias". "Que hist6ria e essa?" Virou urn metodo de trabalho mesmo: "E porque urn 

filme com menos de 100 seqiiencias e chato". 

Era um risco daquele periodo, em que havia experimentac;ao em cinema. 

Quando o Galante me fez a proposta, me chamou pra fazer este filme, eu tive uma rea~ao: 

"Porque voce esta me chamando?" Eu estou topando, mas o roteiro vai urn pouco alem ... E 

o Galante dizia: "Eu duvido, quero ver seu copiao, quero verse voce tern coragem de filmar 

isso aqui ... " Ele me deu determinadas condi~oes: 20 latas de 300 ms. de negative - o que 

corresponde a 2 por 1. Eu tive que fazer de tudo: roteirista, fot6grafo, equipe minima ... 

( ... ) 

Quando eu peguei a Ilha pra fazer, o contexte foi exatamente esse [igual ao da Corrida: 

trabalhar urn repert6rio]. 0 que e que e o filme, no fundo no fundo? E a hist6ria de uma 

mulher que pertence a uma organiza~ao de extrema-direita que e mandada para uma ilha, 
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onde estao dois prisioneiros politicos, uma anarquista e um te6rico tipo reichniano - um 

personagem que chamava William. Se ninguem percebeu... 0 resultado que esse filme teve 

e que foi muito maluco. A mulher saiu no jornal, saiu no Estadao. Ela mandava matar esses 

dois caras, ele entra em parafuso, porque era um reduto de liberac;:ao total, as relac;:6es 

abertas, as pessoas falam. Ela pira, tem problemas para ter orgasmo ... 

Tudo feito daquela forma, com aquela estrutura de produc;:ao, sempre aproveitando aquela 

ideia das carencias: nao tern pra fazer, entao vamos fazer melhor. Por exemplo, vamos 

fazer uma cena de fronteira? Entao bota um pau aqui, outre ali. E um cara vestido de 

militar Iatino americana. 0 filme e isso. 

A 1/ha tem a estrutura de um filme de aventuras. Mas, no meio de uma cena de amor entra 

um texto de Nerval em frances. 

Eo Galante, como e que via isso? 

Af e que esta. A primeira coisa que aconteceu foi o seguinte. Galante me disse: "na primeira 

semana voce tern que filmar as cenas de sexo, porque voce pode ficar meio tfmido e tal." 

Eu mandei bala: botei um cara pelado de frente. Nao havia sexo frontal naquela epoca. 0 

Galante quando viu o copiao, me telefona: 

Perra, voce ta louco. Nao era para exagerar, voce esta mostrando tude. 

Assim esse filme vai ficar interditado. Vai devagar. 

- Voce fala uma coisa antes, agora voce esta com medo. Vou mandar bala. 

- Esse filme pode ficar interditado. Vai devagar com o andor. 

Porque o filme faz uma celebrac;:ao do sexo tribal. Quando a montagem filme ficou pronta, 

eu enchi de musica andina, pra ficar mais forte a coisa latinoamericana. Se passava em San 

Viciente. 

Voce nao pode subestimar o publico. Pensar que ele nao vai entender. Esse filme fez 3,5 

milh6es de espectadores. E o segundo filme de maier publico do Galante. Foi vendido pra 

toda a America Latina. Tem um importante crftico chileno, chamado Ascanio cavallo que 

diz em livre que a Ilha dos prazeres proibidos e um dos maiores filmes que ele ja viu na 

vida dele e escreveu: por tras desse filme, ha uma leitura politica. Esse filme passou na 

censura. Ele tern uma estrutura policial bem armada. 0 pessoal do Galante dizia pra ele: 

- Esse filme nao tern umas coisas estranhas? 

0 Carlao e isso mesmo, ele bota umas coisas esquisitas mas o publico vai. 
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Na sequencia, ele (o Galante) falou: agora voce produz o que voce quiser e me deu maior 

liberdade, dentro das limita<;oes, e eu fiz 0 Imperio do desejo - onde tern uma transa entre 

urn anarquista e uma maofsta. 

Voce tem um metodo de trabalho, c/aro que pode ir se modificando ao Iongo do tempo, 

voce improvisa ou 0 roteiro e fechado? 

Curiosamente a minha experiencia com a Ilha dos prazeres me ensinou uma coisa muito 

bacana. Uma coisa e voce trabalhar com atores de forma<;ao classica, outra coisa e 
trabalhar com atores que te impunham, de uma certa maneira. Com o elenco masculino 

dava pra trabalhar com urn pessoal de teatro, urn pessoal que eu conhecia. Mas com as 

atrizes - que eram formadas pela vida tambem - era mais complicado. Mas, nao se tinha 

muito tempo de preparar, ensaiar, de burilar. Quando se tinha esse tempo sara resultados 

maravilhosos. Eu fazia com que elas convivessem com atores profissionais, e voce sente 

uma matura<;ao. Eu optava por fazer, o maximo possfvel, o ator entender o que ele estava 

dizendo. Quando eu percebia que eu nao tinha tempo pra isso, era passar o texto mesmo 

que ele saia cantado. Eu tenho filmes com esse tipo de problema mesmo. Parece que o cara 

estava recitando, nao e? 

Pode ate parecer estilo. Eo improviso? 

E essa coisa de voce transformar as faltas de condi<;oes em elemento de cria<;ao. Quando se 

consegue ter isso na cabe<:;a, o trabalho se torna realmente estimulante. 

Hoje, isso e diferente ... o trabalho em Anjos do Arrabalde, Dois c6rregos ... 

Cada filme e uma coisa diferente. Alma corsaria, de uma certa forma, restitui urn pouco 

esta aventura do cinema. Foi urn filme que eu fiz tudo, nao e? Nao tinha nem produ<:;ao. Eu 

que fotografei ... 

Eu procuro imaginar com antecedencia as dificuldades que teria. Eu quis filmar num 

apartamento no Glicerio, foi urn perfodo que eu vivi, uns amigos moravam Ia e eu sabia que 

nao podia contar com muita luz. Entao, eu ja me armei para fazer urn filme sem luz, uma 

Juz muito baixa dentro do apartamento, usando sempre a janela e os rufdos da Pra<;a da 

Se nas proximidades. 
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Eu me armo para realizar de acordo com as condic;oes de produc;ao. Isso me leva, ate hoje, 

a sempre trabalhar, a escrever os roteiros, imaginando a produc;ao que eu vou ter. Se ha 

urn estilo de trabalho, e entender as limitac;oes que vou ter. 

( ... ) 
Eu imagine urn projeto, que procura lidar criativamente em sua propria concepc;ao com as 

limitac;oes que vao existir. Uma coisa muito importante em seu metodo de trabalho e ter 

consciencia dos meios que vai ter. 

A Boca nao precisava do dinheiro do Estado via Embrafi/me, e sabido que a pornochanchada 

se esgotava, mas porque a Boca nao sobreviveu nem a morte da Embrafilme nem a da 

pornochanchada? 

Eu acho que tern varies elementos nessa historia toda. Ha uma questao muito seria nisto 

tudo: e precise lembrar que ate 1983 - o ano da entrada do filme porno no mercado 

brasileiro -, o ingresso custava 80 cents de dolar, ou seja o cinema era uma diversao 

popular. Hoje nao e mais. Hoje, o ingresso medio e 3 dolares, da uns 7 reais. Era mais 

barato que urn mac;o de cigarros. Eu me lembro bern disso, porque quando eu comecei a 

fumar, ou eu ia ao cinema ou comprava urn mac;o de cigarros. Hoje, com cinco ma~os de 

cigarro voce nao vai ao cinema. Isso e loucura. Era o prec;o de uma cachac;a. Isso af, para 

urn publico C e D tern peso, e como tern. 

Os cinemas de bairro, cinemas de centro e prer;o do ingresso sao fundamentais. 

0 prec;o do ingresso era tabelado. Isso e importante. Naquele perfodo, liberou o prer;o e 

virou uma logica mal uca. E foi urn a causa fatal. 

A segunda causa fatal: Como o filme pornografico entrou no pafs? Pode ate ser paranoia 

persecutoria mas a entrada do filme pornografico no Brasil tern o dedo americana na 

historia, a meu ver. 

Eu trabalhei na Holanda. La o filme porno sempre foi para o gueto - o bairro da 'Red Ugth'. 

Sala especial, com cartaz na porta, mas no gueto. Nao foi para uma sala comercial, nao foi 

para o centro da cidade. No bairro da Red Ught voce vai encontrar os prostfbulos, as boites, 

os cinemas pornos e com protec;ao da polfcia. Em quase todo Iugar foi assim. Aqui nao. Aqui 

tomou conta, estrategicamente, dos maiores cinemas de lanc;amento dos filmes brasileiros, 

no Brasil inteiro. Em Sao Paulo e exemplo tfpico. 0 maior cinema lanc;ador de filme 

brasileiro em Sao Paulo e o Paissandu, onde Mazzaropi lanc;ava, onde o Mojica lan~ava, 
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onde entravam os musicais caipiras, os filmes policiais brasileiros. Essencialmente, o cinema 

popular mesmo, o cinema popular brasileiro. Virou cinema porno. Cine Windsor - eu estava 

Ia quando virou cinema porno. Cine Ouro. 0 cine Marrocos - o que e urn absurdo, pais devia 

ser tombado pelo patrimonio hist6rico. 0 centro da cidade foi tornado [pelo porno explfcito 

estrangeiro]. E como e que ele entrou? 0 cinema porno entrou via censura, atraves de 

mandata de seguran\;a. E sempre foi exibido atraves de mandate de seguran\;a. Descobriu

se que se podia cooptar urn juiz Ia dentro. E assim foram lan\;ados. Assolou, tomaram conta 

do centro da cidade. Pegaram todos os cinemas lan\;adores de filmes de genero. E se 

perdeu o publico que frequentava ... 

De fato, a classe media nao estava interessada nesses filmes ... 

De jeito nenhum. Engra\;ado o que aconteceu com 0 bandido da luz vermelha ... Durante 

uma semana foi urn splash, muito publico, depois esvaziou mas na primeira semana foi 

demais. 

( ... ) 

0 cinema popular brasileiro foi derrotado pelo filme porno americano. E outra coisa, essa e 

uma das razoes claras foi a especula\;ao imobiliaria, a deteriora\;ao do centro de Sao Paulo 

come\;a com a entrada do fit me porno. 

Esta produr;ao da Boca - de David Cardoso a Galante - nao poderia enfrentar industrial e 

comercialmente o filme estrangeiro. Nao valia a pena? 

Valia a pena enquanto se tinha o exibidor como parceiro. No memento em que o exibidor 

come\;a a receber os filmes com campanha da Globo, nao tendo que pagar absolutamente 

nada... Porque voce nao pode esquecer que o exibidor quando era parceiro do filme, ele 

entrava em toda a sociedade, abra\;ava a distribui\;ao [o que incluia c6pias, publicidade etc. 

do filme]. Quando a Embrafime come\;OU a entrar no mercado, com peso, eta dava tudo 

para o exibidor. Porque o distribuidor vai dar dinheiro pra voce fazer lanc;amento, se com o 

mesmo ingresso ele recebe tudo pronto? Essa e a questao, parte de urn conjunto de coisas. 

A gente pode dizer, entao, que houve um ciclo da Boca do lixo? 
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Houve um ciclo da Boca do Uxo, que nao existe mais. E, a meu ver, por varias raz5es: o 

filme porno estrangeiro, o [aumento do] custo do ingresso e a Embafilme. Isso nao e uma 

crftica a Embra, porque o jogo da distribuic;ao funcionava assim. 

0 ultimo filme que eu fiz no esquema da Boca do lixo foi Extremos do prazer. E pegou essa 

virada, fez um sucesso danado. Sabe por que? Ja tinham entrado os filmes porn6s mas 

houve um momento, em 83 ou 84, em que cassaram todos os mandates de seguranc;a e, de 

repente, nao tinha filme pra exibir. Aquele cinema que ja tinha exibido Imperio dos 

sentidos, Coisa er6ticas e tal - que era o cine Windsor - nao tinha filme pra exibir. 0 que 

tinha a mao? Extremos do prazer. Botou Ia dentro e foi um sucesso fenomenal. 

0 espectador nao safa puto porque o filme nao tinha cenas de sexo explicito? 

Nao, porque ja se sabia: "este filme nao tem cenas de sexo explfcito". 0 filme nao 

enganava ninguem. Mas ele dialogava com aquele publico. Depois de seis filmes na Boca do 

lixo, eu sabia dialogar com aquele publico mesmo colocando coisas esquisitas no meio. Uma 

vez ate, o Callegaro foi assistir e me disse: "Eu nao consigo entender como e que os caras 

gostam ... " Porque neste filme, em determinado momento, os personagens comec;am a 

falar de si mesmos. Cada um dos personagens fala para a camera. A ponto de eu aparecer 

com camera filmando por urn espelho ... Imagine isso para urn cara que frequentava o cine 

Windsor? Eles davam risada. 0 publico nunca e burro. Ele pode nao entender uma ou duas 

palavras mas o sentido todo ele apreendia. 

Essa era a diferenc;a, eu acho que se subestimava muito esse publico. Uma das coisas que 

me fez fazer A ilha dos prazeres foi exatamente isso. Quando o Galante me convidou pra 

fazer, a ideia era pegar aquele repert6rio e subverter como urn tipo de cultura juvenil, um 

filme alienado. Por que nao? 

Porque a pornochanchada, naquele momento, era racista, preconceituosa, reacionaria e 

mis6gina. Entao porque nao fazer alguma coisa para subverter isso af? A ideia e essa. Tem 

de criar um frisson no cinema. 

Sao Paulo, 15 de junho de 2001. 
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Sylvio Renoldi 

Como se deu a sua aproximac;ao como cinema? 

A minha familia tinha uma ch<kara em Jac;ana. Nos eramos vizinhos dos estudios da 

Maristela e algumas pessoas que ali trabalhavam eram conhecidos nossos. A gente 

jogava futebol juntos. A Maristela foi montada em cima de tecnicos italianos. Entao, eu 

ficava sempre por Ia, conversava muito com eles. Urn dia urn cara fa lou: por que voce 

nao vern trabalhar aqui, em vez de ficar enchendo o saco ai pelo estudio. Ai eu fui. Em 

1952, com doze anos, comecei a trabalhar na sala de montagem- cuidava dos r6tulos, 

guardava tudo, acompanhava a montagem dos filmes. E foi indo. Aprendi a montar 

negative, aprendi a fazer varias coisas ligadas a montagem. Limpava as cameras ... a 

gente aprendia a fazer de tudo. 

E voce logo se envolveu como cinema profissionalmente? 

Teve a primeira fase da Maristela. Depois veio a Kino Filmes. Eu entrei no finalzinho da 

Kino filmes. 0 Geraldo Alonso e que era o diretor. 

Voce teve a sua cabec;a feita pela esquema de estudio, de linha de produc;ao ... 

E. 0 cinema brasileiro tinha esse defeito: querer copiar o cinema europeu, o cinema 

americana, os grandes estudios. Era uma besteira, porque eles nao conseguem nunca 

fazer igual. Mas, como eram todos tecnicos importados ... 

Urn grande professor foi o Lorenzo Serrano, urn espanhol. Ele nao trabalhava na 

Maristela mas foi fazer uns filmes Ia. Ele era tecnico em dublagem, direc;ao. Trabalhou 

na Espanha e, com a guerra, veio para Buenos Aires e depois para Sao Paulo. Ele 

ficou muitos anos aqui. Eu aprendi muito com ele. 

E teve urn outre cara chamado Didier Hanza, que fez urn filme chamado Quem matou 

Anabela? Por acaso, eu fui trabalhar com ele na montagem desse filme. Esse cara me 

ensinou muito, me ajudou muito. 

Voce tern urn percurso interessante no campo da montagem, esteve sempre 

trabalhando com filme e gente interessante ... 
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Eu trabalhei como assistente de montagem de 0 grande momenta do Roberto Santos, 

e de Cara de fogo do Galileu Garcia. Eu terminei 0 grande momenta na AIC, porque a 

Maristela estava fechando. Eu ja conhecia o Roberto Santos da filmagem. 

Quando fechou a Maristela, eu fui para a AIC fazer a dublagem de series para a 

televisao - Rin Tin Tin, Lanceiros de Bengal a etc. Eu fazia sincroniza~ao, acabamento, 

os aneis, e dublava. Eu trabalhava com o Glauco [Mirko Laurelli] na AIC. Eu saf da AIC 

e passei um ano no Exercito. 

Voce estava fazendo dezoito anos, mas ja tinha feito tudo isso ... E o ensino formal 

mesmo, voce deixou de /ado? 

E. Eu nao tenho nenhuma cultura aprendida na escola. Tude o que aprendi, aprendi na 

batalha. Trabalhei de projecionista, assistente de som, eletricista, microfonista. Fiz de 

tude. Nunca pensava em dirigir. Eu gostei e gosto de montagem. 

Entao, quando eu saf do Exercito eu fui para a Lince Filmes, depois Lynx Filmes. 

Mesmo no Exercito, eu sempre fiz bico por ali, ganhava uma graninha. Logo eu fiquei 

como mantador oficial da Lynx. Foi um periodo muito bom, eu me saf muito bem. 

Resolvi sair da Lynx em 1961, 1962, e fui trabalhar como free-lancer. Eu peguei um 

filme que estava come~ado, Luta nos pampas, do Alfredo Severo. Assisti o filme e 

falei: "Eu pego o trabalho, mas quero carta branca para remontar." Ele disse: "Pede 

fazer o que quiser." 

Ao mesmo tempo, eu montava comerciais na Odil Fono Brasil. Eu ajudava a estruturar 

a Odil. Af veio o Roberto Santos com o Augusto Matraga pra eu montar. Ate deu uma 

confusao do caramba, saiu inclusive no jornal: "Roberto Santos vai pegar mantador de 

comercial". 0 co-produtor era o [Luis Carlos] Barreto, que criou um probleminha. Nao 

ganhei o premia Saci, oferecido pelo jornal 0 Estado de Sao Paulo, porque dei uma 

entrevista para a Folha de Sao Paulo, mas ganhei premia em Brasilia. 

Nessa epoca, eu tambem montei um filme do [Maurice] Capovilla, um documentario. E 

af veio uma serie de filmes, inclusive 0 bandido da /uz vermelha ... 

0 bandido deu uma chacoa/hada geral [no cinema braasileiro], inclusive pela 

montagem. 

Era um filme de um camarada que estava chegando, o Rogerio [Sganzerla], muito 

jovem. Ele vinha com toda aquela for~a e era muito inteligente. Teve muita gente que 
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disse: "Esse filme nao monta. Esse filme e uma merda, nao sei o que e tal." Ele 

chegou para mim com o filme dentro de uma mala. Eu assisti algumas seqOencias com 

ele e falei: "Rogerio, esse filme nos vamos ter que montar do jeito que voce filmou, 

porque se for montar diferente vai ficar ruim." Ele topou, e nos ficamos trabalhando: 

bota isso, bota aquilo. E o filme ficou ... Ate hoje a gente assiste o filme eve que 

ele e mais moderno do que [era] na epoca. E impressionante! Outro dia eu fui na casa 

de um amigo meu e ele falou: "Vou te sacanear. Vou fazer voce assistir 0 bandido." 

Eu falei pra ele que eu tinha assistido ha pouco tempo mas o cara me obrigou a assistir 

de novo. Mas o filme continua atual, e impressionante! E como se tivesse acontecendo 

hoje. 0 comportamento das pessoas no filme e o comportamento de hoje. E na epoca 

o filme foi tido como exagerado. 

Com esse til me voce acabou se aproximando do chama do grupo "marginal" ... 

Acontece o seguinte: eu montei, praticamente, os primeiros filmes dos diretores 

paulistas (dos anos 60 e 70). [ ... ] Eu fiz 76 longas-metragens. 

Voce drculava pela Boca do Uxo? 

Eu montei muitos filmes Ia na Boca mesmo. 

Voce era um "cidadi!io da Boca'? 

Eu vivia Ia. Porque praticamente todas as pessoas que trabalharam na Boca, que 

viviam na Boca, foram as que passaram comigo no cinema. Era a mesma coisa que 

estivesse em casa, entendeu? Uma convivencia. Eu nao frequentava muito porque 

trabalhava demais. Eu montava tres longas ao mesmo tempo, mais os comerciais. As 

7 horas da manha eu ja estava trabalhando. Na Odil eu tinha uma moviola das 7 da 

manha a meia-noite. Eu montava tres filmes em turnos de seis horas. 

Em 1972 voce editou varios filmes. Uma diversidade impressionante: Os 

desempregados (Os irmaos sem coragem); A infidelidade ao alcance de todos; As 

deusas; Rogo a Deus e mando bala. 
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Os desempregados foi um filme do [Antonio B.] Thome com o Dede Santana, Dine 

Santana. Eles nunca tinham feito nada em cinema. Eles trabalhavam na Tupi e nao 

tinham dinheiro nem para a feira. Eu montei esse filme sem ganhar nada. Porque o 

Thome comprava um rolinho de filme e filmava, comprava outre rolinho e filmava. 

Entao, voce montava, ao mesmo tempo, a tina ffor da produr;ao paulista - Massaini, 

Khouri- e filmes como Rogo a Deus e mando bala? 

Esse filme a gente fez de goza~:ao. Eu fui co-produtor desse filme. Nos estavamos 

muito putos com esse neg6cio de bang-bang italiano atrapalhando a vida da gente. Af 

resolvemos fazer uma brincadeira. Tanto e que os nomes estao todos em inglt~s. Uma 

brincadeira. 

Deve ter rendido um bom dinheiro. 

Deu pra pagar. Sempre dava pra pagar. 

Como voce lidava com esses estilos tao diferentes? 

Eu sempre me dei bern com as pessoas. Tanto e que eu nunca tive nenhuma briga 

com nenhum dos diretores. Quando eu era assistente de montagem eu assisti muitas 

brigas entre os montadores e os diretores. Eles brigavam por coisas banais, entendeu? 

Quase trocavam porrada. Xingavam, paravam a montagem. Era tude besteira. E eu Ia, 

sentado, assistindo. Eu sempre achei uma besteira aquelas discussoes. E aquele 

neg6cio: voce poe a cena e ve; se ficar born, fica, se nao ficar, tira. Tern que ter 

capacidade de avaliar. Rcou born? Nao, ficou uma merda! Joga fora. Mas eles nunca 

faziam isso. Eles discutiam teoricamente, e eu fazia as coisas fisicamente. 

Eu conquistava a amizade do diretor, que come~:ava entao a confiar. Mas eu nunca 

· disse: "Isto aqui esta uma merda!" Nunca falei isso a um diretor. Geralmente o filme 

tinha problemas, porque nunca se filmou um roteiro no Brasil. 0 que esta no roteiro 

nunca esta nos filmes, mas depois o cara queria aquilo no filme. Tanto e que eu nao lia 

os roteiros. Eu dizia: "Eu nao quero ler o roteiro, porque nao coincide [como filme], e 

eu vou ficar maluco." Eu assistia o copiao com o diretor, ele explicava o filme, como 

ele fez e tal, e eu come~:ava o trabalho. 
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E voce nfio lia mesmo? 

Eu consultava a folha de continuidade por causa dos dialogos. Depois de feita a 

primeira montagem, e uma vez dublado o filme, af e que eu entrava de sola no 

neg6cio. Eu geralmente falava para o diretor: "Gostou disso assim?" Se ele nao 

gostava eu dizia: "Esquece isso e vamos passar pra outra coisa." 

Isso era uma especie de metodo? 

Era urn metodo. Oaf passava urn tempo, eu pegava aquela sequencia que estava 

enrolada, sentava sozinho e estra~alhava ela. Fazia de urn outre jeito. Af o cara 

chegava e eu dizia: "Dei uma mexida naquela sequencia. Ve se ficou legal." Porque o 

filme e do diretor, e todo cara quer fazer o melhor filme do mundo. Qualquer pessoa 

que esta fazendo urn trabalho quer fazer o melhor - se esta escrevendo urn livre, esta 

escrevendo o melhor livre. Agora, se ele e born ou ruim e outre problema. Entao, eu 

mostrava e o cara dizia: "Ficou born pra caramba." oar ele praticamente deixava o 

filme na minha mao: "Arruma o resto, depois a gente ve." Entao, era mais urn 

compromisso que eu tinha em ajudar os caras. Nao da pra chegar e dizer: "Esse filme 

e uma porcaria!". Eu achava que quanto pior o filme, melhor pra mim, que tirava o 

cara do buraco. Era muito born. 

Voce destacaria afgum fifme, afgum diretor? 

Tern varies. Nao posse deixar de falar do A hora e a vez de Augusto Matraga, do 

Bandido da fuz vermefha, dos dois filmes do [Hector] Babenco, Rei da noite e Lucio 

Ffavio. Era urn born diretor, o Babenco. 0 Roberto Santos, o Reichenbach, tambem. 

Eu acho que o que tinha de born naquela epoca e que [ ... ] a turma que pertencia 

aquele setor que o pessoal rotulou de Boca do Lixo nao ficava tentando imitar 

Hollywood ou o cinema europeu. Todo mundo partia para o seu proprio fllme, fazia 

uma crftica. Havia a censura. Os filmes eram produzidos para ir contra a censura. 

Driblar, inventar artimanhas. 

Porque o cinema brasileiro hoje, tecnicamente, esta born, mas nao concorre com 

Hollywood. Tern muita gente querendo ganhar o Oscar mas nao vai ganhar nunca 

porque nao tern grana, nao tern hist6ria. Voce pode ver que os filmes mais simples sao 

os filmes que dao melhor resultado. 
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Eu acho que seria multo interessante rever todos os filmes dessa epoca - e tam bern os 

do Rio de Janeiro -, porque tern algumas coisas que sao geniais. Tern uns filmes que 

sao ruins pra caramba, mas tern outros que voce diz: "Poxa ... " Tern coisas muito 

i nteressantes. 

Voce considerava as condir;;oes de traba/ho legais ? 

Eu nao posso me queixar. Eu ganhei bern na epoca. Depois, com a diminui<;ao da 

produc;ao de cinema, a partir de 1976, eu comecei a trabalhar mais com comercial. 

Fiquei como montador de filmes Uingles) comerciais em varias produtoras. Eu monto 

comerciais ha 26 anos. Ja ganhei varios Leoes de Ouro. Entao, eu me especializei em 

comerciais. 

Nos a nos 70, voce montou e produziu algumas pornochanchadas. 

Claro. Fiz urn monte delas. Pornochanchada e urn r6tulo que eu acho uma sacanagem; 

chamar de pornochanchada e pra derrubar o cinema, e derrubou mesmo. 

Eu fiz urn filme que era para se chamar Aulas noturnas. Eu fiquei aqui em Sao Paulo e 

o diretor, a equipe e o elenco foram filmar numa cidade do interior. Af resolveram 

exibir a ilumina<;ao para o prefeito. 0 cara ligou no 220 e era 110. Queimou tudo. Ai o 

diretor me ligou dizendo: "Queimaram todas as lampadas." Eu falei: "Entao faz Aulas 

diurnas, porque noturnas nao vai ter mais." Acabou chamando Sera que eta agOenta? 

Voce produziu entao? 

Co-produzi uns cinco ou seis filmes. Eu participava de alguns filmes. 

Voce tern uma hist6ria de sociedade como Galante, nao e? 

No final dos anos 60 o Galante comprou urn monte de material [de filmagem] usado de 

uma produtora que fazia o Jamal da Tela. Ele negociava esses trecos. Esta produtora 

havia come<;ado a produzir urn longa-metragem com o Ody Fraga chamado Vidas 

nuas. 0 Galante chegou pra mim e disse: "A mulher tern urn filme ja comec;ado." Eu 

disse: "Vamos ver." Pegamos entao o copiao e demos uma olhada. Eu disse: "Oiha, 

tern que filmar uns 30% desse filme." Af nos compramos o filme da mulher e eu 
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comecei a mexer no filme, coloquei mais ou menos na ordem. Nessa epoca, o Roberto 

Santos - eu tambem fiz 0 homem nu com o Roberto - resolveu dar uma ajuda para 

mim e escreveu uns tro~os. Eu e o Galante safamos nos fins de semana filmando por 

af. Inclusive o gala do filme brigou comigo, se recusou a trabalhar, a fazer o resto o 

filme, mas eu achei uma cara na rua - parece incrfvel - igualzinho a ele. Eu disse a 

esse cara: "Oiha, voce vai perder umas horas com a gente e tal." Af fizemos ele 

entrando e saindo de boates, andando na rua etc. Terminamos o filme. Mas o filme 

ficou uma merda tao grande ... 

Alguem assina o filme, ou ficou Ody Fraga mesmo? 

Ficou Ody Fraga mesmo. Eu fiz uma combina~ao com ele, pra ele nao encher o saco. 

Porque ele realmente tinha feito uma grande parte, uns 70% do filme. 

Voce sempre teve boas rela<;f5es com o Galante? 

Sempre. Miseravel ele era! Uma coisa positiva ele tinha: voce nao precisava assinar 

nada. 0 que ficava combinado ele cumpria. Ele honrava o compromisso. Enquanto 

outros ... Nem assinando os caras te pagam. 

Af n6s fizemos o filme mas nao mostramos pra ninguem. Eu fiz urn puta trailer. E 

exibimos o trailer para o cara [da rede de cinemas] da Sui-Paulista, que disse: "Perra, 

que puta filme! Eu quero assistir." N6s ficamos enrolando, enrolando, lev amos a c6pia 

para a Censura, conseguimos censurar e exibimos em Sao Paulo. E vendemos para o 

Valancin, urn exibidor do Rio. 

Eu fiz uns seis ou sete filmes em sociedade com o Galante. Eu tinha uma porcentagem 

porque entrava com a parte do som - estudio, magnetico perfurado, montagem. Em 

alguns eu apare~o como co-produtor. 

Ele ja era s6cio do Palacios? 

Depois de Vidas nuas eles fizeram a Servicine. Oswaldo de Oliveira tambem tinha 

porcentagem nos filmes. 

Voce chegou a editar [filme de] sexo explfcito? 
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Nao. Nessa epoca eu sai fora. Eu era contra. Eu ache que era o ponte que faltava pra 

destruir o nosso cinema ... 

Voce acha que o fifme de sexo explfcito matou a pomochanchada e, por conseqiiencia, 

a Boca? 

Os filmes ja estavam sendo baleados pela televisao, por tude. Mas este negocio de 

sexo explicito foi o que esculhambou os filmes. 

Nessa epoca, eu estava numa bananosa. Eu devia muito na pra~a por causa de uns 

filmes que eu fiz. Eu estava fazendo um filme com o Agostinho Martins Pereira, 

produ~ao minha, chamado 0 campineiro - o garotao para madames, que teve um 

monte de problemas de produ~ao. Eu nao tinha grana para o laboratorio, para o 

estudio de som. Estava tude pendurado. Entao, quando eu estava no meio do filme 

fiquei desesperado. Foi quando eu chamei o Thome e disse: "Eu vou escrever uma 

historia, amanha vai estar pronta. Nos temos que produzir um filme em dez dias e 

lan~ar em vinte. Em vinte dias tem de estar exibindo nos cinemas, senao eu estou 

naufragado. Voce arranja a camera, a equipe, que eu arranjo o filme e um dinheiro 

para pagar os atores." Ai eu escrevi uma historia e passei a um amigo meu, o Macedo 

Soares, que tinha trabalhado num jornal em Hollywood. Eu disse: "Passa o negocio a 

limpo, ve se da um sentido na historia." Ai ele escreveu o roteiro. Passou dois dias e 

eu falei para o Thome: "A historia e essa, vamos come~ar a produ~ao." Eu entao 

arranjei umas tres pessoas que entraram com uma grana para pagar a equipe, para 

levar a produ~ao, e nos saimos para filmar. Em onze dias nos filmamos. Quando 

terminou a filmagem, estava tude praticamente dublado, porque eu dublava conforme 

ia filmando. Em 17 dias nos estavamos com o filme pronto e eu entao lancei o filme 

com os portugueses (exibidores, qual?). Chamava-se Tara das cocotas na praia do 

pecado. Antonio B. Thome era o diretor. 0 filme era mais ou menos assim: umas 

mulheres raptaram um cara porque havia um tesouro da famflia dele escondido. Elas 

levaram o cara para uma ilha e ficaram interrogando. Eram seis mulheres. Boas, e 

clare. No interrogatorio, elas sacaneavam ele, ate que descobriram que ele tinha um 

mapa do tesouro tatuado na bunda. Af foi uma festa. Doze anos depois o Silvio de 

Abreu fez uma novela em que o cara tinha um mapa tatuado na bunda. 

Esse filme rendeu uma grana suficiente. Eu fiquei com 30%, o Thome ficou com 40% e 

o resto eram cotas das outras pessoas. Pra voce ter um ideia de quanto ele rendeu, o 
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Thome produziu tres filmes com o dinheiro que ele ganhou com a fita. Eu nao produzi 

nada mas paguei as minhas contas. Foi o ultimo filme que eu produzi. 

Lan~ando um olhar sabre aquele periodo, o que ficou para voce? Qual o sentimento 

que ficou? 

0 que ficou e que quando existe uma prote(;ao da lei voce vai pra frente. E naquela 

epoca, bern ou mal, os militares davam uma cobertura. Havia a lei de obrigatoriedade 

para o filme nacional, e se o exibidor nao cumprisse a lei os caras fechavam o cinema 

mesmo. Eram xis dias para cumprir, senao lacravam o cinema. Hoje em dia as leis sao 

feitas s6 para constar. 

Se as leis nao forem respeitadas o cinema [brasileiro] sera sufocado sempre. Quando 

voce nao pode exibir o filme em nenhum Iugar... Os filmes, hoje, tern duas, tres 

c6pias. Voce nao consegue exibir. 

Voce acha que o ciclo da Boca do Uxo foi um produto da lei protecionista? 

A lei foi conquistando aos poucos. Naquela epoca, chegamos a fazer cern filmes por 

ano. Tinha filmes, tinha que ter espa(;o para exibir. Quando os filmes come(;aram a 

diminuir, os exibidores entraram com mandate de seguran(;a e ganharam. 0 cinema 

nacional, ate 1986, deu pra aguentar. Depois foi para o vinagre. 

Artisticamente, voce acha que foi um perfodo interessante? 

Ah, foi. E s6 fazendo que voce melhora, vai aprendendo. Nao adianta fazer urn filme e 

daqui a dez anos fazer outre. 

Se voce assistir hoje os filmes que o Pedro Rovai produziu, a Viuva virgem, por 

exemplo ... E sensacional! Cada puta filme! Era sacanagem mesmo com o cinema 

chamar os filmes de pornochanchada. E a mesma coisa que chamar de Boca do Lixo. E 

depreciative. Ate um Khouri virou Boca do Lixo. Ate o Massaini era o rei da Boca do 

Lixo. Embora ele tentasse se distanciar urn pouco, nao tinha jeito. Estava Ia tambem. 

Essas comedias er6ticas seriam o "filme popular brasileiro"? 
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Tratava-se de coisas brasileiras. Era muito importante. Os caras faziam aqueles filmes 

com alma. 0 Mojica [Marins] sempre fez aquelas coisas raspando o tache. Todo mundo 

fala: "Ah, o Mojica nao tern cultura." Mas tern muita gente que nile tern cultura e faz 

coisas boas. Inteligencia nile e privilegio de quem tern cultura. No Brasil tude e 

desprezado. 

Voce chegou a trabalhar com o Candeias? 

Trabalhei num filme chamado Trilogia do terror, de tres hist6rias dirigidas pelo 

[Ozualdo] Candeias, pelo Mojica [Marins] eo pelo [Luis Sergio] Person. Fui co-produtor 

tambem. 

Parece que nao ha quem nao tenha traba/hado com voce no cinema paulista. 

Trabalhei com o Biatora, com o Babe nco ... 

E uma pena! Se alguem conseguisse fazer o povo assistir os filmes brasileiros sem ser 

na TV seria muito interessante. Porque e diferente no cinema. Ha pouco tempo houve 

uma mostra de filmes brasileiros no Centro Cultural Banco do Brasil. E interessante 

voce ver os filmes 20 a nos depois. 

Voce nao acha que, econ6mica e artisticamente, estava se encontrando uma forma 

brasi/eira de realizar? 

Com hist6ria brasileira e que se identificava com o povo. Os atores eram 

esculhambados porque a cara do povo brasileiro e mesmo meio esculhambada, 

maltratada. Porque voce nao vai querer produzir um filme com atores da Globe na 

Boca do Uxo. Nile havia dinheiro pra isso. 

Voce resolveu muito filme na moviola? 

Filme voce ajeita. Corta daqui, corta dali, muda pra ca. Teve filme que eu peguei o 

meio e pus no final. E af ganhou sentido. A maier parte dos filmes era carne de 

pescoc;;o pra fazer ficar de pe. Mas tinha muito filme filmado direitinho, que nao tinha 

que mudar nada. Tinha s6 que dar uma corrida nele. 
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A sua experiencia com comerciais contribufa para um olhar clfnico e rapido? 

As vezes eu fico pensando ... Antigamente eu era muito mais radical com as coisas. Eu 

nao pensava duas vezes pra fazer urn negocio. Ia fazendo. Dava aquela enrolada no 

diretor e fazia. E me saia bern. Teve historia ai que a gente mudou. Per exemplo, o 

Matraga. A gente estava com o filme pronto para mixar quando o Roberto Santos 

sentou e perguntou: "Nos vamos mixar o filme a semana que vern?" Eu respondi: 

"Ache que vamos, ne." E ele: "Mas, per que?" Entao eu disse: "E, tern umas coisas 

ai. .. " Af o Roberto falou: "Realmente, tern umas coisas. Vamos remontar o filme?" Nos 

entao sentamos na moviola de novo e mexemos no filme. Ate voce chegar e dizer: 

"Vamos parar aqui e nao mexer mais ... " Porque se voce tern chance de mexer, de 

arrumar, segue fazendo. 

Mas a produ~ao da Boca era quase sempre feita a toque de caixa, nao era? 

Depende. Depende do filme. Alguns filmes eram feitos pra sair n3pido mesmo, senao ... 

E af entra a experiencia ... 

Tinha filmes que o camarada dizia: "Oiha, nos vamos fazer este filme mas so que eu ja 

consegui uma data de exibi~ao daqui a dois meses." Tinha data para o filme estrear. E 

ainda tinha que ter uma semana para a censura. Era uma correria do caramba. 

Como era feita a censura? 

Geralmente, nao se filmava coisas que nao iam passar. A jogada era ludibriar mesmo. 

Uma cena meio no escuro, na hera H corta pra outra coisa. Teve filme que nao sobrou 

nada, que nao foi nem exibido. Quer dizer, era muito cansativo o negocio. Os caras 

cismavam com cada coisa que era incrivel: "Ah, mulher de peito grande nao pede." 

Cortar os peitos da mulher era diffcil, hein? 

"Vai! Arruma uma mulher de peito pequeno pra trabalhar no filme, porque peito 

grande nao pede." Era assim. Nao da pra acreditar. Se eu tivesse gravado todas as 

censuras que eu fiz na moviola com os caras dava pra fazer urn livre e morrer de rir. 
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Como era feito? Vinha por escrito? 0 cara ficava na moviola? 

Muitas vezes, quando os cortes eram muitos, vinha um cara da Censura que 

trabalhava em Sao Paulo para acompanhar os cortes na moviola: "Corta isso, corta 

aquilo. 56 deixa um segundo disso af." Eu deixava um peda~ao. "Mas, tude isso e um 

segundo?" "E um segundo." E ele aprovava. 0 cara era tao burro que eu deixava dois 

metros e "era um segundo". Ele nao tinha a ideia de pegar um cron6metro. Um 

neg6cio absurdo. 

Depois nos descobrimos um sistema de fazer essas coisas. A gente mandava o filme 

para a Censura e os caras mandavam per escrito: "No segundo role corta isso, aquilo e 

tal. No primeiro role corta isso e aquilo." A gente mudava, punha o primeiro rolo no 

quinto, o terceiro rolo no quarto e mandava. Entao, quando o cara chegava na cabine 

de proje~ao para conferir nao via nada. "Primeiro role? Taborn. Segundo role? Ta OK." 

E ia embora. Dava uma confusao danada. 

Entao, era assim. 0 filme ia para a Censura em Brasflia e voltava acompanhado de 

"corta isso, corta aquilo". Af um cara da Censura em Sao Paulo vinha conferir. Quando 

os cortes eram muitos, vinha um cara da Censura acompanhar os cortes na moviola. 

Iam destruir o filme mas, se pintava uma brechinha pra negociar, dava pra quebrar 

um galho. Af sa fa o certificado de Brasilia: estava tude OK. Daf o filme fa para a Bahia 

e tinha Ia um coronel que censurava o filme de novo. 

0 coronel dizia: "Eu quero peito grande." 

E. 

Voce acha que foi por falta de proter;ao que a Boca entrou em decadencia? 

Hoje se quer fazer filme pra ganhar Oscar em Hollywood, como se isso fosse 

importante. Tecto filme que os caras fazem eles querem ganhar uma estatueta. Isso 

tern que ser consequencia de um trabalho. [ .. ] 

Antigamente, quando se fazia um filme, per pier que fosse, dava pra pagar as capias, 

a produ~ao, nao ficar devendo. 0 camarada hoje diz: "Fiz 250 mil espectadores." Isto 
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antigamente era baba. 900 mil espectadores era pra come(;ar. Fazia-se ate 30 c6pias. 

Hoje fazem 4 c6pias. 

Voce gostaria de fazer a/gum comentario? 

A Boca era urn Iugar interessante porque tinha o bar Soberano. As pessoas se 

reuniam, come(;avam a conversar, falavam disso e daquilo e acabava acontecendo: 

"Que tal a gente fazer urn filme sobre isso? Vamos produzir isso." Entao, urn juntava 

uma coisa, outre juntava outra, urn outre te devia urn favor ... Juntava aqueles quatro 

ou cinco caras e se fazia o filme. Isso era normal. 

E havia uma gerar;ao nascida da propria Boca? 

Eu tinha muita amizade com o Jean Garret mas nunca trabalhei com ele. Com o 

Claudio Cunha eu montei o Snuff- Vftimas do prazer. [ ... ] 

Poucos puderam se aguentar quando o cinema acabou, continuando a fazer cinema. 

Quem vivia s6 de cinema estava ferrado. Eu, por exemplo, me afastei porque nao dava 

mais. Fui fazer comercial, ganhava muito bern. Agora e uma profissao que esta 

maldita, porque o comercial acabou tambem. Esse ano de 2001 foi o maier fracasso. 

0 mercado diminuiu muito. Ninguem faz mais nada. Este governo conseguiu destruir 

tudo. 

Sao Paulo, 3 de setembro de 2001 
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Alfredo Sternheim 

Qual foi o seu percurso ate a Boca do Uxo? 

Eu fui para a Boca porque a Boca do Lixo era o cinema. Na realidade, desde garoto eu 

era apaixonado por cinema. Aos 15 anos eu freqGentava o cineclube do Centro Dom 

Vital, freqGentado tambem por Gustavo Dahl, Jean-Claude Bemadet, e com 19 anos eu 

fui trabalhar com o Khouri. Ele estava precisando de urn continuista, e eu fui ser 

contlnuista de A i/ha. Quer dizer, meu projeto era mesmo fazer cinema. Fiz alguns 

documentaries, e quando me propus a fazer urn longa-metragem, em 1970, eu fui 

procurar o Galante, que tinha sido eletricista de A ilha e estava come<;ando como 

produtor, junto com o Alfredo Palacios. Eu level o roteiro de Paixao na praia e o 

Palacios, principalmente, se entusiasmou, porque era uma fita barata, urn suspense. 

Ele pegou urn financiamento, urn emprestimo que cobria uns 60% do or<;amento, do 

governo do Estado de Sao Paulo. E ai come<;ou. Fiz o primeiro longa, Paixao na praia. 

Ai fui chamado para fazer o segundo, 0 anjo loiro, ja como Elias Cury. 0 Cury queria 

fazer com a Adriana Prieto, mas na hora H ela pulou fora, porque "nao queria mais ser 

objeto de consumo". E ai eu fui atras da Vera Fischer, que estava come<;ando, tinha 

feito s6 urn filme, Sinal vermelho, as temeas, do Fauzi Mansur. 0 anjo loiro foi urn 

sucesso extraordinario. Foi o meu segundo grave problema com a Censura. Quase fui 

preso, foi urn horror. 

N6s poderiamos identificar na Boca alguns grupos, nao e? Havia os marginais -

Reichenbach, Callegaro -, os fazedores de filmes, os tecnicos- Sete de Abril, Hon6rio 

-, e a vertente dos cineclubistas, na qual voce se inclui. Correto? 

E. Eu fui parar Ia porque era Ia que estavam os produtores, o Massaini. Todo mundo 

a flu fa para a Boca. 

Esses grupos eram rivais? Cooperavam entre si? Qual era o clima? 

Nao digo que se cooperavam, mas tambem nao havia grandes rivalidades. Todo 

mundo confraternizava bern nos bares da regiao. Claro, como em todo Iugar, havia 

uma competi<;ao. Mas uma competi<;ao saudavel, de uma certa forma. Cada urn queria 
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conquistar o produtor com o seu roteiro. Assim como eu levava o meu roteiro para o 

Galante-Pal<kios, o Callegaro tambem levava, o Silvio Back tambem levava. Entao, 

havia esse tipo de competi<;ao, sem grandes embates. 

Nesse comec;o, voce teria uma influencia assumida, declarada? 

Na epoca, eu queria fazer filmes para emocionar. Eu me propunha a isso. Mas havia, 

ja naquela epoca, uma condicionante no cinema nacional: o filme brasileiro ter 

erotismo. Entao, havia uma certa dualidade na minha proposta: eu queria fazer filmes 

a Ia Douglas Sirk, que era e e meu idolo, com um pouco de suspense de Hitchcock, 

mas tinha que me condicionar ao erotismo brasileiro, mulheres nuas e tal, senao nao 

havia filme. Desde o primeiro, eu tentava fazer isso. Nao sei se consegui ou nao. 

Voce tambem passou pela crftica, nao e? 

Antes de come<;ar a fazer cinema. Eu fui critico do jornal 0 Estado de Sao Paulo de 

1963 a 1967, bem jovem. 

Como voce se posicionava como crftico? 

Naquela epoca houve uma fase, vamos dizer, de deslumbramento pelos filmes mais 

cerebrais, como Morangos Silvestres, do Bergman, e Trinta anos esta noite, do Louis 

Malle, que provocaram um impacto tremendo. Eu lembro que escrevi uma critica de 

duas colunas, metade de uma pagina, tamanho o entusiasmo que eu tive por este 

filme. Eu tinha essa admira<;ao por um cinema mais cerebral, impossfvel de ser feito no 

esquema comercial do cinema brasileiro, mas ao mesmo tempo eu tinha uma 

admira<;ao por Hitchcock, pelos westerns de Raul Walsh. 

E no cinema brasileiro? Quando o Cinema Novo apareceu. 

Eu pessoalmente nao gostava dos filmes do Glauber Rocha e nao gostava de muita 

coisa do Cinema Novo, mas gostava muito e ainda gosto dos filmes do Walter Lima 

Junior. Eu lembro que quando eu vi Menino de engenho fiquei entusiasmado. Achei 

lindissimo. Eu nao conhecia o Walter Lima, e s6 fui conhedHo pessoalmente alguns 

anos atras. Eu gostava tambem dos filmes de um diretor que eu s6 vim a conhecer 
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uma semana antes de ele morrer, o Carlos Hugo Christensen. Entao, naquela epoca 

de critica, eu gostava muito do Christensen, gostava muito de certos filmes da Vera 

Cruz, como Floradas na Serra, que ate hoje e um dos filmes brasileiros que eu mais 

aprecio. 

Biatora, Tambellini ... 

Quem me pas no Estado de Sao Paulo como critico foi o Biclfora. Eu conhecia ele de 

cineclube. Eu entrei no jornal, com 20 anos, para ser o segundo critico - o Biclfora era 

o titular. Mas aconteceu uma coisa que hoje eu acho engrac;ado. E aquela coisa: o 

drama de hoje e a comedia de amanha. 0 Biclfora comec;ou a nao fazer as criticas e eu 

fazia quase todas as da semana. E era puxado. Sao Paulo, naquela epoca, nos anos 

60, tinha uma media de sete a oito estreias por semana. E o jornal exigia cobrir tudo. 

Filmes japoneses, eram dois ou tres. Eu tinha que correr a tarde para o bairro da 

Liberdade, ver um filme, fazer a critica, e a noite ia em outro. Nao havia essa moda, 

que surgiu depois, de as distribuidoras fazerem pre-estreias para a critica, que hoje e 

muito comum. 

Voce sempre traba/hou como diretor contratado? 

Sempre. Eu descobri logo de cara que eu nao tinha habilidade para levantar produc;ao. 

Quando eu resolvi fazer o meu terceiro documentario, sobre o Flavio de Carvalho, 

ninguem quis produzir. Falei com um monte de gente, botei terno e gravata, e nada. 

Eu sou um desastre economicamente. Isso foi em julho de 1967. Em agosto eu 

desisti. Paciencia. Em outubro o Flavio ganhou o Grande Premio na Bienal de Sao 

Paulo, ficou na crista da onda, e ai eu fiz o filme, ganhei premio e tal. Mas eu nao tinha 

habilidade para produzir. Tentei tambem fazer um documentario sobre a Tarsila do 

Amaral, com ela ainda viva, mas nao consegui levantar a produc;ao. 

Essa relat;ao produtor/diretor e aparentemente pouco resolvida no cinema brasileiro. 

Voce destacaria a/gum produtor nesse universo em que voce trabalhou? 

Sem desmerecer ninguem, eu acho que o Elias Cury tinha um tino comercial. Ele vinha 

da distribuic;ao e por isso tinha uma habilidade para fazer os cartazes, para lanc;ar os 

filmes, muito boa. Espetacular ate. 0 Palacios era quem melhor conciliava a figura 
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tradicional - como a gente aprende em livros, ou nos moldes hollywoodianos - do 

produtor rigoroso com atitudes paternalistas. Ele personificava a figura do produtor. 

Com ele (sem o Galante) eu fiz Mulher desejada, que foi ideia dele. Depois ele se 

associou a Paris Filmes. Porque havia muito esse esquema: o produtor come\;ava 

sozinho e depois se associava a urn distribuidor ou exibidor para poder finalizar e 

garantir a exibi\;ao dos filmes. Era muito frequente isso. 

Como era a sua relat;fio com o Galante? Ele produziu o seu primeiro fifme, nao? 

Na verdade, foram o Galante e o Palacios. 0 Galante deu muita chance, mas era muito 

sovina como produtor. Ele explorava muito. Meu primeiro filme eu fiz com 18 latas de 

negative (quase 1 e meio para 1). Entao, havia a minha falta de pratica, de 

habilidade ... Quer dizer, juntava tudo. Eu lembro da cena da morte de Lola Brah. Ela 

morreu mal na primeira tomada e o meu iluminador, que era urn estreante, o Antonio 

Meliande, me diz: "56 tern negative para mais uma". Af eu fiz uma coisa supererrada 

como diretor: por nervosismo, eu pressionei demais a atriz, passando essa minha 

pressao do negative para ela. Eu falei: "Lola, trate de morrer bern!" Estava histerico. 

Resultado: ela morreu pior ainda que na primeira tomada. Eu af tive que fazer urn 

remelexo na montagem, aproveitei peda\;OS da primeira com peda!;OS da segunda. 

Ficou uma porcaria a cena. Eu cortei de modo a que praticamente ela nao morria. Na 

c6pia final, o Sylvio Reinoldi, montador, disse: "Vamos tirar esta morte". (Risos) E foi 

falta de negative. Somado a minha inseguran\;a, teve essa pressao da falta de 

negative. Claro que voce s6 se conscientiza depois. Eu nao devia ter ficado histerico 

com a mo\;a. Ela nao tinha culpa. Era uma pessoa maravilhosa, por sinal. 

Voce e tido como um diretor de estrelas e de melodramas - filmes sentimentais, 

romanticos. Voce se definiria assim mesmo? 

·Eu acho que sim. Eu tentei fazer algumas coisas com suspense, com humor, mas acho 

que o que ficou forte foi isso. Eu queria, nao sei se consegui - as vezes acho que 

consegui, sem falsa modestia -, fazer filmes que emocionassem. Essa parte do 

melodrama foi a que mais funcionou. Eu quis mesmo fazer filmes sentimentais, 

emocionantes. 
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Voce dirigiu a Vera Fischer, a Rossana Guessa, Sandra Brea, Helena Ramos, Norma 

Benguel. Voce tinha um gosto especial pela star, pela atriz marcada pelo sensual, pelo 

er6tico? Era um gosto da epoca? Ou era uma estrategia? 

Eram as duas coisas. Nao foi marca pessoal. E que havia essa estrategia da epoca, dos 

produtores e distribuidores, de colocar uma mulher bonita, a boazuda do memento, 

como chamariz. Nao adiantava par urn ator. o que funcionava comercialmente era o 

filme ter urn nome de mulher marcante como objeto de consume er6tico. Era Helena 

Ramos, Vera Fischer, Rossana Ghessa. A propria Norma Bengell, no primeiro filme, foi 

colocada nao porque ela era uma 6tima atriz, mas ainda porque ela era urn mite da 

mulher que filmou nua. 

Voce reconhece alguma influencia do Khouri no seu trabalho? 

Eu ache que aprendi muita coisa com ele na parte pratica. Fui assistente dele em A ilha 

e em Noite vazia. 

Ele e tido como muito competente para filmar, nao e? 

Nao ha duvida. E mesmo. Aprendi muito com ele, com os iluminadores que 

trabalhavam com ele. Posso dizer que fui aben\;oado em trabalhar com os diretores de 

fotografia que trabalharam com ele: o Rudolf Icksey, que e uma pessoa fantastica, que 

me passou muito conhecimento de cinema; o Jorge Pfister. Eu ache que, no sentido 

pratico, eu aprendi praticamente quase tudo com ele. Fora isso, eu devorava livros, via 

muitos filmes. Entao, na pratica, eu ache que tenho influencia do Khouri, da 

metodologia dele, dos montadores. Porque eu acompanhava tambem a montagem. 0 

Maximo Barre foi, pra mim, urn professor, foi a minha escola, porque ele montou A 

ilha, que foi o meu primeiro filme como assistente de dire\;ao. E naquela epoca era 

demorado. A montagem demorou seis meses; a filmagem, tres. Eu aprendi muita coisa 

nessa vivencia. 

Fora isso, eu sapecava muito. Eu visitava filmagens na Vera Cruz, onde havia muitas 

co-produ\;6es. Eu me lembro que fui ver as filmagens de uma co-produ\;ao alema. Lc\ 

eu encontrei o John Herbert, que fazia o filme - ele fa Ia alemao -, e o Johnny, que eu 

ja conhecia, me fez entrar no estudio para assistir as filmagens. Era urn policial. Eu 

gostava de ver. Eu vi tambem uma filmagem do Steno - aquele diretor italiano - aqui 
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na Vera Cruz, Copacabana Palace, e fiquei chocado porque ele nao punha o olho na 

camera. Eu pensei: "Que porra de diretor e esse?" E ele era urn diretor que eu 

admirava. Ele filmava de terno e gravata, que era uma coisa meio irreal para o cinema 

brasileiro. Tinha uma cadeira de diretor que o assistente punha junto ao tripe da 

camera, ajustava, e ele ficava sentado no eixo da camera. 0 assistente preparava 

tude. Ele vinha, fazia urn ensaio - os interpretes eram Mil€me Demongeot e Claude 

Riche -, e af fa lava "bravo", "Fai cosi", dava umas instru~oes mfnimas, e ordenava: 

"Andiamo a girare". 0 assistente gritava "camera, azione", e pronto. E af ele ia tomar 

cafe. E eu pensava: que porra de diretor e esse? Vendo o resultado, o filme ate que 

ficou born. Mas, na epoca, fiquei chocado. 

Entao, tinha isso, eu procurava ver tude o que era filmagem. 56 nao trabalhei mais 

como assistente porque... Por exemplo, eu fui convidado, e me arrependo 

amargamente de nao ter aceito o convite, para trabalhar como assistente do Lufs 

Sergio Person em Sao Paulo S.A. Eu nao conhecia o Person direito, pensei que nao ia 

dar certo. Eu ja estava no Estadao, achei que nao ia dar para conciliar. Desprezei o 

convite. E urn grande filme. 

Dessas atrizes com quem voce trabalhou, voce destacaria afguma? 

Varias. Varias. Hoje, por exemplo, eu fico supercontente de ver a Vera Fischer fazer 

sucesso, porque naquela epoca a gente enfrentou uma mare de preconceitos. Diziam 

que ela nunca devia ter safdo da passarela, que continuava Miss Brasil, que nao tinha 

sensibilidade. E ela tinha talento. Eu tive que brigar com os produtores para fazer ela 

se dublar, porque diziam que ela nao sabia falar. E sabe, nao e? E ela se dublou, 

porque na epoca nao tinha som direto. 

A Vera foi uma com quem eu adorei trabalhar. Amei profundamente. Era uma pessoa 

que eu nem conhecia. Eu tambem cheguei a pensar: e Miss Brasil, deve ser uma 

chatinha. E uma pessoa maravilhosa. Ela tinha paixao pelo cinema, paixao pelo 

trabalho. Contagiava todo mundo, toda a equipe. Era uma pessoa superinteressante. 

Houve outras atrizes que nao tiveram a mesma repercussao que a Vera, mas com 

quem eu gostei de trabalhar. A Sandra Graffi, que fez meus ultimos filmes, era uma 

atriz maravilhosa. Sumiu. A Neide Ribeiro, que ate hoje faz comerciais. E uma atriz 

que eu descobri num filme do Carlao. Acabei fazendo tres filmes com ela. Tambem 

fazia o genero boazuda. Ela fez Corpo devasso. A Rossana Ghessa foi muito legal. A 

Helena Ramos ... 
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A Rossana te produziu? 

A Rossana produziu Pureza proibida . Ela ia chamar o Nelson Pereira dos Santos pra 

dirigir e ai me chamou. Foi logo depois de 0 anjo /oiro. Quando eu li o roteiro - a 

hist6ria de uma freira com um amor reprimido -, que era da atriz Monah Delacy, eu 

fiquei apaixonado pela proposta e fui fazer o filme em Arraial do Cabo. Ja tinha ate 

equipe contratada. 0 diretor de fotografia era o Ruy Santos. Eu nao podia nem 

escolher o diretor de fotografia. Mas o Ruy foi uma pessoa maravilhosa. Ele ja era um 

velhinho. Era um diretor de foto da velha guarda, tinha sido auxiliar de camera 

daquele filme do Orson Welles feito no Brasil. Mas eu aprendi muita coisa com ele. Foi 

um trabalho fantastico, gratificante. 

Voce tinha um metodo de trabalho, ou cada fi/me era um filme? 

A maioria dos filmes que eu dirigi eu mesmo fiz o roteiro, porque se nao fizesse ... 0 

unico filme que eu nao fiz o roteiro e tive de seguir o papel com certa rigidez, mesmo 

contra a minha vontade, foi A heram;a dos devassos, uma co-produ~ao argentina. 0 

produtor era o roteirista e ele ia Ia no set de botas e tal - um sarro. Eu descobri, 

depois que comecei a dirigir o filme, que o sujeito tinha sido subsecretario de cultura 

da Isabelita Peron. Foi urn horror essa filmagem, porque ele era muito repressive, 

tolhia tudo. Foi uma fita que eu nao gostei de fazer. 

Voce destacaria a/gum filme da sua prediler;ao? 

Eu tenho dois de que gosto especialmente. Lucfola e o que eu mais curto. E o unico 

filme de epoca que eu fiz, um drama de epoca. A gente teve de alugar carruagens. Foi 

uma fita muito dificil de fazer em 35 dias - o prazo que o Galante deu. Havia cenas 

com 80 figurantes, vestidos como no seculo XIX. A procura de ambientes foi dificil, 

pegamos loca~oes complicadas - Teatro Municipal, Palacio dos campos Eliseos etc. 

Cada coisa era filmada num pedacinho. Eu amei fazer este filme. E Luciola teve uma 

coisa legal, que aconteceu inesperadamente: o filme foi para o Festival de Teera. De 

repente, eu fui convidado, conheci o Ira. Foi born, nao s6 por viajar, como por me 

permitir ver a rea~ao de um publico completamente diferente do nosso a um filme 

meu. 
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E interessante, porque hoje o Ira tem uma cinematografia reconhecida no circuito 

intemacionaf. 

Foi muito legal ver que os homens choravam. Porque Ia tinha muito mais homem do 

que mulher no cinema. A sociedade era reprimida, embora nao tanto quanto hoje -

ainda era a epoca do Xa, a mulherada estava saindo, foi antes da revoluc;ao dos 

aiatolas. Entao, Ludo/a e o filme que eu mais gosto, tanto pelo resultado, quanto pelo 

que ele me rendeu. Mas eu gosto tambem do Violencia na came, porque eu acho que 

consegui fazer um filme politico, numa epoca dificil, com uma trama de suspense. 

Violencia na carne e produr;ao de quem? 

Do Adone Fragano. Foi uma prodw;ao independente dele. Ele me deu total liberdade. 

Foi muito legal. 

Par que, depois de Ludola, que teve participar;ao da Embrafilme, nao se manteve 

aberto um canal mais permanente com a empresa? 

A Embrafilme foi s6 distribuidora do filme, nao foi co-produtora. Deu um avanc;o sobre 

a distribuic;ao. 

Mas isso nao abriu portas? Par que nao houve um segundo, um terceiro fifme com a 

cooperar;ao da Embrafilme? 

Eu nao sei te dizer por que. Naquela epoca eu escrevia no jornal Fofha da Tarde 

tambem. Entrei em 1972 e sai em 1979. Eu nao sei te dizer se foi isso que me indisp6s 

com a Embra. Porque na epoca havia uma politica muito para o Rio de Janeiro e nada 

para Sao Paulo. Praticamente, quem ditava as regras para a Embrafilme era a familia 

Barreto, ja naquela epoca. Nao havia como conseguir a Embrafilme. E eu, talvez, me 

acomodei. Eu acho que era mais viavel para mim, que havia conseguido um certo 

respeito junto aos produtores - por cumprir orc;amentos, fazer nos prazos -, acertar 

com eles do que tentar a Embrafilme. E aquela coisa: eu ja tinha o meu caminho. Acho 

que foi por isso. 
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0 curioso e que nem eles - Galante e Pa/ikios - conseguiram ir em frente. Nem com a 

Embrafilme, nem na Boca. Logo em seguida a sociedade se desfaz, a Servicine acaba. 

Foi. E verdade. Em seguida o Palacios me chamou para fazer Mulher desejada. E o 

Galante, depois, me chamou para fazer As prostitutas do dr. Alberto. 

Qual era o seu grupo na Boca? Voce se sentia identificado com aquele cinema, em 

geral? Voce acha que havia um cinema da Boca do Uxo? 

Havia. Mas nao urn cinema com uma caracterfstica ideol6gica, tematica, como muita 

gente, hoje principalmente, supoe. Havia urn cinema feito na Boca do Uxo. Por que era 

feito na Boca? Porque todas as distribuidoras e exibidoras se concentravam Ia - como 

poderiam estar na Vila Madalena ou no Jardim America. As distribuidoras estrangeiras 

eram Ia: a Warner, a Fox. Porque era perto das esta~oes ferrovi<kia e rodoviaria, o 

que facilitava despachar as c6pias de filmes para o interior, porque os caras levavam 

as c6pias na mao, iam a pe levar as c6pias no onibus, no trem. Entao, havia uma 

razao geogriifica, embora muita gente ache que o cinema estava na Boca do Uxo 

porque ali era zona de meretricio. (Risos) 

Os fi/mes nao eram homogeneos, certo? Havia no cinema da Boca uma certa 

hierarquia, nao? 0 primeiro time, o filme mais popular, o fi/me B? 

Havia produtores classe A, como o Oswaldo Massaini, que se sentia urn rei, com uma 

certa razao, porque era o unico produtor que tinha uma Palma de Ouro no escrit6rio. 

Na ante-sala do escrit6rio dele havia uma vitrine com a Palma de Ouro. Quem e que 

podia ter isto? 

Havia realmente uma hierarquia. Conseguir que o Massaini produzisse urn filme seu 

era algo dificil. Eu ia fazer urn filme com ele, cheguei a ser convidado por ele, mas 

infelizmente nao deu certo. Eu ia fazer uma nova versao cinematografica de urn 

romance do Gastao Cruls. Eu fiquei apaixonado pelo livro, fiz o roteiro, fiz a 

adapta~ao, mas o Massaini queria que alguem mais mexesse no roteiro. Ele chegou a 

chamar a Janete Clair, que nao pode, e o Janio Quadros, o ex-presidente, que faltou ja 

ao primeiro encontro. Af ele foi fazer 0 ca<;ador de esmeraldas, que foi urn filme caro e 

urn fracasso retumbante, e ficou sem capital para produzir outros filmes. Depois, ele 

entrou em divergencia com o filho Anfbal, porque o Massaini era o primeiro 
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distribuidor de filmes brasileiros, exclusivamente - a Cinedistri -, e de repente ele ve o 

Anfbal se associar a Embrafilme. Aquilo para ele foi um golpe. Ideologicamente, ele 

nao aceitou, na epoca. Porque ele achava que era um ato de desprestfgio com a 

propria atividade dele, com a empresa. Num certo sentido, ele tinha razao. Mas a culpa 

maior acho que foi da Embrafilme, que criou um sistema nocivo, que acabou com o 

distribuidor nacional privado. Resultado: tudo quanto era diretor queria mamar nas 

tetas da Embra, pegar um avan<;o sobre a distribui<;ao. Entao, os distribuidores 

particulares - nao foi s6 o Massaini, foram todos eles, inclusive o Elias Cury, que 

produziu 0 anjo loiro- come<;aram a nao ter condi<;oes de distribuir. 

Como crftico, voce destacaria a/gum realizador da Boca? 

Daquela epoca, teve o Silvio de Abreu, que fez Mulher objeto, que eu acho um belo 

filme, o Fauzi Mansur, que fez um filme ambientado num teatro, com Kate Hansen, 

Nadia Lippi. Era um filme muito bonito mas nao fez sucesso. 0 Inacio Araujo fez um 

epis6dio em [As safadas] um filme do Galante que era muito interessante. Ele nao 

seguiu carreira. E uma pena. Mas e o tal neg6cio: o que desgastava muito nao era 

tanto realizar os filmes em condi<;oes adversas - pouco negative, pouco dinheiro, 

pouco prazo. Isto era terrfvel, mas o pior era o intervale entre um filme e outro, voce 

ter de lutar para arrumar trabalho. Durante uma epoca eu estava em situa<;ao 

privilegiada, porque eu conseguia conciliar o trabalho n'A Folha da Tarde com a 

atividade de diretor. Mas depois, nos anos 80, ja come<;ou a ficar complicado. Eu nao 

tinha mais o emprego no jornal e tinha de viver de cinema. 

Voce nao tinha participat;ao na renda dos fi/mes? 

As vezes tinha, mas nao rendia nada. Era terrfvel. Nao vou acusar ninguem mas ... Eu 

me lembro que quando entrou o video eu pensei: "Agora eu vou ganhar alguma coisa 

com a minha participa<;ao". Que ingenuidade! 0 primeiro cheque que eu recebi - eu 

nunca me esque<;o - era o equivalente, hoje, a 12 reais. E o filme tinha dado um 

dinheirao. Doze reais! Meu grande lucro foi 12 reais! 

Os filmes da Boca nao seriam, ao menos embrionariamente, um cinema popular 

brasileiro? 0 comet;o de uma industria, de fato? 
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Eu acho. E legal voce tocar nisto, porque se a gente analisar ... Claro que os costumes 

mudam de decada para decada, mas naquela epoca, realmente, o forte do cinema 

brasileiro era o erotismo, como o forte do cinema americano e a violencia fisica, a 

persegui<;ao de automoveis, que eles sabem fazer com uma habilidade que nos nem 

sonhamos. Entao, por que nao insistir? Mas havia tambem muito preconceito da mfdia 

contra o erotismo no cinema brasileiro, fortissimo. 

E engraqado, porque o sexo estava na cabeqa de todo mundo nos anos 70. 

Mas a crftica de cinema, em especial, era muito preconceituosa. 

Preconceituosa como cinema brasileiro? 

Havia duas vertentes: aqueles que queriam fazer um cinema mais cultural via 

Embrafilme, e os que tentavam fazer um cinema que dependesse da resposta popular 

- a Boca e os distribuidores privados. Mas havia por parte da imprensa ... Eu fiquei 

supermagoado na epoca. Briguei com varies crfticos. Claro que o cara tern todo o 

direito de escrever contra ou a favor de um filme, eu fui e sou critico, mas acho que 

tern que ter o mfnimo de respeito. Por exemplo, no dia da estreia de Luciola o Jornal 

da Tarde publicou: "Um livrinho de Jose de Alencar que vira pornochanchada". Foi o 

Telmo Martino quem escreveu. Como e que um cara deprecia sem ver? Ele dizia: "Os 

filmes da Boca, como sempre, exploram a nudez ... " AI e que vern o preconceito contra 

a Boca, porque o filme tinha nudez porque havia nudez no livro do Jose de Alencar. Eu 

nao acrescentei nada a mais. Quando eu li que o personagem - um milionario -

pagava para ela fazer striptease de acordo com os quadros que ele tinha em casa eu 

pensei: vou colocar isto na tela e vao pensar que e uma situat;ao forjada. E nao era. 

Esta no livro. Entao, havia o preconceito. 0 proprio Luis Carlos Merten, alguns anos 

atras, quando o filme passou na TV Cultura, em Iugar de analisar o filme, questionou 

com algo assim: "Um filme que foi feito para aproveitar a grana da Embra, ou para 

explorar a nudez de Helena Ramos - que era coadjuvante no filme - com a literatice 

de Jose de Alencar?" Eu fiquei danado da vida. Ele escreveu: "E dificil saber a razao 

que levou o filme a ser feito". E eu respondi: "Primeiro, nao e funt;ao do critico saber 

por que o filme foi feito. Voce nao tern nada a ver com isso. Voce tern que informar se 

o filme e born ou nao, comentar a historia, a narrativa". En tao, isso eu acho que 
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afetou. A gente tinha urn caminho de comunicac;ao com o publico, via erotismo, via 

comedia, os Trapalh6es, que a gente mesmo, o proprio cinema, nao deixou ir avante. 

Por que voce acha que a Boca entrou em decadencia tao rapidamente? 

Acho que sao varios elementos. Quando entraram os filmes de sexo explfcito - e eu fiz 

alguns- aconteceu o seguinte: o exibidor, que sempre foi o ditador do mercado, quem 

ditava as regras, deixou claro que s6 iria exibir filmes brasileiros se tivessem cenas de 

sexo. 0 imperio dos sentidos foi a nossa desgrac;a. Daf em diante eu nunca mais 

consegui levantar produc;ao para urn filme nao-explfcito. Eu me lembro que fiquei urn 

ou dois a nos tentando. Eu tinha urn roteiro ja aprovado, tudo pronto para comec;ar, e o 

produtor me chega - era o Juan Bajon - e diz: "Eu consegui uma associac;ao com a 

Brasil Filmes - que era uma distribuidora de urn senhor de idade, o Alfredo Cohen, que 

foi urn dos fundadores da Paris Filmes - mas ele falou que s6 faz o filme se tiver sexo 

explfcito". Eu fiquei chateado mas topei fazer. Nao podia ficar nessa mare de espera. 

Foi engrac;ado porque o Chiquinho Lucas, que era o exibidor, disse: "Crftico fazer filme 

de sexo explfcito vai ser uma tragedia: vai ter nudez com Racine". E o filme foi urn 

estouro de bilheteria. Foi a minha sorte. 

Entao, o sexo explfcito acabou com a possibilidade de se fazer urn cinema legal. A 

situac;ao foi agravada, mais tarde, com o fim do Concine. Porque o mais grave que 

aconteceu no cinema brasileiro nao foi o Collor fechar a Embrafilme, foi o Collor acabar 

com o Concine, que era o 6rgao que controlava a reserva de mercado. Ja no governo 

Sarney a reserva de mercado estava sendo totalmente desobedecida. Ai entrou o 

Collor, que nao deu a minima, que acabou de vez com as possibilidades. Muita gente 

acha que o mais grave foi terem acabado com a Embrafilme. Eu nao acho. Eu acho que 

o pior foi terem destruido toda a mecanica. Durante anos os cinemas praticamente 

pararam de exibir filme brasileiro. Ate hoje a lei existe mas nao e cumprida. Muita 

gente nao lembra mas havia, em 1990, antes de o Collor entrar, uma lei que obrigava 

as videolocadoras a terem X% de filmes brasileiros no seu acervo. Isto tudo danc;ou. 

As locadoras comec;aram a vender, a jogar fora filme brasileiro. Isso eu vi. Isso tudo 

acabou com a gente. 

Entao, eu acho que o que fez o Palacios, o Galante, o Augusto e todos os outros 

produtores pararem foi nao haver mercado. 0 exibidor nao estava mais querendo 

exibir os filmes brasileiros. Eu me lembro que o Adone Fragano fez urn filme neste 

perfodo de mudanc;as, do Jose Antonio Garcia, 0 corpo, que levou cinco anos para 
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conseguir ser exibido. Um absurdo. Nao digo que ele ficou na miseria. Ele e uma 

pessoa dinamica, mantem a atividade de importador de filmes da Italia, se virou. Mas 

se ele dependesse exclusivamente da produ\;ao de filmes ele estaria na miseria. Era 

um filme com o Fagundes, a Marieta Severo, tinha grana da Embrafilme. Ele achou 

que, mesmo fechando a Embrafilme, ele poderia lan\;ar o filme, porque ele era muito 

bem relacionado com as distribuidoras, foi gerente da Fama Filmes. 

Na epoca, todo mundo adorava falar mal da Embrafilme. Mamava-se nas tetas do 

Estado mas tudo era culpa da Embrafilme ... 

Eu nao s6 falava mal como escrevia. Porque eu achei que eta criou um sistema de 

mecenato oficial muito complicado, muito subjetivo. Ou voce era amigo do rei, ou voce 

nao era. Nao era um sistema justo. Entao, aquilo que acabou acontecendo com o 

Collor, de certa maneira, eu previ. A classe cinematografica tinha que ter fortalecido 

mais as regras de mercado, a mecanica do mercado, do que a propria Embrafilme. Por 

exemplo, o cumprimento da reserva de mercado, o pagamento, pelos exibidores, da 

parte que cabia ao produtor. Havia lugares que levavam meses para mandar a 

bilheteria do filme. E naquela epoca a infla~ao era uma coisa forte. Entao, o sujeito 

recebia a renda de Sao Joao del Rey quatro meses depois da exibi~ao. E isto foi 

matando a Boca, mais do que a Embrafilme. Essa coisa de demorar para lan~ar os 

filmes, tanto os filmes da Boca quanto os outros. A Boca sentiu mais porque ela 

precisava repor imediatamente o capital. 

Voce tinha no{;i!io dos custos? 

Tinha. Mas mudou tanto a moeda. 

Qual era a media de um filme seu? Da pra fazer um raciocfnio em do/ares? 

Era baixo o custo. A gente tinha, em media, antes do explfcito, 25 latas de 600 metros 

de negative para filmar, em tres ou quatro semanas. Eu nao sei te dizer em dinheiro, 

com essa varia~ao da moeda. Eu nao sei te dizer, mas havia uma diferen~a gritante 

entre os or~amentos da Boca e os da Embrafilme. Cerca de dez vezes. Eu tenho um 

exemplo pratico. Quando eu estava montando na Lfder eu reparei bem a diferen~a: o 

copiao do meu filme somava 10 latas grandes, enquanto o copiao do filme do Babenco, 
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Pixote, que montava ao meu lado, somava urn numero de latas muitas vezes maior 

que o meuo Nos faziamos uma prodw;:ao, digamos, de 3 milhoes, e os filmes da 

Embrafilme or~avam 30 milhoeso 

As diferen~as eram gritantes tanto na parte financeira quanto de tempo de execu~ao, 

de tudoo Os filmes da Embrafilme demoravam de seis a sete meses para serem 

finalizados (depois de filmados)o Quer dizer, urn ano, em geral, para se fazer o filme, 

enquanto eu tinha de fazer tudo em quatro, cinco meses, logo ja estava lan~andoo 

Havia essa diferen~a brutal. 

Voce entrou sem pseudonimo no sexo explfcitoo 

Sem pseudonimo, foi bern lembrado, porque eu fui o primeiro, acho que o unico a 

fazer issoo Urn ato de coragemo Eu assumio Eu achava que era covardia usar 

pseudonimo na epocao E outra: eu achava que todo mundo ia ficar sabendoo Os criticos 

deitaram e rolaram com meu nome, imagine com pseudonimoo 

Entao foi isso, eu resolvi ser corajosoo 0 que eu nao tinha consciencia e de que eu iria 

sofrer tantos preconceitoso Que eu ia ser tao estigmatizadoo Real mente, eu achei que, 

pela propria epoca, ia ser relevadoo 

Isso valeu para todo mundo, ou voce acha que com voce, pessoalmente, foi mais? 

Acho que valeu para todo mundo, mas nao sei se e porque eu tinha rna is ambi~oes .. o 

Eu senti isso na peleo Eu tinha dirigido uma serie do Telecurso - Educa~ao moral e 

dvica - na TV Cultura e me dei muito bern com o produtor. Eu voltei urn dia, 

procurando trabalho, disse que eu queria voltar a dirigir televisao, que eu tinha 

gostado da mecanica da TV, mas o produtor me disse: "Eu tambem gostei de voce, do 

teu trabalho, mas agora nao da rna is" 0 "Por que nao da mais?" "Porque voce fez filmes 

de sexo em grupo, explicito"o Aquilo doeuo E dai? 

Nfio foi ingenuidade sua achar que isso passaria batido? 

Foi. Foi muita ingenuidadeo Eu achei que isso nao ia me prejudicaro Primeiro, eu achei 

que seria uma fase temporaria, que o cinema convencional iria retomar logo, que essa 

fase do explicito seria rapida, mera decorrencia de 0 imperio dos sentidos. E nao foi. 
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Um dos maiores problemas da Boca me parece que era o de reconhecimento, ser 

respeitada. Voce sentia isso? 

Sofria urn pouco. As vezes eu ficava injuriado com o teor de agressao e preconceito de 

certos crfticos contra os filmes que eu fazia ou que outros faziam na Boca. Engra~ado, 

isso eu sentia mais aqui em Sao Paulo do que no Rio. Porque no Rio, apesar de que eu 

nao conhecia quase ninguem pessoalmente, os crfticos, mesmo quando metiam o pau, 

faziam isso com respeito. Eles analisavam o filme - e born ou e ruim por causa disso -

mas nao ficavam preocupados em dizer "mais uma pornografia, uma porcaria da 

Boca", ou coisa assim. Nao tinha essa coisa depreciativa pelo fato de ser da Boca. Em 

Sao Paulo tinha mais isso. 0 Jornaf da Tarde, principalmente, Telmo Martino, Edmar 

Pereira, que foi extremamente preconceituoso neste sentido. Ele puxava o saco dos 

filmes da Embrafilme. Alias, uma vez teve uma polemica: ele fez uma reportagem 

sobre o Bruno Barreto filmando na Boca e disse que varies diretores foram Ia aprender 

como se filmava. Entre eles, colocou o meu nome. Eu fiquei uma fera e mandei uma 

carta, que foi publicada, que dizia: "Se fosse o Orson Welles, Louis Malle e outros, eu 

iria com a maior humildade ver como eles filmavam". 

Afguma coisa ficou? 

Eu hoje vivo de jornalismo. Eu nao quero cuspir no prato em que como, mas tenho de 

ser sincere: eu tenho uma saudade imensa. Estou trabalhando bastante, mas tenho 

uma saudade grande do metier. Nao e da badala~ao, do reconhecimento, que e claro 

que e born, quem nao quer? Mas do metier: preparar, filmar, montar, lan~ar. Era uma 

coisa apaixonante. As vezes, se eu vejo urn documentario americano sobre a filmagem 

de alguma coisa, me da uma fossa violenta. 

Eu acho que o Brasil foi extremamente cruel com a minha gera~ao. De repente, o 

cinema no Brasil privilegia s6, praticamente, os estreantes. Eu fico irritado quando leio 

sobre "o renascer do cinema brasileiro" e nao se fala mais de pessoas. A memoria do 

cinema brasileiro e curtfssima. Voce nao sabe direito quem e quem no passado. 0 

cinema nao da chance para as pessoas retornarem. Eu nao vejo ninguem ter chance. 

Sera que uma pessoa com 45, 50 anos ja e velha para fazer cinema no Brasil. Pelo 

jeito e, dentro dos padr5es de comportamento. 
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0 seu esteio era a Boca, nao e? Voce teria que investir em outro caminho. Ninguem 

esta mais produzindo. 

Ninguem mais. 0 Palacios morreu. 0 Oswaldo Massaini morreu. 0 Galante virou 

fazendeiro. 0 Adone nao quer mais saber. David Cardoso tambem nao. 0 Elias Cury 

morreu. Rossana Ghessa mora no Rio, tern uma empresa de equipamentos, que ela 

aluga, e esta casada com o Durval Gomes Garcia, que foi o primeiro presidente da 

Embrafilme. Entao, nao existe mais a figura do produtor. No caso, tambem nao existe 

mais a Embrafilme. As duas referencias sumiram. 

Essa jovialidade atual, acho que vem do modo produzir com captac;ao de recursos da 

lei do audiovisual. E outro processo. 

Que a Carla camurati, numa entrevista, chama de cafetao da cultura ... 

Voce esta falando do marketing? 

Eles nao tern pressa (os Barreto, por exemplo), nem necessidade de fazer. 0 cinema 

virou uma arte de elite, de pessoas que podem se dar ao luxo de fazer filme de tres 

em tres anos. Por exemplo, o Guilherme de Almeida Prado, que e uma pessoa 

supersimpatica, que eu conhec;o da epoca da Boca - ele foi assistente do Ody Fraga -, 

fez urn filme e ate fazer outro levou tres, quatro anos. Na minha epoca eu nao podia 

me dar a esse luxo. 

A Boca, num certo sentido, era formada par trabalhadores, que precisavam continuar 

trabalhando. 

Daquela epoca, quem sobreviveu artisticamente foi o Carlao Reichenbach, que tambem 

· esta fazendo filmes com urn tempo maior entre eles. Eu nao soube ser produtor. Mas 

eu acho tambem que nem a mfdia nem o proprio sistema da chances de se voltar a 

produzir. Ele praticamente enterrou os antigos cineastas da Boca. Condenou ao 

ostracismo. Ninguem daquela epoca conseguiu fazer nada, a nao ser o Carlao. Eu nao 

vejo, na midia, a discussao sobre a captac;ao de recursos, sobre a exibic;ao. Porque o 

proprio Canal Brasil, se a gente analisar friamente, e urn gueto. 56 assiste filme 

brasileiro quem assinar o Canal Brasil. Mas e uma regra cruel. Por que s6 com o filme 
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brasileiro? Por que nao e assim com o filme ingles ou frances, vamos supor? Eu acho 

que tinha de ter leis obrigando a ter xis horas dos canais a cabo dedicadas ao filme 

nacional. Poderia ser diluido pelos Telecines, pelos canais da TVA. Como dizem alguns 

amigos meus: "Eu vou ter que pagar 30 reais a mais para ver filme brasileiro? Eu nao". 

Quer dizer, e uma justificativa para nao ver. 0 cara para ver tem de pagar uma taxa. E 

um gueto que n6s nao deviamos ter tolerado. 

Se a gente fosse fazer uma mostra de fi/mes da Boca, dos teus filmes, qual voce 

escolheria? 

Lucia/a e Violencia na carne. 0 anjo /oiro tambem. 

0 anjo loiro foi o que mais tinha aquela atmosfera da produr;ao da Boca, nao? 

Nao. Se for por atmosfera de Boca, Boca mesmo, como ela era, teria que ser As 

prostitutas do dr. Alberto, que foi feito em co-produ!;iio com a Paris Rimes, que deu 

este titulo. Foi assim: o Galante tinha os cenarios ja prontos de um presidio, num 

estudio que ele tinha em Santana, e me chamou. Eu vi o cenario e em cinco dias fiz o 

roteiro. Foi um filme tfpico da Boca do Lixo, baixo or!;amento, mas foi legal, tinha um 

elenco muito bom - Serafim Gonzales, um ator de teatro maravilhoso, Vic Militello, 

uma comediante fantastica, a Ugia de Paula, que hoje e presidente dos Sindicato dos 

Artistas. Tinha nudez, trafico de mulheres, mas nao tinha prostituta na hist6ria. Eu 

falava para o Alexandre Adamiu e o Galante, ja puto da vida, que nao havia prostitutas 

na hist6ria e, portanto, nao dava para por isso no titulo da fita. As mulheres eram 

sequestradas na rua e transformadas em maes de aluguel - foi antes dessa onda de 

bebe de proveta e clonagem. Era um cara nazista que fazia bebes com maes solteiras. 

Era meio de humor. E um filme que eu gosto, que nao tem em video. Foi feito em tres 

semanas. Eu me inspirei naquele livro do Ira Levin, Os meninos do Brasil, que virou 

filme, com o Gregory Peck. Um filme que eu acho fantastico. Eu fiz uma par6dia dele. 

Esse e um filme bem Boca. 

Tinha muito fi/me de praia na Boca, m§? A praia como espar;o do erotica. 

Era barato. Voce levava o elenco e a equipe para um Iugar na praia, n6s ficavamos ali 

confinados duas, tres semanas, dava para filmar em pouco tempo. Violencia na carne 
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foi feito em Ubatuba em tres semanas. De praia eu tenho Paixao na praia (que foi 

rodado no Rio). Violimcia na came, Pureza proibida (em Arraial do Cabo), Tensao e 

desejo e Brisas do amor - esses dois ultimos eu fiz totalmente em Mongagua, no 

litoral paulista, porque a gente conseguiu facilidades da Prefeitura, hospedagem, 

algum transporte. 

E os explfcitos? 

Eu fiz doze filmes de sexo explicito, sendo onze para o produtor Juan Bajon. Foi de 

1983 a 1987. Em 1988 eu fiz uns documentaries institucionais e ai acabou a minha 

carreira em cinema. 

Nao houve convites? 

Eu fui sondado ha pouco tempo para voltar ao porno s6 que em video. A produ~ao 

brasileira hoje e grande. Mas eu nao me animei. Fico no jornalismo. Se me 

chamassem para filmar de novo, em condi~oes legais, eu voltaria. Os recursos 

tecnol6gicos deram um avan~o fantastico da minha epoca para ca. Isto me d6i 

tambem, nao poder usar. 

Per exemplo, Ten sao e desejo, se eu contasse ... Eu tinha feito Brisas do amor com a 

Sandra Graffi, fiquei entusiasmado com o talento dela e criei uma hist6ria (Tensao e 

desejo) pensando nela. Ai eu contei pra ela a hist6ria que eu queria fazer e ela contou 

para o Roberto Galante, filho do Galante, que resolveu produzir. Ele entao me pediu o 

roteiro para o dia seguinte, mas eu nao tinha escrito o roteiro ainda, nem uma linha. Ai 

eu corri e fiz em cinco dias. E nao tinha computador naquela epoca. E fiz o filme. E um 

filme policial de suspense, feito em Mongagua, pelas tais facilidades. Hoje eu assistiria 

um video do Hitchcock, do Brian de Palma, para ficar mais entrosado no clima de 

suspense. Mas na epoca nao tinha. Era s6 de memoria. 

Quem era essa Graffi? 

A Sandra Graffi trabalhou com o Ody, o Inacio Araujo, o David Cardoso. Foi no 

finalzinho, 1980, 1981, 1982. 

Voce mantem cantata com as pessoas? 

322 



Mantenho contato com pouca gente. Com a Elizabeth Hartmann, que e minha amiga 

desde A i/ha, do Khouri. Com a Rossana Ghessa de vez em quando. Neide Ribeiro e 

minha amiga. Vejo a Ligia de Paula de vez em quando. Ewerton de Castro, 

esporadicamente. Encontro com o Luiz Antonio de Oliveira, que foi operador de camera 

em varies filmes meus, com o Carlao, que foi diretor de fotografia em dois filmes 

meus. Um deles, Amor de perversao, foi uma prodUl;ao off-Boca, pelo elenco, com 

Raul Cortez, Leonardo Vilar. Os produtores s6 fizeram esse. Um des produtores, Paulo 

de Tarso Silveira, fez esse filme porque estava de romance com a Alvamar Taddei. 0 

Carlao e que ia dirigir este filme. Era um melodrama, o produtor queria um 

melodrama, a hist6ria era dele. 0 Carlao leu, topou, mas depois destopou e falou: 

"Chama o Alfredo que ele quer ser Douglas Sirk". Foi 6timo, sou grato ao Carlao, 

porque esse filme foi uma prodUl;ao de Primeiro Mundo. 0 resultado foi legal, mas a 

hist6ria era um pouco fraca, a Alvamar nao tinha o carisma de star, e o publico nao 

estava a fim de ver melodramas tragicos. Adorei fazer, trabalhar com Leonardo Vilar, 

Tassia Camargo, John Herbert. 0 filme nao rendeu nada. Foi o primeiro e unico que 

eles produziram. Mas eles nao precisavam do cinema, foi uma aventura. Eles nao 

tinham a paixao pelo cinema. Eles queriam a badalac;ao do cinema. 0 filme teve uma 

pre-estreia para 800 convidados com coquetel com champagne. Foi um clima 

maravilhoso. 

Sao Paulo, 11 agosto de 2001. 
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APRESENTA~AO 

A filmografia aqui apresentada cobre a produc;ao da Boca do Lixo desde 1969, 

ano que identifico como urn marco na formac;ao de sua estrutura "industrial", a 

1982, data que assinala o redirecionamento de suas atividades para a 

realizac;ao quase que exclusiva de filmes de sexo explfcito - objeto que foge ao 

tema desta pesquisa - e o infcio de sua decadencia como polo produtor. 

Na identificac;ao dos filmes made in Boca do Lixo, utilizei como criterios 

avaliac;oes quanto ao "estilo" e o "modo de produc;ao" dos filmes e, sobretudo, 

as informac;5es constantes de suas fichas tecnicas relativas ao local de sua 

realizac;ao, sede da firma produtora, produtor(es), diretor, elenco e equipe 

tecnica. 

As fontes utilizadas foram os catalogos Brasil Cinema - publicac;ao do 

INC/Embrafilme que reune as fichas tecnicas e sinopses de todos os filmes 

brasileiros realizados a cada ano -, para o perfodo 1965-1977, e o Guia de 

Filmes, publicac;ao anual da Embrafilme contendo as mesmas informac;oes, 

para o perfodo 1978-1982. 

Urn "problema" enfrentado na cataloga<;ao dos filmes diz respeito ao ano em 

que eles sao contabilizados, uma vez que as fontes tomam por base, em 

alguns casos, o ano de produc;ao, e em outros, o ano de lanc;amento. Optou

se, sempre que possfvel, pelo ano do registro da produc;ao do filme, ja que 

varios filmes esperavam datas de lanc;amento, outros passavam algum tempo 

em negociac;ao com a Censura etc. 

Para armazenar e organizar as informac;5es coletadas foi utilizado o programa 

ACESS, que permitiu formata-las como urn banco de dados, possibilitando o 

cruzamento de suas variaveis. Neste sentido, a filmografia impressa neste 

volume, apresentando as fichas tecnicas e sinopses dos filmes catalogados, e 
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apenas uma das possibilidades de visualizac:;ao do conjunto de informac:;oes 

aqui reunidas. 0 programa empregado oferece a possibilidade estimulante de 

decupar, relacionar, reestruturar essas informac:;oes, o que torna este Banco de 

Dados um acervo dinamico e potencializa sua utilizac:;ao por futuros 

pesquisadores. 

0 quadro abaixo reproduz a tela inicial deste Banco de Dados, contendo a 

listagem dos filmes catalogados, por ordem alfabetica. 

BANCO DE OADOS- BOCA 00 UXO 

J , .. ,._,. 
C' • AS REGRAS DO JDGO 
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I """""I 

"7 I AWGASE """" 

\ 

.B I """""' 
"""""' ......... SE HOIJ\9 SOL 

,..,...,., 
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,....,.. ...... 1 
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... 

. ...... '""""" ... '" ~-,.. .. . 
:; "'""· 
.... 

· ... 

: ARIEUA 

.·;;. .BEMA 

. 0 

.. AIM>REI 

i'==i----
11978 

11977 

A base metodol6gica do programa e a ftcha do ftlme, cujas informac:;oes basicas 

- tftulo, direc:;ao, roteiro, fotografia, montagem, trilha sonora, produtor, 

produtora, distribuidora, genero, atriz, ator, elenco secundario, ano de 

produc:;ao, custo de produc:;ao, renda, publico, durac:;ao e sinopse - foram 

preenchidas em campos previamente definidos. 
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0 quadro abaixo reproduz uma ficha de cataloga<;ao, conforme ela se 

apresenta na tela. 

fiCHADO Fft..ME 
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Como exemplo, apresento a ficha do filme Amadas e violentadas: 

C' .::: .~: -0:2:J~do Pees de Barros 

,,,,,,,,,,,,~,f-wam 

-~;':c,c 5-C) :o;-.;;:fo.'R~ond'§'do§"""~==================\ 
,,, "'','''!"""" """""" 

?':<:::;.;:_,.:--;-'!Oec:ar Prod. Clnen\et:oglef.cas 

.-,,.",~ :,z:_;·;.cro:;; Artfimes 

Gb,,,,~~o.-~~~~~~~~~~3[==========f~,,,;,,;,,,J, j1~06~..,~· ·~ 
''r;;:.;IF~a de Jesus, MarCia Real 

,, ''''"""" Cotdoso 
--~~----~:z::s~-0--~---1 - - '-''-
IAmerlcO Tr~ieeno, luis Ollrlos Braga,~ N!!to, ! ILe:em-o,,iovem escrtor tie ivi'O$ poiciais, famoso pelO reaismo de suas Cltns, mora 

.I

Sooiel Gertie, Zcia Diniz, Atlete Morel's ,. I nos EneCtores de Sio Patio em~ de Y'tl8 goverl'llil'ta, t.m mordomo e 1.ITl8 

cozt'lhei's. Fenter. seu merc:er&io edlor, e uma d8s poucas pessoas com ~JJem o 
esaior rnerCem cornto, pais: '1live pen!~ seus: i¥ros e oSeU ~ infelz • SU111 mie, 

1
uma rrUher "t'liga' e cesada per hteresse can seu pai, foi asssssin8da per ele, q.~e 

i idepois seS\Jciclou. leis cen!lS~seapageramda mente dorspaz, que n&o 
'---------------_J 'C~:nSegueli::leriar..sede~m=!rioc::ortPexoqueoafasta~c8s:rrUhere:s:e 

aceba P«tc:lnli-lo t.m psieq)Eia. V&rmrrUheresque, deuma forma ou de outra, 
cortJeceran Les1dro siQ · ltiiid8S miSteriDSalfe"te e a pokia, de:sorieriada, 
~ o ~-As i•¥e::l1:igai.;:Oes aportemparo ecesa doescrtor, mas elei neda 

consegue """""· m e .. .....,.,..> 
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0 programa utilizado permite algumas formas de consulta, sob a forma de 

listagem, por cada campo da ficha tecnica: ano de produ\;ao, diretor, elenco, 

diretor de fotografia etc. Por exemplo, e possfvel solicitar a listagem de todos 

os filmes dirigidos por Jean Garret, por ordem cronol6gica. 

BOCA DO LIXO 

Sele~ao para consulta 

"'~ .. -.-
"-.:->~<-

C NO TiTULO c MONTAGEN I li'" DIREI;Ao C DIR. DE FOTOGRAFIA 

C ROTEIRO c PRODUTOR ·'S·2::re: .:0 

C ATRIZ/ATOR c PRODUTORA I 31 
C NO ELENCO c SINOPSE 

C EN TODOS OS CAMPOS 

I _3 
C Buscar palavra-chave 

C !Custos I 
C !Publico I a 

--~~1ete9h] 1c !Renda I I 

I I 0 que buscar 

I IJean Garret 
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Abaixo seguem dois outros exemplos de consultas possfveis, dentre muitas 

outras. No primeiro quadro, apresenta-se a listagem de todos os filmes 

produzidos no perfodo que contaram com a participac;ao da atriz Helena 

Ramos, por ordem cronol6gica. No segundo, sao acessados todos os filmes 

catalogados como do genero faroeste, por ordem alfabetica. 

BANCO DE DADOS -BOCA DO UXO 

,~,1 r,.,..,._rJ T ........ , /a\ti~ 

~~1 
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Neste caderno, a filmografia da Boca do Lixo e apresentada por ordem 

cronol6gica (de produc:;ao dos filmes) e, dentro de cada ano, por ordem 

alfabetica dos tftulos. Alguns campos das fichas estao incompletos devido a 

lacunas das fontes. Ao todo, foram processadas as fichas catalograficas de 432 

filmes, que, suponho, cobrem a totalidade da produc:;ao do perfodo estudado. 

No caso de, por algum motivo, algum titulo ter ficado de fora, o programa 

permite novos acrescimos. Alem de outros filmes, e possfvel tambem incluir 

novos campos, ampliando o leque de consultas. 
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BOCA DO LIXO - FILMOGRAFIA 

rrtulo: ADULTERIO A BRASILEIRA 
Dir01:iio: Pedro Carlos Rovai 

Roteiro: Pedro Carlos Rovai 

Fotografia: Hello Silva 

Morrtagem: Glauco Mirko Laurelli 

Trilha sonora: Sandino Ohagen 

Produtora: Sincro Filmes I Mitfont-Rovai Filrnes 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Comedia 

Atriz: Jacqueline Myrna 

Ator: Sergio Hingst 

Dura~o: 90 MIN. 

Elenco secundilrio: Marisa Urban, Lucy Rangel, Newton Prado, Mario Benvenutti, Luigi Picchi 

Anode produ~o: 11969 

SINOPSE: 1. 0 Telhado. Urn operariosuspeita de que sua mulher o trai com urn motorista de caminhao. Urn dia, ao deixar otrabalho 
mais cede, encontra o caminhaio em frene a sua casa. Sobe no telhado para avertguayOes. Vagarosamente desloca telhas. 
De repente, o telhado desaba e ele ci obre a cama. Desfaz suas dUvidas e a acontecimento vira manchete de jomal. 
2. A Assinatura. Urn casalgranfino tern ns interesses comerciais o (mico ponte e cornum. Ao discutir urn novo neg6cio o 
marido procura seduzir a esposa para conseguir sua assinatura. Acredita t~lo conseguido, mas e!a friamente exige em 
toea da assinatura, que sua porcentagem no neg6cio seja aumentada. 
3. A Receita. Urn funcionario pUblico vive reclamando e mau humorado em sua casa. No trabalho e entre os amigos vive 
contando vantagens sobre suas conquistas. Enquanto isso, sua esposa indo fazer compras na feira, e cortejada por urn 
estudane. A noite o marido chega em casaembriagado, acompanhado de amigos, para ver futebol na televisao. A esposa, 
por vingan99, vai se encontrar com o estudante, enquanto o marido continua a contar vantagens para os amigos. 
(Brasil Cinema 1969) 

rrtulo: AGNALDO, PERIGO A VISTA 

Dir.,.;io: Reynaldo Paes de Barros 

Roteiro: Reynaldo Paes de Barros 

Fotografia: RodoWo lcsey, Reynaldo Paes de Barros 

Montagem: Glauco Mirko Laurelli 

Trilha sonora: Julio Medaglia 

Produtora: Famafilmes 

Oistribuidora: Titanus 

Genero: Aventura romantica 

Atriz: Luisa de Franco 

Ator: Agnaldo Rayol 

Dura.;ao: 75 min. 

Elenco secundclrio: David Cardoso, Milton Ribeiro, Sandra Halck, Malu de Vrta 

Ano de produ~ao: 1.:.196=9--' 

SINOPSE: Agnak:lo Refs, cantor em ascensao, e pressionado por uma quadrilha de delinquentes, liderada pr "Baby'' , que pretende 
uma participagao mensa! em sua renda atitulo de proteyao pessoa!. 0 cantor estabelece urn plano para ludibriar a 
quadrilha, mas antes de executa-lo, e assediado por urn rico e violento nordestino, Chico Jovino, que acompanhado de 
seus cabras pretende levar Aganaldo para casa com sua filha. Jovino nao tern tempo a perder pouis sua filha ja demonstra 
sinais de que necessita de urn casamento urgente. Agnatdo nao se empolga com a ideia de casar-se daquela maneira, 
mas sob pressao de Jovino e seus cabras, e de Baby e seu bando, seu Unico recurso e fugir. A correria cobre todo o sui do 
Brasil e atravessa as fronteiras ate Buenos Aires. Agnaldo, depois de muita confusao, consegue escapar ajudado pela 
sorte. 
(Brasil Cinema 1969) 
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Titulo: AGUIAS EM PATRULHA 

Dir~ao: Ary Fernandes 

Roteiro: J C de Souza, Fabio N. Silva, Penna Filho 

Fotografia: Juan Garlos Landini 

Montagem: Luiz Elias 

Trilha sonora: 

Produtora: Procitel 

Distribuidora: 

Genero: Aventura 

Atriz: 

Ator: Dirceu Conti 

Dura~o: 87 min. 

Elenco secundario: Ary Fernandes, Ricardo NOvoa, Roberto Bolant, Jofre Soares 

SINOPSE: Quatro epis6clios, todos com a partici~o de F"""' Aerea Brasileira. 

Ano de prod~o: 11969 

1. A Viagem: urn aviiio C-47, em missllo especial, enfrentando mas condi~ meteorol6gicas, afasta-se da rota e posa 
numa regia.o desprovida de recursos. 
2. 0 rapto: integrantes da FAB em voo de instru~. avistam aeronaves estranhas operando em territ6rio brasileiro. 
Descobrem, assim, contrabandistas de minerios radioativos e urn cientista e sua filha, que haviam sido raptados pela 
quadrilha. 
3. 0 dipiomata: elementos do seNio;o especial da FAB recebem a incumbtmcia de protegerem a vida de urn diplomata de 
n,.ao amiga, que se encontra no Brasil, em perigo de vida, perseguido por adversaries politicos. 
4. 0 contrabando: elementos da FAB sao enviados em socorro de egentes alfandeganos de urn pOsto frontetri~o que esta 
sendo atacado por contrabandistas da regiiio. 
(Brasil Cinema 1969) 

Titulo: CANGACEIRO SANGUINARIO, 0 

Dir~o: Osvaldo de Oliveira 

Roteiro: Osvaldo de Oliveira, Enzo Barone 

Fotogralia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Sylvie Renoldi 

Trilha sonora: Damiano Cozzela 

Produtora: A Palacios/ A P. Galante/Serrador 

Distribuidora: 

Genero: Aventura 

Atriz: lzabel Cristina 

Ator: Mauricio do Valle 

Dura~ao: 85 min. 

Elenco secundclrio: Carlos Miranda, John Herbert, Jofre Soares, Sergio Hingst, Valeria Vidal 

Ano de produl;iio: 11969 

SINOPSE: Nurn vilarejo nordestino, na era do cangaco, entra urn estranho funeral: tr~ redes coloridas e urn pequeno 
acompanhamento. A popul~ rewrencia os mortos, mas de repente, as redes se abrem, revelando a entrada de urn 
bando de cangaceiros que rnata e saqueia. 0 prefeito local, recusando-se a pagar a doavao, e arrastado por urn cavalo, 
ante o desespero de sua mulher. 0 bando se retira levando a mulhe do prefeito, como garantia de urn novo resgate. A 
policia persegue o bando. 0 prefeito, sozinha, tambem faz o mesmo, a fim de libertar sua rnulher. A marha e sangrenta, 
pois os cangaceiros vao matando e saqueando o que encontram peJo caminho. A policia os encontra e travam uma violenta 
batalha, mas o chefe do bandio consegue fugir, arrastando a mulher. Mais tarde, o chefe dio bando encontrara o prefeito, 
com quem se batera em violento duelo de punhais. 
(Brasil Cinema 1969) 
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Trtulo: CANGACEIRO SEM DEUS, 0 

Dir~o: Osvaldo de Oliveira 

Roteiro: Osvaldo de Olfveira, Enzo Barone 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Sylvio Renoldi 

Trilha sonora: Damiano Cozzeia 

Produtora: Servicine I Cinemat. Zenar! I Dist. Titanus 

Distribuidora: Titanus 

Genero: Aventura (canga(:O) 

Atriz: Annik Malvil 

Ator: Mauricio do Valle 

Dura~o: 90 min. 

Elenco secunctario: Jose Mojica Marins, Sergio Hingst, lzabel Cristina, Z6zimo Bulbul, Jofre Soares 

Ano de produ~o: 11969 

SINOPSE: Ap6s a proclam~ da Rep(iblica, em plene sertao, grupos de famlticos sonhavam e lutavam pela restaura<;ao da 
Monarquia. Nessa epoca sangrenta, avbiano, urn pacato rapaz, tomara-se cangaceiro e e atacado por uma volane policial. 
Embora ferido, conseguiu refugiar-se numa fazenda onde, as escondidas, foi tratado pela filha do fazendeiro, LUcia. Desse 
contato nasceu uma violenta paixao. Recuperado, vottou ao seu banda para retomar a condiy® de chefe, usurpada pelo 
temivel Ariranha. 0 fazendeiro manda mutilar Zico, julgando-o sedutor da filha. Lucia, desespera:ta, vai ao encontro de 
Fabiano. Mas a luta entre cangaceiros e fanaticos prosseguia. Fabiano jura arrasar os beatos de ze das Penittmcias. 
Surgem as tropas do governo, a cidac:lela e dominada e, entre bombas, tiros, fum~ e fogo, Lucia consegue chegar ate 
Fabiano. 
(Brasil Cinema 1969) 

Titulo: CORISCO, 0 DIABO LOIRO 

Dir~o: Carlos Coimbra 

Roteiro: Carlos Coimbra 

Fotografia: Osvaldo da Oliveira 

Montagern: Carlos Coimbra 

Trilha sonora: Gabriel Migliori 

Produtora: Anibal Massaini Neto I Cinedistri 

Distribuidora: Cinedistri 

Genera: Aventura 

Atriz: Leila Diniz 

Ator: Mauricio do Valle 

Anode produ,ao: [1969 

Oura~ao: 100 min. 

Elenco secundario: Milton Ribeiro, John Herbert, Georgia Gomide, Dionisio Azevedo, Tony Vteira, Antonio Pitanga, Jofre Soares, 
Maracy Mello 

SINOPSE: Cristinofoi criado ouvindo que "homem valente niiD apanha ... Mata, mas nao apanha". Quis o destine que urn dia, num 
baile, se visse obrtgado a por em pratica o antigo lema, consumando seu primeiro crime de morte. Mas, Cristina nao queria 
continuar na senda do crime. Par isso, mudou--se para umacidade distante onde pretendia reconstruir pacificarnente a sua 
vida. A incompreensao de urn delegado intransigente, 1evou-o ao cangac;o. Como cangaceiro teve de vingar a morte de seu 
chefe, Lampiao, de quem fora b!Cl\X)-direito e amigo. Sua fama espalhou-se pelo nordeste, ja conhecido como 'Corisco, o 
Diabo Loiro', que encontrou em Dada uma companheira f!el e dedicacla. Raptada e violentada por ele, Dada odiou-o por 
muito tempo, mas depois o 6dio transformou-se em amor. Urn amor que durou 12 anos, ate a morte de Corisco. 
(Brasil Cinema 1969) 
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Titulo: DEU A LOUCA NO CANGAC:O 

Dire~ao: NelsonTeixeira Mendes 

Roteiro: Nelson T. Mendes, Fauzi Mansur 

Fotografia: Pia Zamuner 

Montagem: Fauzi Mansur 

Trilha sonora: Maestro Duda 

Produtora: N.T.M. Prod e Distr./ Uranio Filmes 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: Neira Meflo 

Ator: Dede Santana 

Oura~o: 109 min. 

Elenco secundirrio: Dine Santana, Atila IOrio, Roberto Ferreira, Rosange!a Maldonado 

Anode produ!;iio: [1969 

SINOPSE: Oois bandos de cangaceiros disputam entre si a escolha do novo rei do canga(j;o, que substituira Lampiao. Cada banda 
trac;a seus pianos de a!;iio. Surgem, entao, Bonitao e Maloca de passagem pela caatinga. Com o engui90 do velho 
calhambeque em que viajavam, saem pelo mato e, sem serem notados, descobrem urn dos bandos de cangaceiros 
tomando banho. Adoram as roupas coloridas do cangago e resolvem melhorar a apar~cia Assim, vestidos de 
cangaceiros, chegam a cidade prOxima, onde urn candidate a prefeito faz sua campanha a base de promessas para acabar 
com o cang09o. PI"Mlios sao instituldos para quem malar cangaceiro. E vanas volantes sao !armadas. Nao tl!m problemas 
de localizar, pelo menos os dais primeiros, COmofdamente instalados no hotel. Mas as voJantes desconheciam que as dais 
"cangaceiros" sao peritos na arte de provocar confusOes. E volante acaba brigando com volante, cangaceiro com 
cangaceiro, ameayando colocar tcx:to a sertao de pemas par a ar 
(Brasil Cinema 1969) 

mula: GREGORIO 38 

Dire!;iio: Rubens da Silva Prado 

Roteiro: Rubens da Silva Prado 

Fotografia: Rubens da Silva Prado 

Montagem: Rubens da Silva Prado 

Trilha sonora: Antonio Poli 

Produtora: R.S. Prado Prod. e Distr. 

Distribuidora: Urania Filmes 

GE!:nero: Farc>este 

Atriz: Rosana Mondin 

Ator: Gran Dine, Alex Prado 

Elenco secundtlrio: Rubens Elliot 

Ano de produ!;iio: [1969 

Dura!;ijo: 88 MIN. 

SINOPSE: Ao regressar ao sitio dos pais, depois de trabalhar muito e ganhar a suficiente para saldar as dividas da familia, Toni 
encontra todos mortos. Descobre que seus familiares foram extenninados par jagun9os chefiados par Greg6rio, urn 
pistoleiro da regiao, que aluga suas ann as ao latifundiario Saldanha. Toni leva seus mortos a cidade mais pr6xima, constroi 
para eles urn pequeno cemiterio, onde os seputta. Mais adiante, e em decorTelcia da decisao que tanara, de impor a si 
mesmo a dever da vingan93-, abre diversas covas, colocando em cada uma delas os names dos jagun905 do bando de 
Gregp6rio. Dai em diante persaguira impiacavelmente aos matadores de sua famila, ate enfrentar Greg6rio na decisao final. 
(Brasil Cinema 1969) 
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Titulo: MEU NOME E TONHO 

Dir~io: Ozualdo Candeias 

Roteiro: Ozualdo Candeias 

Fotografia: Peter Overbeck 

Montagem: Luiz Elias 

Trilha sonora: Paulino Nogueira 

Produtora: M. Augusto Cervantes/Nilza de Uma/Ozualdo Candeia 

Distribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: Bibi Vogel 

Ator: Jorge Karam 

Elenco secundario: Nivaldo Lima, Eddie Smanio, Walter Portella 

Anode produ!;io: 1..;;196=9--' 

Oura~o: 95 min. 

SINOPSE: A hist6ria de um homem chamado Antonio, que desconhecia sua origem. Na sua mem6ria, apenas as imagens de infa:ncia, 
quase diluidas nio tempo, eo rapto de que foi vitima por parte de uma caravana de ciganos. Bam sujeito, born cavaleiro e 
born atirador, Antonio abandonou os cigaos para viver par conta pr6pria. E viveu tranquilo ate que uma noite, igual a muitas 
outras, uma bela mulher cruzou seu caminho. Os retalhos da hist6ria da mulher, sussurradas sob cobertas de s~a eo 
calor do desejo, transformam a vida de Antonio. Ela falou do sitio onde passara a infAncia em companhia de urn innao 
chamado T onho. Ele viu se reavivarem as imagens da infancia quase diluidas no tempo. Para certificar-se, procurou o 
sltio. E se certificou da realidade tr.ftgica, injusta e irOnica que o cercava: presenciara o massacre dos pais e amara a 
pr6pria irma. De T onho se rebatizou e muitos valentes cairam, pais e1e fez o que mais lhe pareceu certo: afogar em sangue 
todos os dramas que o cercaram. Depois do que, desapareceu. 
(Brasil Cinema 1969) 

rrtulo: MISTERIO DO TAURUS 38, 0 

Dir~iio: 1. 2. 3. Ary Fernandes 4. Osvaldo de Oliveira 

Roteiro: Alfredo Palacios 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Luiz Elias 

Trilha sonora: Vicente de Lima 

Produtora: Mredo Palacios /IBF I Servicine 

Distribuidora: 

Genero: Policia! 

AtriZ: 

Ator: Carlos Miranda e o cao Lobo 

Anode produ!;io: [1969 

Our~: 80 min. 

Eleneo secundclrio: Sergio Hingst, Maria Celia camargo; Marthus Mathias; Laercio Laurelli, Gllberto Wagner, Gllberto Marques 

SINOPSE: Quatro tramas, todas enfrentadas pelo Vgilante Rodoviario e seu fiel cao, Lobo. 

0 Suspense: urn policial rodoviario e indiciado como suspeito de participac;ao num assalto. 
A Formula de Gaz: o assistente de urn cientista, enlouquecido, rouba uma f6rmula quimica, altamente perigosa, 
ameac;ando a cidade inteira 
0 Cafe Marcado: tendo o 6rgao govemamental especializado, determinado que o cafe para consume interne fosse 
colocedo em embalagem pintada de vermelho, um grupo de malfeitores tenta fazer a falsifiCal'llO do produto e 
contrabandea-lo. 
0 Garimpo: urn grupo de garimpeiros e mantido em carcere privado, trablhando para diversos matfeitores. 
(Brasil Cinema 1969) 
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Titulo: MULHER DE TODOS, A 

Dir~o: Rogerio Sganzerla 

Roteiro: Rogerio Sganzerla 

Fotografia: Peler Overbeck 

Montagem: Franklin Pereira 

Trilha sonora: Ana Carolina 

Produtora: A Palacios/A P. Galante/R. Sganzerla/Servicine 

Distribuidora: 

Genero: 

Atriz: Helena lgnez 

Ator: JO Soares 

Oura~o: 80 min. 

Elenco secundilrio: Stenia Garcia, Paulo Villaya, Antonio Pitanga, Telma Reston 

Anodeprodu~o: 1.:.:196=9--' 

SINOPSE: Angela Carne e Ossa rompe com Flavia para sair com o playboy vampire. Ela o convida para passar o fim de semana na 
llha dos Prazeres. Seu mariclo, Dcidor Plirtz, tambem n§o pode acompanha-la em sua viagem, pois deve ultimar a edi~o 
de sua hist6ria em quadrinhos. Durante a viagem ela conhece uma sene de homens, aos quais nao pocle resistir, ou que 
nao puCeram resistir a atrat;ao por ela exercida. Dai, uma sucessao de extravagantes aventuras, que sao interrompidas 
pela chegada do Doktor Plirtz, que a castiga inesperadamente. 
(Brasil Cinema 1969) 

rrtulo: SOU LOUCA POR VOCE 

Direc8o: Ruy Gomes, lsnard Fernandes 

Roteiro: Ruy Gomes, Egydio Eccio, Kleber Afonso 

Fotografia: Guglielmo Lombardi, Edward reund 

Montagern: Egydio Eccio, Roberto Lerne 

Trilha sonora: Elizabeth Sanches 

Produtora: Aurora Duarte Prods./ Bennio Prods. 

Distribuidora: Unibrasil Filmes 

Genero: Comedia romantica 

Atriz: Bicky Berger 

Ator: Jean Lafront 

Dura~o: 85 min. 

Elenco secundario: Kleber Macedo, Decio Stuart, Ruy Gomes, Vea Delamare 

Ano de produ~o: [..:;196=9--' 

SINOPSE: Sophie leva uma vida de encantamento, num misto de reaJidade e fantasia. E uma met;a "legal" , "pra frente", que participa 
ativamente das rodas da juventude rica e despreocupada de Sao Paulo, Santos e Guaruja. Suas brincadeiras sao terriveis. 
Na rua ela para o transito, provoca a confusao total. Ama a praia, o sol, o mar, os Beatles, o carnaval. Ate o final, as 
aventuras de Sophe correm alegremente, terminando por embarcar no foguete Apollo, que a leva para a Lua nos bra~os de 
seu pincipe encantado. 
(Brasil Cinema 1969) 
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rrtulo: ARTE DE AMAR ... BEM, A 

Dir~ao: Fernando de Barros 

Roteiro: 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: 

At or: 

Elenco secundcirio: 

SINOPSE: 

rrtulo: AU DACIA 
Dir~o: Antonio Uma, Carlos Reichenbach 

Roteiro: Antonio Lima, Carlos Reichenbach 

Fotogralia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Oistribuidora: 

Genero: 

Atriz: 

Ator: 

Elenco secundcirio: 

SINOPSE: ......... . 

Ano de produ~ao: [1970 

Dura~o: 

Anode produ~o: 1.::19:.:7.::0_...J 

Dura~o: 
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Titulo: DOIS MIL ANOS DE CONFUSAO 

Dir~o: Fauzi Mansur 

Roteiro: 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Distribuidora: 

Genero: Comedia Dura~o: 

Atriz: 

At or: 

Elenco secundario: 

SINOPSE: 

rrtulo: EM CADA CORACAO UM PUN HAL 

Dir~o: 1. Sebastiao de Souza 2. Jose Rubens Siqueira 3. Joao Batista de Andrade 

Roteiro: 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Distribuidora: 

Genero: Drama Dura~o: 

Atriz: 

Ator: 

Elenco secundcirio: 

SINOPSE: 1 ..... 
. ....................... ._ ........................................................... . 

2. ································· ·································································································· 
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Ano de produ~ao: [1970 

Ano de produ~o: [.:.19:::7.;::0 _ _, 



Titulo: EM RITMO JOVEM 

Dirt$io: Mozael Silveira 

Roteiro: 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Distribuidora: 

Genero: Comedia musical 

Atriz: 

Ator: 

Elenco secundario: 

SINOPSE: 

T~ulo: FANTASTICON - Os Deuses do Sexo 

Di~o: 1. Tereza Trautman 2. e 3. Jose Marreco 

Roteiro: Tereza Trautman (1) Jose Marreco (2 e 3) 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Jose Marreco 

Trilha sonora: 

Produtora: Renato Grecchi/T_ Trautman/ J. Marreco/ LN.F. 

Distribuidora: Multffilmes 

Genero: Drama 

Atriz: T ereza Trautman/ Denise Correal Filomena 

Ator: Gilberio Ser6do1Jose Marreco/Garabede 

Elenco secundilrio: Pierre Mark, Carlos Jair, Wellington 

Anode producao: 1.:.:19::.:7~0-.J 

Duracao: 

Anode producao: 11970 

Curacao: 89 min. 

SINOPSE: 1. Curtiyao: Klaus tenta viver a vida de uma s6 vez e para isso resolve usar alucin6genos. Uma jovem e uma crian~ tentam 
impedj..lo de prosseguir naquela loucura. 
2. Os ilttimos: Um homern e atropelado e depois conhece uma mulher que lhe fomece poderes sobrenaturais. Uma 
civilizaya.o remota tenta, atraves dele, destruir o equilibria atOmico. 0 personagem, fraco demais para a missao, 
enlouquece. 
3. Kelak-Bruxa: Marcelo sonha com uma voz misteriosa. A alucinagao permanece quando ele esta acordado. A voz e de 
uma moga por quem ere se apaixona. Ela e uma bruxa que nao pode se envolver com mortais, salvo seder a luz uma 
crian~. 

(Brasil Cinema 1971) 
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rrtulo: GAMAL, 0 DELIRia DO SEXO 

Dire-;ao: JOO.o Batista de Andrade 

Roteiro: 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Distribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: 

At or: 

Elenco secunditrio: 

SINOPSE: 

rrtulo: GATINHAS, AS 

Oir~o: Astolfo Araujo 

Roteiro: 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: 

At or: 

Elenco secundario: 

SINOPSE: ..... 

Ano de produ!;iio: 11970 

Dura~o: 

Ano de produ!;iio: j1970 

Dura~o: 
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Titulo: ILHA DOS PAQUERAS, A 

Direcio: Fauzi Mansur 

Roteiro: Deda Santana 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: 

Alor: Dede Santana 

Elenco secundc'irio: 

SINOPSE: 

Titulo: LISTA NEGRA PARA BLACK MEDAL 

Dir~o: Chales Oliver (Carlos Augusto mveira) 

Roteiro: Charles Oliver e Anthony Tito 

Fotogralia: Wa~er Oak (W~er Carvalho Correa) 

Montagem: Frank Pearl (Franklin Pereira) 

Trilha sonora: Gess Oliver (Getulio Oliveira Pinto) 

Produtora: A. P. Galante/Alfreda Palacios/Servicine 

Distribuidora: Famafilmes 

Genero: Faroeste/Comedia 

Atriz: 

Ator: Burt Bennet (Airton Benedtto) 

Dura(:iio: 

Duraca,o: 70 min. 

Elenco secundiirio: Mire Case (Gasimiro di Napoli), Mark Wayne ( Vaine Dutra) 

Ano de produ~o: 11970 

Anode produ~o: 1.;,;19:.:7.;:;0 _ _. 

SINOPSE: Osask City, no velho Oeste americana. Ap6s assaltarem urn banco, Max Simone seu companheiro partem para as 
montanhas, onde sao atacados por urn mascarado, que lhes rouba as sacolas de ouro. Max e depois capturado petos 
moradores da cidede, enquanto seu parceiro loge_ Tempos depois da execugao sumaria de Max, chega a cidade o irmao 
deste, Burt, famoso pelo nome de Black Medal. Em sua missa.o vingadora, Black Med:alliquida toclos os implicados no 
case. Os moradores abandonam suas casas, tomando Osask City uma cidade-fantasma. Finalmente, numa tarde, Black 
Medal defronta-se como companheiro de Max no roubo, no classico duelo do meio da rua. 
(Brasil Cinema 1971) 
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Titulo: MAGOAS DE CABOCLO 

Direc;ao: Ary Fernandes 

Roteiro: Ary Fernandes 

Fotografia: Eliseu Fernandes 

Montagem: Luiz Elias 

Trilha sonora: VICente de Lima 

Produtora: Ary Fernandes Prods. Cine e Telev. 

Distribuidora: 

Genero: Comedia sertaneja 

Atriz: Lidia Costa 

Ator: Chico Fum"9" (Roberto Garbin) 

Elenco secunc::tario: Luciano Gregory, Nestor Lima. Gilberta SaMo 

Ano de produ~: j1970 

Duracao: 85 min. 

SINOPSE: As terras onde mora o caipira NhO Juca contem riquissimo veio de bauxita, o que desperta a cobi9B de urn industrial 
(Franco), cuja filha (Lidia) COrTJel'a a namorar o filho medico de NhO Juca (Gervasio), que mora na cidade. Am~ finge 
gostar do rapaz a fim de este convenc;:.a o pai a vender as terras. Chico e seus amogos, crentes na amizade de Franco, ~o 
a cidade e se hospedam na casa do milionario, para desespero da mulher deste, Geny. Quando, por casualidade, NhO 
Juca descobre a trama, conta tude a Gervasio, que rompe com Lidia e fica com a ex-namorada, a sincera LUcia. E os 
matutos partem, sem cair na armadilha de Franco. 
(Brasil Cinema 1971) 

rrtulo: MEU NOME E LAMPIAO 

Dir~o: Mozael Silveira 

Roteiro: 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Distribuidora: 

Genero: Faroeste 

Atriz: 

Ator: 

Elenco secundiirio: 

SINOPSE: 

Anode produ!<llo: j1970 

Dura~ao: 
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r.tulo: NENE BANDALHO 

Dire(;iio: Emilio Fontana 

Roteiro: Emilio Fontana 

Fotografia: Pia Zamuner 

Montagem: Luiz Elias 

Trilha sonora: Salatiel Coelho 

Produtora: Emilio Fontana/DouglasM. De Sa Prod. Arts./Uranio 

Distribuidora: UCB 

Genero: Policial 

Atriz: Leda Vilela 

Ator: Rodrigo Santiago 

Elenco secundilrio: Sandra Polonio, Miriam Muniz, Jairo Salvini 

Ano de producao: 11970 

Dura~o: 83 min. 

SINOPSE: Nene, assassino de mulheres, e localizado pela policia. Depois de malar um policial, loge, retomando pouco tempo depois. 
Acuado, refugia-se nos teJhados. De vez em quando, umas tragadas de "fumo" faziam o rapaz voltar ao passado: a 
lembran9¢1 da mae violentada par marginais, o romance com uma maya que nao se casou can ele por fafta de dinheiro, o 
assassinate de mulheres que nao conseguiam curar sua impotlmcia Enquanto a policia cen::a o quarteirao, vai 
aumentando o nUmero de curtosos. Quando chega a noite, ate convidados do chefe de policia resolvem participar da catta 
ao criminoso. Finalmente, sua resist~cia chega ao fim, seu rev6Iver nao tern rnais balas e ele desce a rua para ser morto 
petos policiais. 
(Brasil Cinema 1971) 

rrtulo: PAixAO NA PRAIA 

Dir~iio: A~redo Stemheim 

Roteiro: Alfredo Stemheim 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagern: Sylvia Renoldi 

Trilha sonora: Mario Edson 

Produtora: A. P. Galante I A. Palacios I Servicine I Titanus 

Distribuidora: Famafilmes/Titanus 

Genero: Drama 

Atriz: Nanna Bengel! 

Ator: Adriano Reys 

Dur~o: 81 min. 

Elenco secundario: Ewerton de Castro, lola Brah, Lourival Parisi, Ariel& Perez, Edyr castro 

Anode producao: 1,;.:19:.:;70::.__, 

SINOPSE: Debora, em plena crise matrimonial, ap6s levar o marido, Jacques, ao aeroporto, no Rio, retomando a sua casa de vera.o e 
aplisionada por dais estranhos que parecem movidos per inten¢es politicas. Urn deles, Pedro, age com muita seguranc;a, 
e algo maquiavelico e mordaz e catlvante. 0 outro, mais jovem, Jairo, nao consegue disfa~r uma certa imaturidade, 
patente no seu temperamento violento, no seu despeito. A situa~, bastante aflitiva, alcar19a seu climax com a chegada da 
Baronesa, cUmplice dos dois estranhos. Nesse clima de terror e desejo, Debora termina por adquirir uma consciencia 
maier de tudo, principalmente do amor. 
(Brasil Cinema1971) 
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rrtulo: PALACIO DOS ANJOS, 0 

Dir~ao: Waiter Hugo Khour 

Roteiro: Walter Hugo Khouri 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Distribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: 

Ator: 

Elenco secundtirio: 

SINOPSE: 

rrtulo: PORNOGRAFO, 0 

Dir~ao: Joao Callegaro 

Roteiro: Joao Callegaro 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Oistribuidora: 

Genera: 

Atriz: 

Ator: 

Elenco secundilrio: 

SINOPSE: 

Ano de produ~ao: 1.:1;::97:,.:0::....-l 

Dura~o: 

Ano de produ~o: 11970 

Dura~o: 
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rrtulo: PROFETA DA FOME, 0 

Direciio: Maurice Capovilla 

Rotetro: Maurice Capovilla 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Oistribuidora: 

Genero: 

Atriz: 

Ator: Jose Mojica Marins 

Elenco secundirio: 

SINOPSE: 

Titulo: SE MEU DOLAR FALASSE ... 

Diret;io: Carlos Coimbra 

Roteiro: Carlos Coimbra 

Fotografia: Pic Zamuner 

Montagem: Carlos Coimbra 

Trilha sonora: Carlos Castilho 

Produtora: Oswaldo Massaini 

Oistribuidora: Cinedistri 

Genero: Comedia (faroeste) 

Atriz: Dercy Gon~ 

Ator: Grande Otelo 

Ano de produ~ao: j.;;19::.:7..::0_...J 

Dura~o: 

Anode produ~o: j.,:;19::,:7..::0_..J 

Ouracao: 100 min. 

Elenco secundario: Borges de Barros, Zilda Cardoso, Milton Ribeiro, Zelia Hoffman, Sady Cabral, David Cardoso, Dede Santana, 
Marlene Franga 

SINOPSE: Bisisica, dona de urn institute de beleza, e encarregada pela amiga Madame Veruska de ser intermediaria na compra de 
uma estatueta chinesa no valor de 15.000 d61ares. Por causa de uma serte de equivocos, o dinheiro acaba num dep6sito 
de lixo da cidade e e descoberto por urn grupo de mendigos. Entao, tudo acontece: cada urn dos mendigos tern a 
oportunidade de realizar seus soohos, enquanto Bisisica fica em apuros com Madame Veruska Com a interven~o da 
policia, a situayao complica-se cada vez mais e somente ap6s intimeras reviravottas, brigas entre tcxios, diversas tentativas 
de suicidio e as mais terriveis confusCies, tudo se esclarece e chega a born termo para alguns. 
(Cinema Srasil71) 
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Titulo: UMA MULHER PARA SABADO 

Dir~o: Mauricio Rittner 

Roteiro: Mauricio Rittner, Mario Kuperman 

Fotografia: George Pfister, Milton Ferraz 

Montagem: Maximo Sarro 

Trilha sonora: Rogerio Duprat 

Produtora: M. Rittner/Kinetoslvera Cruz/Roma/Columbia 

Oistribuidora: Cinedistri 

Genera: Drama 

Atriz: Adriana Prieto 

Ator: Flavio Portho 

Dura~o: 84 min. 

Elenco secunditrio: Miguel Di Prieto, lnes Knaut, Julia Miranda, Francisco Curcio 

Ano de produ!;lio: j1970 

SINOPSE: Dorianne, garota rica, dB uma festa em sua casa onde conhece Nando, urn rapaz pobre e timido. 0 encontro e promissor 
mas nero vai adiante. Oias depois, ao combinar com seu amigo Loco urn fim-de-semana numa casa de praia deserta, 
Nando descobre que uma delas e Dorianne. Os quatro combinam se identificar por nUmeros. Loco, numero urn, tenta 
conquistar a moya nUmero dais. Nando (quatro) e Dorianne (tr}es) iniciam urn romance poetico que tennina par ser a 
primeira experrencia sexual da garota. Quando retornam ·capital, todas as relc;Oes se deterioram. Oorianne toma-se para 
Nando uma ambiyBo impassive!, o que a leva aos brai:(OS de Loco, interessado em casar-se com ela. Antes disso, Dorianne 
tern urn utlimo encontro com Nando no pequeno apartamento do rapaz e depois parte para sempre. E Nando fica com seu 
programa de sernpre: uma mulher vulgar que costuma visita-lo aos sabados. 
(Brasil Cinema 1971) 

rrtulo: ATE 0 ULTIMO MERCENARIO 

Dir~o: Penna Filho, Ary Fernandes 

Roteiro: Penna Filho, Ary Fernandes 

Fotografia: Eliseu Fernandes 

Montagem: Luiz Elias 

Trilha sonora: Antonio Silveira, Nelson Leonelli 

Produtora: Ary Fernandes Prods. Cine e T elev. 

Distribuidora: Empresa Paulista de Cinemas 

Genero: Aventura I Policial 

Atriz: Marlene Franca 

Ator: Carlos Miranda 

Elenco secundcirio: Luciano Gregory, Elaine Cristina, Bentinho 

Ano de produ~ao: [
1
,.:1;:;97'-'1---' 

Dura~o: 82 min. 

SINOPSE: Luta entre contrabandistas provoca acidente rodoviario, testemunhado por urn caboc!o. 0 chefe do banda, Zequi, o 
sequestra. lnvestigando ocaso, o capitiio Carlos reconhece um dos contrabandistas, o que leva o chefe do grupo a 
sequestrar tambem sua namorada. Para evitar a perda de vidas, Carlos se aventura noma regi~ pCNOada de 
contrabandistas ate libertar os prisioneiros. Trava--se uma luta entre os criminosos e a policia. 
(Brasil Cinema 1971) 
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Titulo: CIO ... UMA VERDADEIRA HISTORIA DE AMOR 

Dir~: Fauzi Mansur 

Roteiro: Fauzi Mansur 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Fauzi Mansur 

Trilha sonora: Dick Danella 

Produtora: Renata Grecchi/Nissin Katalan/I.N.F 

Distribuidora: I.N.F.- Industria Nacional de Rimes 

Genero: Drama 

Atriz: Marlene Franc;a 

Ator: Francisco de Franco 

Elenco secundario: Sergio Hingst, Roberto Bolan!, Jofre Soares, Tuska 

Duracao: 90 min. 

Ano de producao: 1..:1:::97:..1:..._---' 

SINOPSE: Paulo, urn jovem engenheiro se apaixona por urn garoto humilde. Nada consegue afasta-lo desse amor, nem mesmo as 
tentativas de casamento de Suefy. Ao contrario, tude faz com que essa paixao aumente ca::ia vez mais. 0 garoto, ern 
permanente luta pela sobrevM!ncia na cidade grande, ~se as voltas com as aten900S de Paulo e a afeiyAo que sente pelo 
engenheiro impete.o para os b~os deste, acreditando estar dando assim seqoancia ao queM. de mais sublime no amor. 
T oma-se o men ina assim, urn quebra-cabegas para o engenheiro, mas urn queb~ do qual n§o quer livrar-se em 
hip6tese alguma A mel:hor solu<;ao para ambos seria a de que o garoto fosse uma garota. Assim, a aberra9Ao social 
passaria a ser pura e simplesmente a coisa mais natural do mundo. 
(Brasil Cinema 1971) 

Trtuto: D'GAJAO MATA PARA VINGAR 

Di~iio: Jose Mojica Marins 

Roteiro: Jose Mojica Marins 

Fotografia: Edward Freund 

Montagem: Fauzi Mansur 

Trilha sonora: Vidal Franya Fernando Lona 

Produtora: Manoel Augusto de Cervantesllberia 

Distribuidora: 

Genera: Faroeste 

Atriz: Ana Nielsen 

Ator: Watter Portella 

Elenco secundBrio: Eddio Smclnio, Nivaldo Uma, Gracinda Fernandes 

Anode producao: 11971 

Curacao: 

SINOPSE: 0 verde vale, coroado ao Ionge pelos gigantescos arennos, enfelta.se de cores e sons: o grupo de ciganos, alegres e 
sorridentes, celebra o enlace de Nadja e D'Gajao. Ao mesmo tempo, urn capataz repudiado no arnor que nutre pela filha do 
seu patrao fazendeiro ayula a ira e a cruetdade de urn banda de jagunc;os, ordenando o massacre de todos os ciganos. 0 
extenninio e executado. Do grupo s6 restam vivos Nadja e D'Gaj~: ela, prisioneira do fazendeiro; ele, sufocado pelo desejo 
de vinganya. 0 cigano se transforma: troca a faixa pelo cinturao, partindo em busca de sua mulher. Munida de astUcia, 
uma Winchester e um punhal, sai para vingar. Muitas vidas sao dizimadas antes que o jovem casal se reencontre em paz e 
liberdade. 
(Brasil Cinema 1971) 
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rrtulo : DESAFIO A AVENTURA 

Dir~ao: Ary Fernandes 

Roteiro: 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Oistribuidora: 

Genero: 

Atriz: 

Ator: 

Elenco secundiirio: 

SINOPSE: 

rrtulo: DIABOLICOS HERDEIROS, OS 

Din~~o: Geraldo Vletri 

Roteiro: 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Distribuidora: 

Genero: 

Atriz: 

At or: 

Elenco secunditrio: 

SINOPSE: 

Anode produ!;lio: lrc1c::9~71.:_-l 

Dura~o: 

Anode produ!;ijo: l.:.c19:.:7..:.1_...J 

Dura!;lio: 
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lrtulo: ENQUANTO HOUVER UMA ESPERANCA 

Oi~o: Edward Freund 

Roteiro: Edward Freund 

Fotografia: Edward Freund 

Montagem: Edward Freund 

Trilha sonora: Americo Aguiar Borges, Dagoberto Simalha 

Produtora: Olivier Perroy Foto e Cinema 

Oistribuidora: Distr. de Filmes Uranio 

Genero: Drama/Aventura 

Atriz: Maracy Mello 

Alor: Egydio Eccio 

Dura~o: 80 min. 

Elenco secunctario: Sady Cabral, Aparecida axter, Osmano Cardoso, Tony Vieira, Gilberte Salvio 

Ano de produ~o: 1,.;.19"'7-'1 _ _, 

SINDPSE: Dais meninos pobres foram picados por uma cobra 11er1enosa na longiqua cidade de Pariquera A9u, liloral de sao Paulo. 
Estando esgotado o soro antiofidico do hospital local, o diretor se comunica com a Secretaria de SaUde de Sao Paulo, 
solicitado a remessa urgente do medicamento. 0 caso e grave e nao pode esperar. Otitular da Secretaia da SaUde 
comunica-se com o comandante da IX Zona Aerea, que manda 1evar o soro. T oda a operayacrsatvamento e concluida em 
apenas 90 mlnutos. gragas a ayao, sem entraves burocraticos, das autoridades cornpetentes. 
(Brasil Cinema 1971) 

rrtulo: FINIS HOMINIS (0 FIM DO HOM EM) 

DiRO>iio: Jose Mojica Marins 

Roteiro: Jose Mojica Marins 

Fotografia: Giorgio Attili 

Montagem: Roberto Leme 

Trilha sonora: 

Produtora: M. Bley Biltencourt I Multifilmes 

Distribuidora: Marte Filmes 

Genera: Drama 

Atriz: Teresa Sodre 

Ator: Jose Mojica Marins 

Eienco secundiirio: Roque Rodrigues, Rosangela Maldonado, Mario Lima 

Anode produ,iio: 1,.;.19"'7-'1 _ _, 

Our~: 90 min. 

SINOPSE: Urn homem sai do mar inteiramente nu e perambula pelas ruas de uma cidade, causando espanto geral. Por acaso, evita o 
rapto de uma crian9CI e a mae da menina, em reconhecimento, leva-o para casa e lhe da uma roupa que eJe mesmo 
escolhe dentre muitas - uma fantasia. Fantasiado, continua sua caminhada pelas ruas, chamando novamente sobre si a 
aten~ de todos que o tomam por nCNO Cristo. As curas e os "milagres" que realiza nik> passam de coincid!ncia Muitos 
julgam que e urn enviado de venus ou de Marte. Urn dia, ao passar por uma rua, v! pessoas desfeiteando uma prostituta e 
acode em sua defesa. De outra vez salva urn jovem, atacado de catalepsia, de ser enterrado vivo. Par fim, o homem sobe 
ao cume de uma montanha para proferir urn senn;}o. Em todos os lares as familias estao reunidas ern tome dos televisores 
para escuta..lo. 0 sermao e uma mensagem de paz, e a imagem do homem multiplica--se miJhares de vezes atraves do 
video. 

(Brasil Cinema 1972) 
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Titulo: FORA DAS GRADES 

Dir~ao: Astotfo Araujo 

Roteiro: Astolfo Araujo 

Fotografia: Eliseu Fernandes 

Montagern: Sylvio Renoldi 

Trilha sonora: Benedito de Mello 

Produtora: Data Cinematogr./ Allied Artists do Brasil 

Distribuidora: 

Genero: Policia! 

Atriz: Joana Fomm 

Ator: Luigi Picchi 

Oura~o: 90 min. 

Elenco secundiirio: Sergio Hingst, Roberto Maia, Francisco Curcio, Liana Duval, Cavagnoli Neto 

Ano de produ~o: 1-'-19'-'7-'1 _ _, 

SINOPSE: Depois de 10 anos atras das grades, Thomas, urn ladra.o, encontra urn velho amigo de vida criminosa e resolvem agir 
juntos. Na pensao onde moram, Thomas conhece a cantora Marli, por qem se apaixona. Vai ao seu shcm e briga com os 
frequentadores. Depois resolve fazer urn assatto, mas briga com seu comparsa. Urn policial tenta regeneril-lo mas ele se 
recusa. Numa festa em casa da cantora, conhece urn outre marginal eos dais combinam urn assatto. Hegando a casa que 
irao pilhar, sao surpreendidos pelo guarda e seu companheiro o mata. Thomas fica chocado e foge. Uma nova tentativa de 
roubo tambem fracassa e Thomas foge outra vez. Enquanto isso, sua consc~cia o acusa, e ele pensa um dia espiar seus 
crimes. 
(Brasil Cinema 1971) 

rrtulo: HERANC:A, A 

Di~ao: Ozualdo Candeias 

Roteiro: Ozualdo Candeias 

Fotografia: Ozualdo Candeias 

Montagem: Luiz Elias 

Trilha sonora: Fernando Lona , VIdal Franya 

Produtora: Longfilm Prod. Cinernatog. 

Distribuidora: 

Genero: Faroeste 

Atriz: Barbara azio 

Ator: David Cardoso 

Anode produ~o: 1-'-19"'7-'1---' 

Elenco secundcirio: Americo Taricano, Deocildes Gouveia, Zuleika Maria, Agnaldo Rayol, Tulio de Lemos, Joao Batista de Andrade 

SINOPSE: Omeleto, filho de um rico proprietario de terras, foi mandado estudar na cidade. Ao regressar, encontra o pai morto e a mc1e 
casada com seu tio. 0 pai volta do AIEm para contra ao filho como o mataram. Omeleto promete vinfar o assassinate, o que 
consegue, ao preyo de sua propria vida. 
(Brasil Cinema 1971) 
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Titulo: HOMEM LOBO, 0 
Ano de produ<;lio: 1.;;19::,:7.:_1 _ _, 

Dire¢o: Raffaele Rossi 

Roteiro: Raffaele Rossi 

Fotografia: Antonio B. Thome 

Montagem: Jovita Pereira Dias 

Trilha sonora: Gabriel Migliori 

Produtora: Pinheiro Filmes Prod e Distr. Cinematograf. 

Distribuidora: 

Genero: Drama Curacao: 

Atriz: Claudia Cerine 

Ator: Raffaelle Rossi 

Elenco secundcirio: Lino Braga, Julieta Pitelli 

SINOPSE: Numa cidade do interior festeja-se a noite do Natal, quando o professor Rogerio e sua esposa, Maria, ouvem gemidos que 
partem de urn casebre. Sem perda de tempo, Maria aproxima-se e verifica que uma mulher esta sofrendo as dores do 
parte. 0 casal a socorre, mas a mulherfalece ao dar a luz a urn menino. Passam-se os anos, o garoto cresce ee intemado 
num c61egio distante. Movido par sentimento paterna, o professor tenta vanas wzes vizitar o menino Roberto, no que e 
impedido peta esposa que revela urn ciUme doentiL Dez anos depois o professor consegue transfer~cia para lecionar no 
cotegio onde se encontra o filho adotivo. Este ja manifesta sintomas de licantropia, doen~ que tranforma o ser humano, 
em noites de lua cheia, num lobisomem. Sempre que surge a lua cheia, Roberto Tranforma-se no mostro que sai em busca 
de Wimas, deixando urn rastro que leva a incriminar o professor pelo que acontece. 0 professor, no entanto, trata de 
dissimular os fatos, aceitando que a culpa recaia sobre si, ate o momento em que ele pr6prio sai em busca do monstro 
para elimin&-lo. 
(Brasil Cinema 1972) 

Titulo: IDILIO PROIBIDO 

Oiret;io: Konstantin Tkaczenko 

Roteiro: Rubens Barbosa 

Fotografia: Konstantin Tkaczenko 

Montagem: Cartos Coimbr 

Trilha sonora: Cartos Castilho 

Produtora: K. Tkaczenko 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Drama 

Atriz: Sueiy Fernandes 

Ator: Marcos Augusto 

Dura~ao: 80 min. 

Elenco secunctario: Roberto Bataglin, Maria Stella Splendore, Marcos Roberto, Roberto Mauro 

Anode produ~ao: [.:.19::;7.,:1 _ _, 

SINOPSE: Ugia e uma maniaca sexual que se casa com urn fazendeiro sue vizinho, Ricardo. Mas logo depois do enlace, ela o trai 
com outros homens, entre eles urn antigo namorado, Luis, e com sua pr6pria cunhada lesbica, Betty. Ricardo, vendo aquilo 
tudo, resolve interna-ls num sanat6rio e apossar--se de suas terras. Mas, percebendo as icleias do marido, Ugia finge um 
afogamento e foge para urn Vllarejo do interior. La, ela e atraida por um garoto de 12 anos, tentando seduzi-lo, mas o 
menino rnorre atropelado. 
(Brasil Cinema 1971) 
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Titulo: IPANEMA TODA NUA 

Dire~i8o: Libera Miguel 

Roteiro: Libera Miguel 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagern: Sylvio Renoldi 

Trilha sonora: Francisco Pinto Junior 

Produtora: A P. Galante/A~redo Palacios/Sarvicine/Serrador 

Distribuidora: U.C.B. 

Genero: Comedia 

Atriz: Adliana Prieto 

Ator: Osmar Predo 

Ano de producao: [.:.19::.:7..:1 _ _, 

Dura~o: 85 min. 

Elenco secund8rio: DudUd Continentino, Juan de Bourbon, Odavlas Petti, carlos Alberto Romano, Marina Miranda, Berta Loran 

SINOPSE: Quatro rapazes dividem o aluguel de urn apartamento em lpanema: Carlos, seu innao Marcelo, Ringo e Jose. Carlos quer 
ser ator; Marcelo, urn timido, aceita a liberdade moral defendida pela jovem gera~ mas nao a pratica; Ringo, o mais veiho 
de todos, entrega-se somente a p3::1ueragem; e Jose veio mandado pelos pais estudar no Rio. Da turma participam 
tambem tr~ garot:as: Geisa, Marta e Dea. Marcelo, na.o conseguindo realizar~se sexualmente com nenhuma de!as, entra 
em choque com seu irma.. Rinfo engana uma viUva, pega seu dinheiro e entra numa sene de aventuras, carregando Jose 
consigo. Este, nio auge da loucura, encontra seu pai que o leva de votta para casa. Nma festa canpletamente maluca, os 
quatro voltam a se encontrar e acabam por definir-se a amadurecerem para a vida. 
(Brasil Cinema 1971) 

rotulo: LUA DE MEL E AMENDOIM 

Direcao: 1. Femado de Barros 2. Padro Carlos Rovai 

Roteiro: F. Barros, P. C. Rovai, Flavio P. Vteira 

Fotografia: Rodo~o lcsey (1) Roberto Pace (2) 

Montagern: Carlos Coimbra (1) Manoel Oliveira (2) 

Trilha sonora: Gar1os Castilho (1) Flavia Pinto V~eira 

Produtora: Anibal Massaini Neto I Egan Frank 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Comedia 

Atriz: Rossana Ghessa (1), Renata Sorrah (2) 

Ator: Newton Predo (1) Carlo Mossy (2) 

Elenco secunditrio: Otelo Ze!oni, Consuela Leandro, Marlene Franya (1) 
Suely Fernandes,Vera Gimenez, Claudia Ribeiro (2) 

Anode producao: [.:;19:_:7_.:.1_.-l 

Our~o: 100 min. 

SINOPSE: 1. Lua de mel e amenoim : Marcia consegue chegar virgem ao casamento com Alberto, urn paquerador inveterado. 
Duarante a lua de mel em Guaruja, Alberto sofre uma indigest&o com amendoim, nao consegue ter rela9()es com a mulher 
e se consola com uma estrela itatiana, Eleonora Mas, afinal, o casal consuma seu matrimOnio. 
2. Berenice: Um playboy de Copacabana, Serginho, cleciona pec;as intimas de suas garotas, estimulado na dolce vita pela 
mae, que vive cheia de amantes. Urn dia, Serginho se apaixonapor uma donzela, Berenice, que resolw entregar-se a ele e 
depois deixa-lo. 0 playboy cai na fossa, tenta urn caso com uma amiga de sua mae, cujo marido grandalhao lhe dera uma 
surra, e termina novamente nos brac;os de Berenice, agora para sempre, tendo o cuidado de se livrar das lembrangas: as 
calcinhas que chovem do setimo andar de urn edifico sobre Copacabana. 
(Brasil Cinema 1971) 
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T~ulo: LUAR DO SERTAO 

Dir~o: Osvak:lo de Oliveira 

Roteiro: 0. de Oliveira, Marcie de Souza 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagern: Sylvia Renoldi 

Trilha sonora: T onico e Tinoco 

Produtora: A P. Galante/AWredo Palacios/Servicine 

Distribuidora: Titanus 

Genero: Drama Caipira 

Alriz: Nha Balbina 

At or: T onico e Tinoco, Simplicio 

Elenco secundflrio: Pirolito, Marlene Costa 

Anode produ~ao: J.,:.19:.:7.c.1_..J 

Dura4;ao: 85 min. 

SINOPSE: 0 povo da cidadezinha vMa feliz. 0 padre aben90'1V" os caboclos, as pastas, a noivado de Tinoco e Joana, as diabruras 
de Pirulito e a mania de casamento de Nha Barbina Entretanto, urn dia chegararn os homens para abrir a estrada. Com 
eles, os aborrecimentos: a inveja, a maledi~cia e a cupidez. Chefiando os obreiros chegou Paulo, urn antigo morador da 
vila. Aproveitando-se da ingenuidade de Joana, de quem fora amigo de infancia, Paulo procura afasta~la de Tinoco. Urn dia 
o dinheiro do pagamento dos trabalha:tores e roubado. Tinoco e acusado e vai preso. T onico pressiona o delegado 
Simplicia a fazer as investigac;Oes, a fim de provar a inoctmcia de Tinoco. Depois de muitas peripecias, com a participa~o 
indireta de Pirultto, a delegado descobre a '-""C'adeiro culpado. 
(Brasil Cinema 1971) 

r.tuto: LUCIA McCARTNEY 

Dir~ao: David Neves 

Roteiro: Rubem Fonseca 

Fotografia: Jose de Almeida 

Montagem: Mayr Tavares 

Trilha sonora: Erasmo Carlos, Ary Barroso, Villa lobes 

Produtora: Davi Neves/ A P. Galante/ A Palacios/ Filrnes da Ma 

Oistribuidora: Servicine 

Getlero: Drama 

Atriz: Adriana Prieto 

Ator: Paulo Villaya 

Dura~o: 72 min. 

Elenco secunditrio: Isabella, Albino Pinheiro, Nelson Dantas, Odete lara, Marcia Rodrigues 

Anode produ~: [,..:.19::,:7.c.1_.J 

SINOPSE: Lucia McCartney e uma garota modema que gosta de sair com rapazes. De sua admira~o pelos BeatJes vern o seu 
sobrenome, em homenagem a Pau~ integrante dio conjunto. Mas nem s6 de mUsica vive a linda fT'l093· Os agenciadores 
profrosssionais tern o seu numero de telefone e a convocam para encontros com homens de neg6cios que precisam 
diverrtir~se. Numa dessas ocasiOes, Lucia conhece o rico industrial paulista Jose Roberto, cuja procura de relayao mais 
seria e frustrada peta escala social e pelo modo de vida de cada urn. De 'garota de programa' ela se transforma em 
prostituta, vigiada por carcereiros no borde! de uma Severa cafetina. 0 diplomata F. a , interessando-se pia jovem no 
'rendez·vous', decide tira-la daquela vida e contrata os servic;os do Dr. Mandrake, uma vez que os JeOes de chacara nolo a 
deixam sair. 0 advogado, pouco escrupuloso, sOOJicita o auxilio de urn investigador e obtem urn resuttado totalmente 
inesperado. 
(Brasil Cinema 1972) 
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Titulo : MARCA DA FERRADU RA, A 
Ana de produ~o: [.:.19::.:7...;1 _ _, 

Dire~ao: Nelson Teixeira Mendes 

Roteiro: Rubens Francisco Luchetti 

Fotografia: Guglielmo Lombardi 

Montagem: Fauzi Mansur, Walter Wanni 

Trilha sonora: Giuseppe Mastroianni 

Produtora: N.T.M. Prod. e Distr. 

Distribuidora: Multifilmes 

Genera: Drama sertanejo Oura~o: 107 min. 

Atriz: Ruthnea de Moraes 

Ator: Tonico e Tinoco 

Elenco secund3rio: Chiquinho, Nelson Laforet, Cecilia Lemes, Jose Galan 

SINOPSE: 0 Coronel Firmino, homem cruel, domina a regi~ rural do interior de S~o Paulo. Matara por ciUmes a mulher e o suposto 
amante, o cego Jeremias. Odeia a filha cega, que julga nao ser sua. 0 fato da menina ter nascido cega e considerado por 
todos urn castigo do ceu. Regressando a cidade depois de muitos anos, T onico e Tinoco tomam conhecimento da situagao 
e, mascarados, procuram fazer justic;a Num Ultimo acesso de fUria, Firmino quer exterminar todo mundo e entra na igreja a 
cavalo, mas se converte ao ver a filha suplicando, no altar de Nossa Senhora, a recuperayao da vista. 
(Brasil Cinema 1972) 

lotuto: NO RANCHO FUNDO 

Dir~o: Osvaldo de Oliveira 

Roteiro: Osvaldo de Oliveira 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: SyMo Renoldi 

Trilha sonora: Ariovaldo Pires -

Produtora: A. P. Galante/ A. Palacios/Servicine!Titan8us 

Distribuidora: Serrador 

Genero: Comedia 

Atriz: NM. Barbina, Clenira Michel 

Ator: Simplicio, Saracura 

Anode produ~ao: [..;;19:.;7..;.1 _ _. 

Dura~ao: 85 min. 

Elenco secundario: Moreno e Moreninho, Marlene Morel, Paulo Figueiredo, Carlos Reichenbach, Yara Vogt 

SINOPSE: Um defeito medlnico obriga urn aviSo a aterrissar numa planicie. 0 piloto e a Unica passageira, a gr&.fina Marlene, supoem 
estar na Africa, pois avistam animais selvagens e urn homem com aspecto de canibal. Desfeita a dUvida, descobrem que 
estao na hospitaleira fazenda de Simplicia e NM. Serena, onde, no mesmo dia, se realiza o noivado de NM Barbina com 
Saracura. A presem;a dos dois compfica tudo: a noiva comeya a se engrat;ar com o piloto, enquanto Marlene atrai Silvio, 
noivo da sobrinha de Simplicia, Cristina. 0 jantar terrnina na maier confusao, com todo mundo tonto e as pessoas simples 
da roga se metendo em situa<;Oes equivocas, ao som de cany<)es e ritmos populares. 
(Brasil Cinema 1971) 
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rrtulo: NOITES DE IEMANJA, AS 

Oi~o: Maurice Capovilla 

Roteiro: Maurice Capovilla 

Fotografia: Eliseu Fernandes 

Montagem: Mauro Alice 

Trilha sonora: Dalmo Ferreira 

Produtora: Data Cinematog./Paramount do Brasii/Astotfo Araujo 

Oistribuidora: Titanus 

Gf!nero: Drama 

Atriz: Joanna Fomm 

Ator: Sergio Hingst 

Dura~o: 86 min. 

Elenco secundoiirio: Newton Prado, Roberto Maia, Francisco Curcio, Assunta Perez 

Anode produ~o: '""19;;.;7...;.1 _ _. 

SINOPSE: Uma linda mulher emerge das ilguas. Vai para uma luxuosa mansao e senta a mesa com o marido. A noite, na alcova, 
cede a insist~cia dele. Pele manha, a bela jovem de branco, passeando s6 na cidadez1nha praiana, desperta o rita, a te e 
o erotismo dos devotes. Ela, em transe, fica possuida da personalidade de um ser sobrenaturaJ, tornando-se cada vez mais 
sensual e destruidora. E lemanja, arrastando urn novo amante as profundezas das 3guas. A procura deste seu amor, 
esquecida de que o fez desaparecer, eta continua devorando os homens. Em suas andanyas, ama urn recem-chegado a 
urn hotel local, enquanto urn pesccdor aparece morto,. Mais tarde, torna-se prostituta. Em casa, porem, o cenario e sernpre 
o mesmo: ela vestida de vermelho e seu desinteressado marido. 0 criado serve o jantar e o diatogo recomeya, como se 
nada tivesse acontecido. 
(Brasil Cinema 1971) 

rrtulo: PANTANAL DE SANGUE 

Dir~o: Reynaldo Paes de Barros 

Roteiro: Reynaldo Paes de Barros 

Fotografia: Antonio Meliande I Reynaldo Paes de Barr 

Montagem: Mauro Alice 

Trilha sonora: Remo Usai 

Produtora: R. P. Barros llvo Nacao I RPB Filmes 

Distribuidora: Cilledistri 

Genero: Faroeste 

Atriz: Elsa de Castro 

Ator: Francisco di Franco 

Elenco secund8rio: Milton Ribeiro, Jorge Karan, Jean Stefan 

Ano de produ~ao: l.:c19:..:7..:.1_...l 

Dura~ao: 97 min. 

SINOPSE: lncoformado com as ameac;as de um novo e autorttario fazendeiro da regiao - Chico Ribeiro- que quer se apossar das 
terras de seu vizinho Miguel, Jose Ne\leS intercede em favor deste Ultimo. Chico repele as pretensoes dos dois 
fazendeiros e ameac;a invadior suas propriedades. Estes denunciam a irregularidade a Delegacia de Terras do Estado, que 
lhes da ganho de causa. Segue-se urn curto periodo de trEgua. Na primeira oportunidade em que se defrontam, no local da 
venda anua! dos bois da regiao, Jose vence em dueloum dos capangas de Chico e humilha este Ultimo • perante seus 
homes. A resposta de Chico e arrasadora. A vio~cia eclode entao em ritmo crescente e os dois rivais (Chico e Jose) se 
batem ate a morte, num desfecho tragico e sangrento. 
(Brasil Cinema 71) 
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Titulo: PAPADEFUNTO ( 0 PISTOLEIRO) 

Dir~ao: Mime Valdi 

Roteiro: Mime Valdi 

Fotografia: Sinesio Silva 

Montagem: Roberto Leme 

Trilha sonora: Giuseppe Mastroianni 

Produtora: N.T.M. Prod. e Distr. de Filmes 

Distribuidora: 

Genero: Faroeste 

Atriz: Margareth De~a 

Ator: Fred Scarlatti 

Elenco secundario: Jose Galan, Faria Magalhaes 

Anode produ~ao: J..c19::.:7...:.1_-' 

Dura~o: 92 min. 

SINOPSE: Marcado pelo destine adverso que lhe roubou a mulher amada e todos os seus, papadefunto f~eou apenas com urn filho. E 
Angelo, fret observador dos preceitos do catolicismo e que condena no pai o usc apaixonado do rev6tver. Papadefunto 
porem clama por vinganya. Conseguira extenninar o bando de Januario, embora este tenha conseguido escapar. Cientes 
da valentia e da destreza de Papadefunto, bandidos de vanas regiiles chegam ao vilarejo de Santa Cruz para se 
defrontarem com ele. Papadefunto porem e invencivel e, nessa altura, todos os temem - o delegado, a cidade em peso, o 
pr6prio filho. Chega entao o dia da vingan~. e Januarto perde a vida. Angelo nao se conforma com tanta matanya e foge 
do pai que, desolado, pergunta pelo filho ao vigll!io local: "Nao mataras", foi isso que e1e aprendeu, responde a paroco. 
Papadefunto abandona entao o rev61ver e volta a si, percloado pelo pequeno Angelo que reaparece. 
(Brasil Cinema 1972) 

rrtulo: QUANDO OS DEUSES ADORMECEM 

Dir~o: Jose Mojica Marins 

Roteiro: Rubens Francisco Luchetti 

Fotografia: Edward Freund 

Montagem: Jovita Pereira Dias 

Trilha sonora: Ke1pson Correa, Leonardo Maluf 

Produtora: N.T.M. Prod. e Distr. de Filmes 

Oistribuidora: Multffilmes 

Genera: Drama 

Atriz: Andrea Bryan 

Ator: Jose Mojica Marins 

Dura~o: 95 min. 

Elenco secundcirio: Sabrina Marquezinha, Walter Portela, Rosalvo Cayador 

Anode produ~ao: j,:.:19::,:7_;,1_.J 

SINOPSE: Quando os deuses se recolhem para urn repouso, as foryas do mal aproveitam-se para subjugar a terra 0 crime, a 
violencia eo descalabro moral canet;am a imperar. Finis Hominis, o envia-do dos deuses, chega a tempo de evitar o 
sacriflcio de uma mulher que esta na iminencia de ser passada a fio de espada num terreiro de macumba, durante urn 
ritual macabre, Bacanais horrendas e orgias sexuais se sucedem. Os deuses, antes de entregarern~se ao merecido sana, 
haviam previsto a dissolut;ao moral da humanidade e determinararn que urn seu de&egado, Finis Hominis, pennanecesse 
acordado para manter a ordem no mundo, corrigindo as falhas que par ventura ocorrecem durante a sono divino. Ao 
termino de sua missao, Finis Hominis retorna ao Iugar de onde saiu: urn sanat6rio para doentes mentais. 
(Brasil Cinema 1972) 
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rrtulo: SEXO E SANGUE NA TRILHA DO TESOURO 

Dir"l??o: Jose Mojica Marins 

Roteiro: Rubens Francisco Luchetti 

Fotografia: Synesio Silva 

Montagem: Roberto Leme 

Trilha sonora: Giuseppe Mastroianni 

Produtora: N.T.M. Prod. e Dlstr./ Difibra 

Distribuidora: Multifilmes 

Gt!nero: Aventura Dura~o: 100 min. 

Atriz: Rosangela Maldonado 

Ator: Jose Mojica Marins 

Elenco secundario; Roque Rodrigues, Fred Scarlatti, Jose Galan 

Ano de produ~o: l.c19;;.;7...;1 _ _, 

SINOPSE: Desde que o radio deu o aviso de desastre do aviao pertenoarrte a Raxo, em plena selva amazOnica, Mr Ra~. de 
cumplicidade com sua amante, Angela, reune uma expedi9&> composta de terriveis aventureiros para descobrir o local do 
sinistro. A expediyao e chefiada por Augusto, individuo da pior especie, dado ao jogo e ao viclo nas boates do cais de 
ManauS. Eo m6vel da busca e uma fortuna em j6ias contrabandeadas pelo prOprio Roxo, s6cio de RaiL Rumo ao provavel 
local do desastres segue urn grupo de homens e mulheres, avidos em loca1izar a exorbitante fortuna. As mais s6rditas 
intrigas s&l tramadas entao para que o nUmero de pretendentes ao tesouro se reduza ao menor possivel. 0 velho Roxo, 
entretento, Unico sobrevivente do dessastre, e seu guardi3o natural. Apesar do estado de alucin~ em que se encontra, 
nao se deixa surpreender pelos intrusos e os elimina um a um durante a trAgica travessia. 
(Brasil Cinema 1972) 

rrtulo: CASSY JONES, 0 MAGNIFICO SEDUTOR 
Oir~ao: Luis Sergio Person 

Roteiro: Luis Sergio Person e Joaquim Assis 

Fotografia: Oswaldo Oliveira, Renata Neuman 

Montagem: Maria Guadalup[e, Glauco Mirko Laurem 

Trilha sonora: Carlos Imperial 

Produtora: Lauper Filmes 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Comedia 

Atriz: Sandra Brea 

Ator: Paulo Jose 

Dura~o: 100 min. 

Elenco secundario: Sonia Clara, Glauce Rocha, Hugo Bidet, Grande otelo, Carlos Imperial 

Ano de produ~o: 11972 

SINOPSE: Gassy Jones, sensual, "paquerador'', amado por todas as mulheres, aos poucos vai percebendo que as mulheres 
pertubam demais. Grudam nele e querem amar sem descanso. E seduc;::io demais tambem esgota. Pesadelos e 
ameat;as rondam nosso her6L Acaso deixou de ser o magnifico sedutor? Gassy esta realmente transformado. Satre urn 
fracasso sexual. 0 remedio e vottar aos velhos tempos de seduc;ao indiscriminada. Pensa encontrar uma moc;a pura, sem 
urn namoro sequer em sua vida. Conhece Clara, mas as circunstancias que a envolvem sao dificeis. 0 sedutor procura 
veneer tcdas as barreiras. Para e4e a seduyao e quase tudo; a posse quase nada Nova Hfossa", novas procuras. Clara 
agora faz parte de uma companhia de revistas e nao quer mals saber dele. Gassy reage, parte pera o ataque. E de novo o 
magnifico sedutor. Juntos, ta1vez os dois sejam felizes- coisa que s6 o tempo dira. 
(Brasil Cinema 1972). 
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Titulo: CORRIDA EM BUSCA DO AMOR 

Di~io: Carlos Reichenbach 

Roteiro: Carlos Reichenbach, Jairo Ferreira 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Sylvia Renoldi 

Trilha sonora: Dick D'Anelo, T ani Ricardo, Vic Barone 

Produtora: Industria Nacional de Filmes 

Oistribuidora: Marte Filmes 

Genero: Comedia Roma:ntica 

Atriz: Gracinda Fernandes 

Ator: David Cardoso 

Elenco secundilrio: Vic Barone, Luis carlos Clay, Tuska, Dick D'Anelo 

Anode produ~ao: 11972 

Dura~o: 93 min. 

SINOPSE: Renaldo, Dicke Ricardo sao s6cios em modesta oficina mecanica. Barone e Luiz Carlos sao donos de uma oficina grande 
e modema. As relayOes entre Barone e Ronalda sao criticas: ambos estao interessados ern Marcia, filha di Sr. Diniz, urn 
cidadao que promove anualmente uma corrida de autom6veis. Os dois grupos formam escuderias que todo ana disputam 
uma tat;a de ouro. Ronalda e sua equipe fazem o passive! para quebrar a invencibilidade das maquinas possantes da 
escuderia rica. Para maior agravo Luiz Carlos tenta roubar a narnoradinha de Ricardo. Quanta a Renaldo, esta 
atravessando uma fase diflcil, pois mora Ionge dos pais e quer traze-los para sao Paulo, embora suas finanyas nao sejam 
boas. As duas escuderias disputam entao a corrida: Bola de Fogo, a pobre, sofre desvantagem em rela~ a Peixe 
Espada, a rica, que pode contratar urn corredor proftSsional. No final registra-se uma surpresa com quatro a:ngulos 
diferentes. 
(Brasil Cinema 1972) 

r.tulo: DESCLASSIFICADOS, OS 

Dir.,.ao: Clery Cunha 

Roteiro: Clery Cunha 

Fotografia: Gyula Koloszvari 

Montagem: Luiz Elias 

Trilha sonora: Alberto Luiz 

Produtora: Sahed Nairn HomsVProfilbras 

Oistrtbuidora: 

Genera: Policial 

Atriz: Joan Fomm 

Ator: Helie Souto 

Dura~o: 96 min 

Elenco secundario: Roberto Batalin, Darcy Silva, Jesse James Costa, Clery Cunha 

Anode produ~o: [.::19:::7.::2 _ _,~ 

SINOPSE: Berta, filho de um industrial, nao conheceu sua mae. Criado par uma baba negra, a rapaz cresceu no meio do luxe, mas 
sem Ter conheciclo carinho e afeto. Quando seu pai casa pela Segunda vez, e1e se sente deslocado, tentando afeiyoar~se a 
madrasta. A af~, aparentemente normal, transfonna-se numa paixao violenta. Um dia, Berta descobre que sua 
madrasta tern um amante, o gerente de um banco, e engendra urn plano de vingam;a. Apoderando--se das chaves do 
apartamento do gerente, Ia deposita uma ~muamba~ e o denuncia a policia. Ante a conduta exemplar do gerente, a policia 
nao acredita em sua culpabilidade. 0 6dio eo amor de Berte acentuam-se cada vez mais. Aproveitando-se da ausEmcia do 
pai, consegue possuir a madrasta que jti o havia provocado inUmeras vezes. Eta porem continua seu ranance com o 
gerente, o que leva Berta a arquitetar novo plano diab61ico: assattar o gerente e a banco onde trabalha Mas no decorrer do 
assalto morrem varias pessoas e Berta sai ferido. Seus cUmplices conseguem fugir para um velho casarao, alva fticil para 
a ~a espetacular que a policia empreende. 
( Brasil Cinema 1972) 
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Titulo: DESEMPREGADOS, OS (Os Irmaos Sem Coraqem) 

Oir~o: Antonio B. Thome 

Roteiro: Manfriede Santana, Antonio B. Thome 

Fotografia: Claudio Portioli, Antonio B. Thome 

Montagem: Sylvio Renolcli 

Trilha sonora: Maestro Duda, Carlos a G. Borba 

Produtora: Thome Filmesl I.N.F. 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: 

Ator: Oede Santana, Dina Santana 

Oura~ao: 96 min. 

Elenco secund8irio: Carlos Bucka, AdEilia IOrio, Pirotito, Suely Fernandes, Alex Prado 

Anode produ!;iio: 11972 

SINOPSE: Maloca e Bonitao, desajustados na vida, semianaWabetos e carentes de especializa!;iio prolissional, tentam sem suoesso 
varios empregos. Quando Bvonttao esta prestes a se finnar num trabalho conseguido a duras penas, Maloca pOe tudo a 
perder. Eo que ocorre dai por diante pertence ao dominic do puro nonsense, dos quiproqu6s que se sucedem sem 
interrupyao dando a hist6ria urn tom preponderantemente humoristico. 

rrtulo: DEUSAS, AS 

Dir~o: Walter Hugo Khouri 

Roteiro: Walter Hugo Khouri 

Fotografia: Rudolf lcsey, Antonio Meliande 

Montagem: Sylvio Renoldi 

Trilha sonora: Rogerio Duprat 

Produtora: A. P. Galante I A. Palacios I Servicine 

Distribuidora: U.C.B. 

Genera: Drama 

Atriz: Lilian Lemmertz 

Ator: Mario Benvenuti 

Elenco secundario: Kate Hansen 

Anode produ!;iio: 1..:.19:.:7,:=2_...! 

Duracao: 91 min. 

SINOPSE: Angela, de 30 anos, hipersensivel, insegura e problematica, e paciente de Ana, jovem psiqutatra sem muita experiancia 
profiSSional. Na origem da depressao da primeira estao diversos fatores, inclusive sua ligac;ao cern Paulo, engenheiro, 
misto de dominador e vitima. Admitindo Ter conduzido de forma indevida o tratamento de Angela, Ana quer passar o caso 
para urn proftsSional mais experiente, e empresta uma de suas casas de campo para que sua paciente se isote e repouse. 
Angela porem tern necessidade da presen92 de Ana, e Paulo se ~ na contingtmcia de chamar a doutora, que nao 
conhecia, diante da inquieta900 de sua mulher. A casa passa ent§o a ser urn polo catalisador para essas t~ pessoas que 
come;am a misturar suas emoc;Oes, seus problemas, seus sentimentos e ate suas personalidades. A atmosfera do Iugar 
apoclera-se dos tres e Ana, finalmente, reveia-se o eta mais vulnerilvel desse triartgulo ma:Qico que acaba parse desfazer. 
(Brasil Cinema 1972) 
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Titulo: DIABO TEM MIL CHIFRES, 0 

Oir~o: Penna Filho 

Roteiro: Penna Filho 

Fotografia: Luiz dos Santos 

Montagem: Fauzi Mansur 

Trilha sonora: Giuseppe Mastroianni 

Produtora: INF/ Reflivol F. Lopes/ Renate Grecchi 

Distribuidora: Exibifilmes/ Renata Grecchi 

Genero: Drama 

Atriz: Sabrina Marchesini 

Ator: Rogeno Dias 

Dura~ao: 80 min. 

Elenco secundario: Dirceu Conti, Marie Lech, Roque Rodrigues, Roberto Bolant 

Ano de produ~ao: 1~1.::97:..:2::....._, 

SINOPSE: ze Luiz casa..-se com Marin~ e. l~o na primeira noite juntos, os dois recebem por carta uma "corrente". Apesar de 
supersticioso, o casal nao a passa adiante. Urn dia, ze Luiz surpreende a mulher posando para urn nu artistico; ele agride 
o pintor, impedindo-o de prossegu1r. Contudo, o pintor, apesar de seus quarenta anos, vence ze Luiz, para depois 
estender-lhe a ma.o em sinal de am!Z.ade. A partir de enta.o, estabelece-se urn triangulo amoroso, tal como as desgrayas 
preditas pela corrente ccmo casbgo de seu nao cumprimento. Entretando, o Diabo surge para ze Luiz, fazendo-lhe uma 
estranha proposta para extinguir o castigo da omissao dea corrente. Ele reluta em aceitar, cedendo apernas ao se sentir 
abandonado por Marin~. Assim. enquanto o pintorfaz urn esbol;o de Marin~ nua, ze Luiz acendeduas velas, sendo uma 
para o Diabo. 
(Guia de Filmes 1978) 

Titulo: DUAS l.AGRIMAS DEN. SRA. APARECIDA, AS 

Oirecio: Nelson Teixeira Mendes 

Roteiro: Nelson Teixeira Mendes 

Fotografia: Guglielmo Lombardi 

Montagem: Roberto Leme 

Trilha sonora: Giuseppe Mastroanni 

Produtora: N.T.M. PrOO. e Distr. de Filmes 

Distribuidora: N.T.M. 

Genero: Policial 

Atriz: Paula Ramos 

Ator: Astrogildo Filho 

Elenco secundario: Fred Scarlatti, Jose Galan, Biagio Marile 

Oura~ao: 

Anode produ~ao: !.;:19::.:7.:::2_..J 

SINOPSE: Ap6s o fracasso do assatto a um cinema de sao Paulo, o banda de ze Paraiba foge para o Rio de Janeiro. Na fuga, devido 
ao agravamento de uma ferida na pema de Gino, o italianinho, o banda se va na contingEmcia de pernoitar na primeira 
cidade que encontra: Aparecida do Norte. Par coincid~cia, a casa que o banda resolve assaltar na cidade e a da pr6pria 
mae do jovem italiano. Gino recebe entao os cuidados de sua mae que lhe fala dos milagres de Nessa Senhora Aparecida. 
Ameayado de gangrena, Gino, que nao acreditava em Deus nem em milagres, passa a interessar-se pela Santa que lhe 
cura a ferida. 0 milagre estava feito. Tendo reencontrado a mae, da qual havia sido roubado na infancia, Gino descobre 
tambem a fee o verdadeiro caminho da vida. Ante a revel~ do sobrenatural, ze Paraiba e seu banda tambem se 
convertem. 
(Brasil Cinema 1972) 
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r.tulo: GRINGO, 0 ULTIMO MATADOR 

Din~~o: Tony Vieira 

Roteiro: Tony VIeira, Adilson Hampe 

Fotografia: Virgilio Roveda 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: 

Produtora: Edward Freund Prods. Cinemats. 

Distribuidora: 

Genera: Faroeste 

Atriz: Claudette Jaubert 

Ator: T any Vteira 

Dur~o: 87 min. 

Elenco secundclrio: Edward Freund, Helie Gaiotti, Araken Saldanha, Astrogildo Filho 

Ano de produ~ao: [;.;19:.:7.::;2 _ _, 

SINOPSE: Gringo, chefe de urn terrivel banda, famoso por suas crueldades, assaltos e massacres, e pai de Jack que se sente 
desajustado no banda e que desaprova os atos do paL Ap6s o massacre sangrento e covarde de urn casal de 
camponeses, Jack resolve deixar o banda e c~ vida nova. Na fuga leva Ana, a filha do casal assassinado, salvando-a 
da perseguic;3o de Gringo. Ambos seguem rumo a cidade mais pr6xima, Sacramento. No caminho juntam-se com Cara de 
Gato, velho amigo de Jack, que tambem e caf;ado por Gringo. Perseguidos, as tres continuam em escapada. Passando 
fome e sede. Gringo fica sabendo das atMdades de Jack e resolve perseguir os tres para mata.los. 
(Brasil Cinema 1972) 

Titulo: HERDEIRA REBELDE, A 

Oir~o: Nelson Teixeira Mendes 

Roteiro: Rubens Francisco Luchetti 

Fotografia: Guglielmo Lombardi 

Montagem: Jovita Pereira Dias 

Trilha sonora: Giuseppe Mastroianni 

Produtora: N.T.M. Prod. e Distr. de Filmes 

Distribuidora: N.T.M. 

Genera: Drama 

Atriz: Marlene Frana 

Ator: Ugo Bologna 

Ano de produ~o: 1..:.19:.:72-=---' 

Dura~o: 95 min. 

Elenco secundclrio: Cecilia Lemes, Miriam Pereira, Roberto Ferreira, As crian~ da "Casado mini-artista" 

SINOPSE: Uma manequim profiSsional herda urn orfanato com cerca de 60 crianc;as. A insti:tui~ esta em situagclo financeira 
bastante precaria, com enormes debitos a uma sene de credores. De inicio a moga se mostra aborrecida ccxn o inoportuno 
legado, mas o carinho das crianc;as transforms sua atitude e ela procura resolver tcx:los os problemas. Para isto, excursion a 
por todas as capitais do pais, angariando verbas que, afinal, se revelam insuficientes. Ao descobrir que todas as crian935 
t~ vocayao artistica, como cantores ou danc;arinos, ela promove urn "show" para o qual todos os credores sao 
convidados. Explica-lhes que o orfanato esta na emin~cia de ser fechado por falta de recursos. Em conseqOtmcia, os 
credores resolvem nao apenas perdoar a divida. mas tambem subscrever uma ajuda mensal para manter a instituiyao em 
funcionamento. 
(Brasil Cinema 1972) 
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Titulo: INFIDELIDADE AO ALCANCE DE TO DOS, A 
Diret;ao: 1. Aniba! Massaini 2. Olivier Perroy 

Roteiro: Lauro Cesar Muniz 

Fotografia: Olivier Perroy 

Montagem: Sylvia Renoldi 

Trilha sonora: Carlos Castilho 

Produtora: Anibal Massaini I Olivier Perroy 

Distribuidora: Cinedistr 

Genera: Comedia 

Atriz: Marlene Franya, Marilu Martinelli 

Ator: Cyll Farney, Raul Cortez 

Elenco seeundario: 1 ~David Neto, Marisa WoodWard, David Cardoso 
2 - Libera Ripoli, Jairo Area e Flexa, Liana Duval 

Oura~o: 91 min. 

Ano de produ~o: [.:c1 9::..:7.;:2 _ _, 

SINOPSE: 1. A Transa: Ricardo eDeise combinam urn encontro no "reveillon". E. precisoencerraro ano com chave deouro. Mas 
Ricardo tern urn problema: tera que levar Branca, sua mulher, e dnblar a vigilancia de Rodolfo, marido de Deise. Par outre 
!ado, JOyce confessa a uma amiga que esta disposta a abrir mao de sua virgindade a primeira investida do namorado Caito. 
A amiga nao acredita na decisao, e as duas fecham uma aposta que M de expirar a meia-noite. Na passagem do ano, em 
meio a beijos, abrac;os, mUsica, alegria e muito uisque, corneya a farandola de casais trocaclos. Nem e precise dizer que 
Joyce vence galhardamente a aposta. 
2. A Tuba: Numa cidade do interior, Antonieta e a mulher mais cobi98da. E casada com Durvalino, tocaclor de tuba. 0 
candidato a prefeito, Cartao, preocupa-se corn o "slogam" da campanha politica: "urn macho para a prefeitura". De fato, 
sobram-lhe razoes para temores. Em menino, fora vitima de uma chifrada de touro. E agora a oposic;ao o desafia para urn 
banho nu em pelo. Para desmentir os boatos, Carlao arma urn plano: conquistar Antonieta, nem que seja "pro forma". 
Durvalino nao desconhece a trama e ate reivindica uns tantos privitegios, inclusive o de dar urn recital de tuba no teatro 
minicipaL Afinal, Carlao sai vitorioso nas umas, e a tuba do Durvalino conhece seu dia de gl6ria. 
(Brasil Cinema 1 972) 

Titulo: JANAINA - A VIRGEM PROIBIDA 
Di~ao: Olivier Perroy 

Roteiro: Olivier Perroy 

Fotografia: Olivier Perroy 

Montagem: Olivier Perroy 

Trilha sonora: Egberto Gismonti 

Produtora: Lenita Perroy I Olho Foto e Cinema 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Drama 

Atriz: Marlene Fran93 

Ator: Ronnie Von 

Elenco secundario: Raul Cortez, Cyll Farney, Olivia Salles, Cynira Arruda 

Anode produ~o: !.:.19;:..;7.;:2 _ _. 

Curacao: 87 min. 

SINOPSE: Ricky, jovem cantor e idolo de muitas f§s, e quase massacrado pela fUria de suas admiradoras. Seu agente leva-o para 
uma apresentayao na Bahia Mas a vida agitada transfonna o her6i que ainda enfrenta outro prOOiema maier- sua familia. 
A mae aparentemente mantem rela<;Oes incestuosas com o filho mais velho, Raul, e tanto eta como o irrnao sao parasitas 
que vivem as custas do dinheiro ganho por Ricky com muito sacrificio. Levado pelo 6dio Ricky planeja ate assassinar Raul 
que, por vinganga, cortejava sua noiva. Na Bahia, numa noite de candomble, urn pak:ie-santo lhe profetiza que sua vida ha. 
de se voltar para a natureza e para o encanto de urn novo amor, Janaina. Ricky fiCa fascinado. Ricky e Janaina passam a 
viver um romance sem limites. Janaina entretanto parece sempre ouvir um chamado do mar, voz de sereia que vern do 
alem. Urn dia ela e tragada peJas ondas. Apesar dos pedidos de sua familia e dos esfors;os de seu agente para que retome 
a sua carreira, Ricky nao volta a vida artistica. Escuta a voz de seu amor e corre para os rochedos, vendo entao a Jmagem 
de Janaina personificac:la em lemanja, que o espera de brac;os abertos, saindo das ondas. 
(Brasil Cinema 1 972) 
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rttulo: JECA E 0 BODE, 0 

Dir~ao: Ary Fernandes 

Roteiro: Ary Fernandes 

Fotografia: Eliseu Fernandes 

Montagem: Luiz Elias 

Trilha sonora: 

Produtora: Ary Fernandes I Procitel 

Distribuidora: Brasecran 

Gf!nero: Comedia sertaneja 

Atriz: Wanda Marchetti 

Ator: Chico Fumaya 

Elenco secund8rio: Clemira Michel, Adelia IOrio, Reginaldo Vieira 

Ano de produ~: 1"'19;;,;7.::2_-1 

Our~o: 82 min. 

SINOPSE: Urn caipira, Firmino, vem para a capital com sua familia, a chamado da sogra com quem passa a residir. Depara de saida 
com urn impasse: a acomcx:Ja:;:ao de "Bernardino~, urn bOOe que fala e de quem o jeca nao se separa. Em meio a 
constantes rixas com a sogra e desintetiglmcias com a vizinhanya, provocadas pete bode, Firmino vive uma sene de 
situa¢es encrencadas, decorrerrtes se sua desambientayAo na grande cidade e desatua6zaQao com o progresso. 
Enquanto vai driblando os contratempos, sua filha Jandira se enamora de urn estudante de engenharia, ao tempo em que 
seu filho faz aumentar a confusao na vila com seus inventos amalucactos. Na Luta pela vida Firmino acaba como cameiO, 
quando entao e ludibria:io par uma quadrilha de contrabandistas. Mais uma vez, porem, o caipira se sai bern, contribuindo 
com sua simplicidade para a ~tura dos contraventores. 
(Brasil Cinema 1972) 

THulo: MARCADO PARA 0 PERIGO 

Dir~o: Ary Fernandes 

Roteiro: 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Distribuidora: 

Genero: 

Atriz: 

Ator: 

Elenco secundario: 

SINOPSE: 

Anode produ~: 11972 

Dura~o: 
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rrtulo: MARIDOS EM FERIAS (0 Mes das ciqarras) 

Oireciio: Konstantin Tkaczenko 

Roteiro: Clery Cunha 

Fotografia: Konstantin Tkaczenko 

Montagem: SyMo Renoldi 

Trilha sonora: Enrico Simonetti 

Produtora: Konstantin Tkaczenko & Cia I River Fi!mes 

Oistribuidora: Paris Filmes 

Genero: Comedia 

Atriz: Kate Hansen 

Ator: Mario Benvenuti 

Elenco secundlllrio: Roberto Batalin, Marina Mendes, Tuska, Teresa Sodre 

Durat;;iio: 85 min. 

Anode produ~ao: !.::19:..:7.::2_-' 

SINOPSE: Dr. JUlio Marcondes, industrial, leva esposa e filhos a uma estac;a.o de aguas. Enquanto dirige seu autom6vellmagina as 
farras que fara nesse pertodo de liberdade. De volta a cidade, ja em sua fabrica, conta nervosamente os minutos que 
faltam para urn encontro com Dr. cesar, seu companheiro de escapadas extramarttais. Os dois programam uma noitada 
numa boate, em companhia de duas lindas jovens. No dia seguinte, JUlio vai ao cemiterio cern as flores que a esposa 
pedira que fossem depositadas no tUmulo de sua av6. E ali sua atenyao e despertada para uma senhora de preto em frente 
a uma lapide. A mulher chora e, ao aproximar-se JUlio , desmaia. T omando·a nos bra&;:os, JUlio entra no primeiro taxi que 
aparece e, ao conseguir reanimcl-la, rumam para o apartamento da m01;3. Ja em casa, eles conversam, falam de solidao e 
aos poucos se tomam intimas, ate que o inevttavei acontece. Enquanto isso, Mirian, a esposa de JUlio, leva a vida rotineira 
de uma est"9ii<> balnearia. 
(Brasil Cinema 1972) 

Titulo: MULHERES AMAM POR CONVENIENCIA, AS 

Dir~ao: Roberto Mauro 

Roteiro: Roberto Mauro 

Fotogralia: Gyula Koloszvari 

Montagem: Fauzi Mansur 

Trilha sonora: 

Produtora: Esfinge Filmes I Brasecran 

Distribuidora: Condor Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Suely Fernandes 

At or: T any Vieira 

Oura~o: 103 min 

Elenco secundario: Wanda Kosmo, Walter stuart, Magrtt Siebert, Claudio Cunha, Clery Cunha 

Ano de produ~o: [.:.:19:..:7.::2--' 

SINOPSE: Regina, jovem de rara beleza, vai a uma cidade do interior prestar exames escolares. La conhece Mauricio, um idealista 
que esta fazendo um filme. 0 rapaz se apaixona pela jovem, julgando haver encontrado nela a pureza que tanto procurava. 
Mas Regina I he confess a ter tido experilmcias com seu ex-noivo. T enninadas as filmagens, o romance continua na Capital. 
Para decepc;ao de Mauricio, ele descobre que Regina nao foi amante apenas de urn bandido, mas conheceu outros em sua 
vida. Apesar de abalado com os acontecimentos ele continua em frente e faz sucesso em sua carreira. Regina o abandona 
e volta para o marginal, mergulhando de cheio no sbmundo. No outre extreme da vida, Mauricio vern em seu socorro, 
tentando recupercl-la para a sociedade e para a vida. 
(Brasil Cinema 1972) 
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r~uto: NUA E ATREVIDA 

Dir~o: Flavio Ribeiro Nogueira 

Roteiro: Jorge Santos 

Fotografia: Konstantin Tkaczenko 

Montagem: Jorge Santos 

Trilha sonora: Salatie! Coelho 

Produtora: F. R. Nogueira Prods. Cinemts./ Paradigma Prods. 

Distribuidora: 

Ginero: Drama 

Atriz: Marisa Mayer 

Ator: Edgard Franco 

Dura~o: 100 min. 

Elenco secundiirio: David Neto, Darcy Silva, Veronica Kriman, Roberto Maia, Tony Vieira 

Ano de produ~o: 11972 

SINOPSE: 0 engenheiro Gil conhece no interior paulista uma jovem desinibifa e promiscua, Rita. Ame"9"'1a pelo pai, eta utiliza a 

companhia de Gil e de seu amigo Zeca a fim de fugir para sao Paulo. Nessa cidade, ela se envolve num amvbiente de 
"hippies" e quase morre nas mb de Railson, urn fatso pintor. Ritaresolve arranjar urn emprego e se toma amante do 

patrao, Dr. Marcondes. Tempos depois, saudosa, decide voltar para Gil, mas o patrao descobre tudo e afasta-a novamente 

do rapaz. Surrado pelos capangas do Dr. Marcondes, Gil procura seu amor numa festa. Rita, porem, oferece-se a outros 
hornens, desdenhosamente, diante de seus olhos. 

(fonte: Brasil Cinema 1972) 

rrtuto: PAIXAO DE UM HOM EM 

Dir~iio: Egydio Eccio 

Roteiro: Egyddio Eccio 

Fmografia: Guglielmo Lombardi 

Montagem: Charles Ferdinans Mendes de Almeida 

Trilha sonora: Mario Albanese 

Produtora: E. C. Distr. e Imp. Cinema!. 

Distribuidora: Marte Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Maria Viana 

Ator: Waldik Soriano 

Elenco secundi!rio: Walter Portela, ldeli Costa, Jose Policena 

Ano de produ~o: I..:.19::.:7..::2_..J 

Dura~o: 95 min. 

SINOPSE: Dos dois filhos de Antonio Bento, dono de urn garimpo no interior da Bahia, Jeronimo e ilegitimo. Querendo ser o Unico 
herdeiro e ignorando sua concfiyao de bastardo, eta pretende obrigar o pai a lhe transferir todos as seus bens. Mas Olivia, 
sobrinha de Antonio Bento, conta a JerOnimo a verdade sabre seu nascimento. Desesperado, Jeronimo articulu, urn plano 
para ficar com a fortuna por meios ilegais e, a custa de falsas promessas, convence Olivia a ajucta-lo no plano de envolver 
o irmilo, Juliano, num roubo de diamantes. 0 plano surte efeito e Juliano e expulso de casa pelo pai. Entretanto 
dfficuldades, Juliano com992 vida nova em sao Paulo. lnfluenciado por amigos, tenta a sorte num programa de calouros. 
Dai para a fama e uma questao de dias: logo se toma cantor popularissimo. Urn dia, Juliano recebe uma carta de Jurema, 
que o ama secretamente, dando notfcia de que Jeronimo se casou com Olivia, que se apoderou da fazenda e que vivi a 
torturar o velho pai. Jurema aconselha-o a vottar imediatamente, pois antes de morrer, Antonio Bento quer pedir perdao ao 
filho injustiyado. 0 possante carro de Juliano voa pela estrada, levantando uma nuvern de p6 que demostra sua gana de 
chegar para urn acerto de contas com JerOnimo. 
(Brasil Cinema 1972) 
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nulo: PANICO NO IMPERIO DO CRIME 
Dir~ao: Ary Fernandes 

Roteiro: Alfredo Palacios 

Fotografia: Oswaldo Oliveira 

Montagern: Luiz Elias 

Trilha sonora: Vicente de Lima 

Produtora: Alfredo Palacios /I. B. F. I Servicine 

Distribuidora: 

Genera: Poticial 

Atriz: Nadir Rocha 

Ator: Carlos Miranda 

Dura~o: 80 min. 

Elenco secundario: Tuca, Nelson Turini, Edgard Franco, Jose Menezes, o cao Lobo 

Ano de produ~o: [.:.19:.:7_;;2_...J 

SINOPSE: 1. Epoca de elei<;(ies no Clube da Policia Rodoviaria. Existem duas chapas disputando a diretoria e um dos rapazes nao 
esta se comportando bern . No entanto, como urn deles, doente e urn estado febril, tenta o suicldio, se unem oara satvtrlo. 
Dai nasce a ideia de que a uniao de esforc;os e mais benefica, e as duas chapas se fundem num exemplo de fratemidade. 
2. 0 inspetor Carlos e procura:lo por famoso jogador de futebol que se diz vitima de chantagem. 0 inspetor ocupa o Iugar 
do goleiro do clube, que finge estar doente, e com esse artificio consegue prender os chantagistas 
3. Em seguida, o inspetor e chama:io a cidade de Embu onde uma velhinha fazendeira tern a fama de possuir tesouros 
incalcutaveis. Malfeitores assaltam a fazenda e roubam as poucas j6ias da velha senhora. Mas sao alcan~os pelo 
inspetor Carlos que os prende. 
4. De volta para casa, o inspetor passa por uma turma de garotos em animaclapartida de futebol. Enquanto a "'peiada" tem 
curso, uma fSbrica ao lade do terrene e assaltada. Os meninos correm a procura de Carlos e, juntos, todos conseguem 
prender os ladriles. 
( Brasil Cinema 1972) 

rotulo: PRIMEIRA VIAGEM, A 

Dir~o: Geraldo Vlelri 

Roteiro: Geraldo Vietri 

Fotografia: Antonio B. Thome 

Montagem: Geraldo Vietri 

Trilha sonora: Salatie! Coelho 

Produtora: Dist. De Filmes Titanus 

Distribuidora: Distr. de Filmes Titanus 

Genero: Drama 

Atriz: Aracy Balabanian 

Ator: Flaminio Favero 

Elenco secundArio: Luiz Davila, Humberto Millitello 

Anode produ~o: 1.:.19:.:7.::2_.J 

Dura~o: 96 min. 

SINOPSE: Gustavo, de 16 anos, delxa sua cidade natal e vai para sao Paulo onde pretende estudar. Na viagem conhece Irene, de 35 
anos, rica e da atta sociedade. Chegando a sao Paulo, !rene convence-o a acompanhA-Ia a seu apartamento, onde 
consegue induzir o jovem a satisfazer seus apatites camais. Gustavo delira de contentamento com a aventura, mas logo 
descobre que sua amante tern urn filho de sua idade.. Afasta-se entao de Irene e sai peias ruas sem destino.. Presencia o 
suicidio de urn homem que se atira do alto de urn editycio. Fica estarrecido ao ver mendigos se alimentarem de lixo, e 
perseguido por urn homossexual que par pouco nao o transforma em assassino. Apesar de sua pouco idade. Gustavo 
constata que a cidade grande animaliza as pessoas. Tornado de grande d~. num impeto decide retornar a sua 
cidade. E o mesmo trem que o trouxe peia manh«lleva-o de volta a noite. 
(Brasil Cinema 1972) 
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Titulo: QUATRO PISTOLEIROS EM FURIA 

Dir~ao: Edward Freund 

Roteiro: Edward Freund , Tony Vteira 

Fotogralia: Edward Freund 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: Ennio Morriconi (?) 

Produtora: Edward Freund Prods. Cinemats. I Servicine 

Distribuidora: U.C.B. 

Genero: Faroeste 

Atriz: Marlene Rodrigues 

Ator: Tony VIeira 

Du~o: 1972 

Elenco secundario: Heitor Gaiotti, Astrogildo FHho, Marina Campos, Renate Restier 

Anode produ~o: ~~19;.:7.::2_...! 

SINOPSE: Enquanto CaviUna descansa a beira de uma lagoa, sua mulher, Patricia, banha-se nas aguas. 0 casal porem e 
surpreendido pelo banda de Sabauna que rapta a mulher e atira no marido. Ap6s recuperar-se dos ferimentos, CaviUna sal 
a procura de Gringo, Duda e Zula. pai e irmb de Patricia, foragidos da justiya- e lhes propOe liquidarem o banda. Num 
Jugarejo chamado Sao Mateus, as vingadores tomam conhecimento do esconderijo de SabaUna, e os pianos para libertar 
Patricia sao tra¢os. Atraido a uma ciiada, Sabaima e liquidado. lnesperadamente Patricia chega ao locat, acompanhada 
peto tenente da volante que e convencido a fechar os olhos para o caso em que se ~ envoMdos Gringo e seus filhos. 
Patricia abrac;a CaviUna e os dais, felizes, olham para a fronteira por onde Gringo Duda e Zula seguem viagem. 
(Brasil Cinema 1972) 

Titulo: ROGO A DEUS E MAN DO BALA 

Dir~o: 0. Oli\ier (Osvaldo de Oliveira) 

Roteiro: 0. Oliver 

Fotogralia: 0. Oliller 

Montagem: Syl Reynolds (SyMo Renold~ 

Trilha sonora: Francis Decalfine (Francisco Decalfine) 

Produtora: Servicine 

Distribuidora: U.C.B. 

Genero: Faroeste 

Atriz: Veronica T eijido 

Ator: Mark Wayne (Marcos Miranda) 

Elenco secundario: George Karan, Marlene Kos 

Ano de produ~o: j1972 

Oura~o: 90 min. 

SINOPSE: Os vaqueiros de uma regiao preparam-se para sair para urn feira de gado. Na viagem eles s~ assaltooos por uma 
quadrilha de bandidos, mas e um dos pr6prios vaqueiros que foge com o dinheiro guardado num alforge. Ferido, o fugitive 
chega a uma cidade chamada La Fuente, onde conhece a viUva Ruth e seu filho mudo, apelidado de Pingo, a quem o 
dinheiro e confiado para ser escondido. Outros bandidos, interessados no atforge, apertam o cerco a viUva e ao menino. 
Afinal, chega a cidade urn misteriosa cavaleiro portando urn viotao do qual nao se separa. Tambem eie e esperado pelos 
ladrOes. Mas Pingo finafmente consegue fazer-se entender pelo homem do vioJao e este o acompanha Os bandidos entao 
enfrentam o homem do viol~ e, soo intensa fuzilaria, uma bala atinge urn barril de p61vora. Com a exptosao que da inicio 
ao in~io de uma carrQ98 ve-se onde o menino havia escondido o atforge com o dinheiro. T ados estao mortos, menos o 
Pingo e o cavaleiro do violao que partem para uma vida nova. 
(Brasil Cinema 1972) 

48 



rrtulo: SELVA, A 

Dir~io: Marcia Souza 

Roteiro: Marcie Souza 

Fotografia: Paulo Muniz Filho 

Montagem: lnacio Souza 

Trilha sonora: Rogerio Duprat 

Produtora: L.M. Prcx:ls. Cinemats./ Servicine 

Distribuidora: 

Genero: Aventura 

Atriz: Ana Maria Silva 

Ator: Ruy Gomes 

Elenco secundirio: Farias de Carvalho, Leon Manichander 

Ano de produ!;lio: 11972 

Dura~o: 80 min. 

SINOPSE: Alberto, ap6s ter tornado parte numa revolu<;llo em Portugal, loge para Belem do Para. Entregue por um tio aos cuidados 
de urn arregimentador nordestino de seringueiros, vai parar no seringal '"Paraiso~, as margens do rio Madeira. Entra em 
cantata com a realidade amazOnica, e a surpresa daquele mundo exuberante e teJUrico Ieva-c a mudar de orient~ e de 
mentalidade, mesmo conhecendo todas as privayOes comuns ao imigrante nordestino que se desloca para a AmazOnica 
em busca de um Eldorado. Anistiado em Portugal, Alberto pede permissOO ao dono do seringal para deixar a regiiio e 
retomar a seu pals. Antes de f~lo, porem, 1avra urn inc&ndio no barracao eo dono do seringal en contra a morte. 
(Brasil Cinema 1972) 

rrtulo: SINAL VERMELHO - AS FEMEAS 

Dir~: Fauzi Mansur 

Roteiro: Fauzi Mansur 

Fotografia: Claudio Portiolli 

Montagern: Fauzi Mansur 

Trilha sonora: Waldominro Lenque 

Produtora: Davilart Prods. Cinmats./ Brasecran 

Distribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: Vera Fischer 

Ator: David Cardoso 

Duracfio: 103 min. 

Elenco secundario: Marlene Fran93, Sergio Hingst, Ozualdo Candeias, Maria V1a:na, Roberto Bolant 

Anode produ~ao: 1..:;19::7.::2_-J 

SINOPSE: 0 diretor-presidente de uma grande empresa de investimentos va--se na iminencia de perder sua invejave! situ~o, uma 
vez que a firma esta para encerrar suas atividades. lnconformado com a negra perspectiva, tenta roubar a pr6pria firma. 
Para isso lanc;a mao de profissiooais do crime. 0 chefe da quadrilha, ex-criminoso de guerra, e hanem sem escnJpolos e 
de longa experiartcia. Realiza, assim, urn trabalho pelfeito. Perpetrado o roubo, entra em at;ao urn elemento que se 
manteve latente em cada urn des EScroques: a cobiga. 0 produto do roubo e levado em seguida para uma bela mans® a 
beira de urn lago. E nesse recanto tranquilo que se reunem os membros de urn grupo heterogeneo, do qual fazem parte 
duas mulheres que passam por esposa e filha do diretor-presidente. Os homens estao munidos de rev6fveres e 
metralhadoras: as mulheres apelam para suas annas tradicionais, encanto e sexo, com as quais tentam subjugar os 
ladrOes. De olho neles, a distanci:a o autor intelectual da operayao, construindo e destruindo urn coquetel de sexo, medo. 
~ncia e expectativa. 
(Brasil Cinema 1972) 
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Titulo: TRES JUSTICEIROS, OS 

Oi~ao: Nelson Teixeira Mendes 

Roteiro: Nelson Teixeira Mendes 

Fotografia: Guglielmo Lombardi 

Montagem: Roberto Leme 

Trilha sonora: Giuseppe Mastroianni 

Produtora: N.T.M. Prod. e Dlstr. de Filmes 

Oistribuidora: Multifilmes 

Ginero: Sertanejo 

Atriz: Ruthnea de Moraes 

At or: T onico e Tinoco 

Elenco secundario: Nelson Laforet, Jose Galan, Astrogildo Filho 

Ano de produ~ao: '"'1""97"'2"'----' 

Curacao: 98 min. 

SINOPSE: Bento de Souza, devoto de sao Joi!o em cuja honra promove anualmente festas famosas, nao e correspondido por sua 
esposa, ln~ncia, que o trai com Trindade, urn homem vadio e asqueroso que vive as custas do proprio Bento. Naquele 
ana, revoltado com os boatos a seu respeito, Bento resotveu dar sua Ultima festa e expulsar de casa Trindade. Mas nem 
assim -terminamsuas desgra;as. 0 coronel T ancredo, homem de baixos instintos e sem escrUpulos, apaixona-se por 
Jurema, filha mals velha de Bento e planeja rapta-la Mas Serapii!o, namorado de Candinha, filha mals nova de Bento, 
consegue salvar Jurema da s6rdida trama. Defende-a contra os capangas de Tancredo que, furioso,ataca o Iugar, disposto 
a aniquilar Bento. Avisados por amigos de Serapiao, Tonico e Tinoco, com a ajuda de Chiquinho, forma urn trio de 
justiceiros que vern em socorro de Bento, restabelecendo a ordem no vilarejo. 
(Brasil Cinema 1972) 

rrtulo: UM PISTOLEIRO CHAMADO CAVIUNA 

Dir~ao: Edward Freund 

Roteiro: Edward Freund 

Fotografia: Edward Freund 

Montagem: Walter Wanni, Roberto Leme 

Trilha sonora: Criolo e Seresteiro, Ennio Morriconi 

Produtora: Edward Freund Prods./ Servicine 

Distribuidora: 

Genero: 

Atriz: Magri! Siebert 

Ator: Tony Vieira 

Duracao: 80 min. 

Elenco secundario: Edward Freund, Heitor Gaiotti, Paulo Villa, Sady cabral, Sergio Hingst, Clery Cunha 

Anode produ~ao: 1.:;.19:;7.=2c.--...J 

SINOPSE: CaviUna, pistoleir famoso pela pontaria e rapidez, e indultado da pena que cumpre na prisao. 0 diretor do presidio da uma 
explicayijo do indulto, mas nao passa de um plano do delegado de capturas para recuperar o dinheiro roubado. CaviUna 
volta para a sua regiao e a primeira pessoa que encontra e seu velho amigo Sad. Estre !he conta que todos o consideravam 
marta e que sua fllha, Sabrina- noiva de CaviUna -, havia sido raptada. CaviUna sai a procura de Sabrina. Ao chegar avila 
e recebido a bala por urn banda. Livra-.se dele e consegue saber que Sabrina esta prisioneira de Januario, seu innao de 
criac;ao e ex-comparsa, que escapara com o dinheiro quando CaviUna foi preso. GaviUna segue Januano, mas no Ultimo 
memento, antes de captura-lo, Janwirio e morto par indio, o ajudante do Oelegado de Capturas. CaviUna conversa com o 
delegado e compreende suas intent;res. Concorda em entregar-lhe o dinheiro e promete se regenerar para corneyar vida 
nova ao !ado de Sabrina. 
(Brasil Cinema 1972) 
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rrtulo : ANJO LOIRO 

Dir~ao: Alfredo Stemheim 

Roteiro: Alfredo Sternheim 

Fotografia: Reynaldo Paes de Barros 

Montagem: Eduardo Leone 

Trilha sonora: Mario Edson 

Produtora: Brasecran 

Distribuidora: Condor Filmes 

Genera: Drama 

Atriz: Vera Fischer 

Ator: Mario Benvenuttl 

Dur~ao: 103 min. 

Elenco secundiirio: Celia Helena, Ewerton de castro, Liana Duval, Nuno Leal Maia 

Ano de produ~iio: 1.~1.:.97'-3'---_,., 

SINOPSE: Armando, urn professor quarentao, solteiro, leva uma vida met6dica, segura e tranquila. Nao se prende a ninguem, 
experimenta algumas aventuras e e muito declicado ao trabalho. Na escola, percebe que urn de seus aJunos, Mario, 
apresenta declinio nos estudos. Trata de averiguar a causae descobre que o rapaz esta apaixonado por Laura, uma 
colega. Annando vai entao falar com a maya e lhe sugere que se afaste de Mario. Mas, nessa espinhosa missao, o 
professor acaba se deixando envolver por Laura. E nao tarda a perceber que, tambem ete. esta apaixonado par ela. A 
m(l9a parece corresponder a seu amor e passa a viver corn ele. Mas Laura, muito embora sua pureza de sentimentos, leva 

uma vida amoral, voluptuosa. Sua conduta provoca entrechoques que, entretanto, nao arrefecem a paixao de Armando, 
cada vez maior e obsessiva Essa nova existOOcia, repleta de emoyOes ineditas, comet;a a influir na conduta proflssional 
de Armando e em suas retac;oes com a familiae com os amigos. E da margem a conflitos que culminam com sua 
degrad~iio total. 
(Brasil Cinema 1973). 

rotulo: COMO EVITAR 0 DESQUITE 

Dire.;&o: Konstantin Tkaczenko 

Roteiro: Konstantin Tkaczenko 

Fotografia: Konstantin Tkaczenko 

Montagem: Joao Ramiro Mello 

Trilha sonora: Remo Usai 

Produtora: Brasil lntemacional PrOO. de Filmes 

Oistribuidora: 

Genero: Comedia 

Alriz: Suely Fernandes 

Alor: Roberto Bagtalin 

Ourat;ao: 82 min. 

Elenco secundflr'io: Francisco Di Franco, Tuska, Nidia de Paula, Clery Cunha 

Anode produ~o: 1.:.:19:.:.73::.__, 

SINOPSE: De volta de uma festa em casa de familia elegante, um jovem casal, impulsionado pelo alcool, discute sem qualquer motive 
aparente. A mulher entAo resolve seduzir o marido, que reage indiferentemente, dormindo. 0 fato provoca na esposa uma 
crise de irrita9Ao que a leva a confessar uma suposta traiySo com urn homem rico, alto, bonita<>, de 30 anos. 0 
conhecimento surgira num parque de diversOes onde levara os filhos. Como o marido preferia aos seus encantos os 
programas de TV e a loteria esportiva, nada mais natural do que procurar em outro homem a atenyao de que necessitava e 
que nao recebia. A vida do casal agora e urn inferno, com desconfiant;aS de parte a parte, o marido querendo descobrir o 
amante da esposa. 0 desconhecimento da identidade do amante que nunca aparece provoca uma cruel dUvida e situa<(6es 
as mais inesperadas. 
(Brasil Cinema 1972). 
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Titulo : DELICIAS DA VIDA, AS 

Oir~io: Mauricio Rittner 

Roteiro: Antonio de Padua, Maximo Barra, M. Rittner 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Lucio Braun 

Trilha sonora: Laerte Silva 

Produtora: Kinetos Cinemau Phoenix Filmes/Anibal Massaini 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Comedia 

Atriz! Vera Fischer, Betty Mendes 

Ator: John Herbert 

Dur~o: 83 min 

Elenco secundiuio: Liana Duval, Perry Salles, Ewerthon de castro, E.nio Carvalho, Selma Egrei 

Ano de produ~iio: [.:;19::.;7..::3'--...J 

SINOPSE: Urn jovem autor vende uma novela para a televisao e consegue cotocar sua narnorada, a atriz Eva, no papel principal, 
submetendo-se a todas as imposiyOes do poderoso Sr. Y., dono da emissora. A novels vai para oar narrando epis6dios da 
vida de uma pequena familia brasileira, cujo chefe pretende enriquecer casando a filha com urn jovem herdeiro alemao, 
Adolfo. Revoltada com a situayao, Eva defende a todo custo o direito de amar o jomalista JUlio, que esta prestes a separar
se de sua mulher, Fernanda. Paralelamente aos varies capitulos da novela, desenrola-se nos bastidores urn drama que 
envolve as interpretes, o autor eo Sr. Y. 
(Brasil Cinema 1973) 

Titulo: EXTASE DE sAorcos 
Dir~: C. Adolphe Chadler 

Roteiro: Rene Martin, lsmar Porto, C. Adolphe Cha 

Fotogralia: Roberto Pace 

Montagem: lsmar Porto 

Trilha sonora: 

Produtora: Brasecran 

Distribuidora: 

Genero: Policial 

Atriz: Marly de Fatima 

Ator: Adolphe Chadler, Edney Giovenazzi 

Elenco secundario: Gilberta Araujo, Marisa Urban, Cassy Montan 

Anode produ~o: 1..;,19::.;7.;;3 _ _, 

Dura~o: 88 min. 

SINOPSE: Quando a policia entra os corpos de quatro assaltantes de urn banco, nao percebe o motive deter sido queimado o dinheiro 
roubado, num total de 15 bilhoes. lsso tambem intriga o quinto assaltante, Toni, que deixara de canparecer ao local 
comblnado com seus companheiros. Toni passa entao a procurar o mentor intelectual do assalto, alguem que ele nao 
conhece. E trata de relembrar como entrou naquela jogada. Primeiro, foi o convite de Carlinhos que lhe acenara com a 
possibilidade de se livrar de Nadja, sua amante dominaclora. A partir dal, Toni procurou tr~ companheiros para o roubo: 
Haroun, eximio atirador, Bruno, excelente chafer, e Peter, ousaclo volante de lanchas de corrida. 0 Unico que conhecia o 
intefectual do assalto era Carlinhos. Toni procura entao a garota do rapaz, Marti, que diz desconhecer os neg6cios de seu 
namorado. De pista em pista, ele reconstitui os Ultimos dias que antecederam ao assalto. AlguEm, no entanto, segue seus 
passos e tenta, inclusive, mata-lo. Ao descobrir Marti enforcada com uma meia, Toni descobre tam bern uma pista: uma 
rosa vermelha. Ao cabo de uma cayada em autorn6veis em disparada, Toni consegue chegar ao homem que o leva ao local 
do dinheiro. 
(Brasil Cinema 1973) 

52 



Titulo: GAROTOS VIRGENS DE IPANEMA, OS 

Dire~o: Osvaldo de Oliveira 

Roteiro: Osvaldo de Oliveira, Enzo Barone 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: tnacio Araujo 

Trilha sonora: Tony Ricardo 

Produtora: Servicine 

Distribuidora: Transbrasil Filmes 

Genero: COI'"llE!dia 

Atriz: Nadyr Fernandes 

Ator: Mario Benvenutti 

Elenco secundcirio: car1os Miranda, Ricardo Picchi, Elisabeth Hartmann 

Curacao: 92 min. 

Ano de produ!;lio: [1973 

SINOPSE: Dani e urn garoto atingindo a puberda:ie e seu pai anda preocupado par ver que e1e nao se interesse pelo sexo oposto. 
Todas as suas atitudes fazem com que o pai- em divertidissimas situ~ - desconfte da sua masculidade. T odavia, 
tudo n~ passa de mera desconf1211ya, pois, na verdade, Dani e urn rapaz normal como qualquer outro. Ele e seu prima 
armam as maiores confusOes com as mulheres da vizinhan98. Entretanto, todas as aventuras dos dais nao ultrapassam os 
limites daquilo que se convencionou chamar de periodo "pre-primeira-experi!ncia-sexuar. Ap6s receber carta de seu prima 
revelando--lhe que j3 era ~homem", Dani resolve atirar~se a uma aventura que fosse definitiva, mas todas as tentativas sao 
frustradas. Finatmente, urn dia, seu pai adoece e sua linda secretaria passa a viver na casa de Dani. Este com~ a 
investir sobre a m~, ate que finalmente consegue realizar-se como "hornem". A cena e acidentaJmente presenciada pelo 
pai, que finalmente, pode respirar aliviado, apesar de sentir~se de certo modo, traido pelo pr6prio filho com sua secretaria. 
(Brasil Cinema 1972) 

nulo: GERACAO EM FUGA 

Di~o: Mauricio Nbuco 

Roteiro: Mauricio Nabuco, Antonio Ghigoneto 

Fotografia: Giorgio Atilli 

Montagem: Glauco Mirko Laurelli 

Trilha sonora: Carlos Castilho 

Produtora: A L.F. Prods. Cinematografs. 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Drama 

Atriz: Yara Uns 

Ator: Edgard Franco 

Anode produ!;lio: [..c19:.:7.::3 _ _. 

Oura~ao: 104 min. 

Elenco secundflrio: Antonio Ghigoneto, Suzana Gol"ll';alves, Marisa Mayer, Irene Ravache, Luis Sergio, Tony Vieira 

SINOPSE: Uma familia rica- os pais, Bia e Eduardo, e a filha Suzana- vivem entre Santos e sao Pauk> uma vida cheia de prazeres, 
e, para Suzana, especialmente, cheia de problemas acarretados pelo carater dissolute e amoral da mae. 0 pai e urn fraco e 
nada faz para impedir os excessos de toda a ordem e as trai¢es da mulher. Acaba por separar-se dela. Bebeto, amante de 
Bia, com a saida de Eduardo, passa a morar na luxuosa casa, como se fosse o dono da mesma. Nesta situ~ o rapaz se 
interessa por Suzana, provocando novos conflitos para a moga e para a mae, que resolve mudar de vida. 0 pocler do vicio e 
das drogas e mais forte e Bia sucumbe aos seus efeitos, destruindo--se para sempre. 
(fonte: Brasil Cinema 1973) 
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Titulo: MACHO E FEMEA 

0i"'1<iio: Ody Fraga 

Rateira: Ody Fraga 

Fotografia: BeJannindo Mancini 

Montagem: Black Cava!canti 

Trilha sonora: 

Produtora: Grupo lntemacional Cinmatografico 

Distribuidora: 

Genero: Comectia 

Atriz: Vera Fischer 

Ator: Mario Benvenutti 

Ana de produ~: !1 973 

Dur~o: 100 min. 

Elenca secundiiria: Jayme Barcelos, Etty Fraser, Silvana Lopes, Cavagnole Neto, Elisabeth Hartmann, Mizaki Tanaka 

SINOPSE: Juliano, milionano gr"'"'S a sua heran90 que chega de mao beijada, leva a vida que bern lhe apetece Seu dinheiro compra 
tudo. Entediado, anda a cata de novas emoyOes que lhe quebrem a luxuosa monotonia. A oportunidade de variar surge com 
o misterioso aparecirnento do Professor Kunz, misto de cientista e charlamo. Levado pela convincente labia do professor, 
Juliano resolve financi&-lo na pesquisa de uma droga que liberte seu segundo eu, seputtado no fundo do inconsciente. 
Feita a experilmcia, a droga surte efeito, mas com resultados insuspeitados. A outra personalidade de Juliano nao revel:a 
nenhum monstro sedento de sangue. E. ao contrario, a de uma voluptuosa mulher, fortemente propensa aos misterios do 
amor e dos sexo. 
(Brasil Cinema 1973) 

rrtula: MARIA ... SEMPRE MARIA 

Dire.;ao: Eduardo Llorente 

Roteiro: Eduardo Llorente 

Fotografia: Ozualdo Candeias 

Mantagem: Eduardo Llorente 

Trilha sonora: Salatiel Coelho, Jose Luiz Namur 

Produtora: Eduardo Llorente I G.E.L.L. Filmes 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Drama 

Atriz: Rosana Martins 

Ator: Sergio Hingst 

Elenco secundario: Mauro Mendonya, Roberto Bolant, Nelcy Martins 

Ana de produ!iiio: 11973 

Dur~o: 100 min. 

SINOPSE: Proveniente do interior, Maria, ITl()9a cheia de preconceitos e apegada a costumes antiquados, e expulsa de casa e levada a 
conhecer, involuntariamente, novos mundos. Vrve em grandes cidades, acredita nas pessoas e, cedendo as seduy6es, 
pouco e pouco, quase sem se dar conta, toma-se popular, urn instrumento de prazer e concupiscimcia. NAo se sente feliz, 
entretanto. Trava conhecimento com urn homem casado e semi-esmagado pela engrenagem social. Os dais se amam, 
mas os preconceitos os destr6em. Maria morre de foram misteriosa, sem surpresa para os que acompanharam sua 
trajet6ria da simplicidade para a sofistica<;ao, da virtude para o yYcio, da singeJeza para o tumulto. 
(Brasil Cinema 1973) 
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Titulo: MARIDO VIR GEM, 0 

Dir~: Saul Lachtennacher 

Roteiro: Saul Lachtermacher 

Fotografia: Edison Batista 

Montagem: Nelle Melli 

Trilha sonora: Carlos Axel 

Produtora: Belfilmes Prods. Cinematografs. 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: Sandra Barsoti 

Alor: Perry Salles 

Elenco secundario: Celia Biar, Regina Celia, Elza de Castro, Meiry Vieira 

Ano de produ~o: 11973 

Dura~o: 87 min. 

SINOPSE: Joel, 33anos, arquiteto bern sucedido, grande "paquerador", tern intensa vida sexual. Ao conhecer Marcia, jovem tiio bela 
quanto ciosa de sua virgindade, resolve casar e mudar de vida. No entanto, as diversas tentativas para possui-la antes do 
casamento fracassam pela resis~ncia da mQ9a e por circunstancias imprevisiveis. Na noite de nUpcias, apesar da 
excita~o de ambos, ele se mostra impotente. A melhor amiga de MArcia, visando ajuda-ta. testa Joel e ete nao decepciona. 
Nova tentativa com Marcia resutta em outro fracasso. Aconselhado a recorrer a Psican81ise, Joel tern relag6es plenamente 
satisfat6rias com uma sensual psicanalista. Apesar de tantas f~nhas, s6 consegue consumar sexualmente seu 
matrimonio grac;as a urn ardil de Marcia- final-surpresa que reve1a. a razao de uma impotlmcia limitada as relayOes com a 
mulher amada. 
(Brasil Cinema 1973) 

rrtulo: NOlTE DO DESEJO, A 

Direciio: Fauzi Mansur 

Roteiro: Fauzi Mansur 

Fotografia: Ozualdo Candeias 

Montagem: lnacio Araujo, Fauzi Mansur 

Trilha sonora: 

Produtora: J. D'Avila PrOOs. Cinematografs. I Brasecran 

Oistribuidora: Embrafilme 

Genero: Drama 

Atriz: Marlene Fran93 

Ator: Roberto Bolan!, Ney Latorraca 

Elenco secundArio: Betina Vtany, Selma Egrei, Francisco CUrcio 

Ano de produ~ao: 1..:.19::;7..:3_..J 

Dura~ao: 98 min. 

SINOPSE: Dois jovens operarios, que vivem de sal<flrio-minimo, e que guardaram suas economias, resolvem experimentar uma 
completa noite de festas e orgia. Euf6ricos, preparam cuidadosamente sua noitada. lnicialmente procuram nas altas 
camadas o prazer procurado e se decepcionam, desolados. Oepois descem ate a dasse media, na qual encontram 
ambiente mais ategre e mais sintonizado com suas personalidades, mas tambem sofrem o desencanto de nao se sentirem 
perfeitamente integrados. Acabam por se realizar completamente num borde! de Quinta categoria, ambiente que dominam 
par inteiro, e cujas mulheres nao sanente lhe proporcionam total prazer como ainda os compreendem e os aceitam tais 
quais sao. 
(Brasil Cinema 1973) 
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r.tulo: OBSESSAO MALDITA 

Dir~ao: Flavio Nogueira 

Roteiro: Flavio Nogueira 

Fotografia: Pio Zamuner 

Montagem: Jorge Santos 

Trilha sonora: Pachequinho, Antonio Carlos e Jocafi 

Produtora: Flavio Ribeiro Nogueira Prods. Cinemats. 

Oistribuidora: Cinedistri 

Genero: Drama 

Atriz: Selma Egrei 

Ator: Alexandre Dressier 

Duragio: 102 min. 

Elenco secundiuio: Claudio Clementini, David Neto. Sonia Garcia, Claudette Joubert, Jose Lopes 

Anode produ~o: 11973 

SINOPSE: Richard e urn jovem que sobrevive agarrado a dest~os de uma existencia prestes a submergir na violancia das grandes 
metr6poles. Conhece Suzy n urn terreiro de umbanda e tenta tirar dinheiro da jovem, que foge aterrorizada. No dia seguinte, 
Richard conhece Sandra, jovem milton3ria que lhe eta uma carona ate o local onde Monica, sua namorada, o espera. 
Monica e violentada por Richard e passa a viver com ele no seu miseraveJ barraco. Atraves de ameayas convence Monica 
a aceitar a corte de Grabson, o gerente de uma fabrica onde a moc;:a trabalha, visando explora-lo. Perseguido per pesadetos 
nos quais v& a sua ex-noiva Lucia sendo brutalizada por marginais. Richard tornado par uma obsessflo maldita 
procuraespreitar as rei~Oes amorosas entre Monica e Grabson. Mas o destine da as vottas mais inesperadas e Richard 
acaba casando com Sandra. contra o desejo do pai desta, Dr. Morgado. 
(brasil Cinema 1973) 

r.tulo: PEDRO CANHOTO ... 0 VINGADOR EROTICO 

Dir~o: Raffaelle Rossi 

Roteiro: Raffaelle Rossi 

Fotografia: Antonio B. Thome 

Montagem: Roberto Leme 

Trilha sonora: sm: Salatiel Coelho 

Produtora: E. C. Distr. e Imp. Cinematogr. 

Distribuidora: Marte Filmes 

Genero: Faroeste Dura~o: 94 min. 

Atriz: Adelia Coelho 

At or: Toni Cardi 

Elenco secundirio: Nivaldo Uma, Csvagnoli Neto, Nestor Uma, Jose Velloni 

Anode produ~o: [..:.19:;.;7..;.3_-' 

SINOPSE: Pedro Canhoto, um homem ded:icado a sua terra e ao direito de viver nela, ve sua familia massacrada pelas ambit;:oes 
desrnedidas de urn "coroner tipico que, apoiado no banditismo e na viol6ncia, faz imperar na regiao a lei do rnais forte. 
Nesse ambiente de agressao e de arbftrariedades, surge um caso de amor, romantico e sensual, que leva indiretamente a 
urn final feliz. Por fim, os direitos de Pedro triunfam sabre o roubo, a vio!Mcia e a desonestidade. 
(Brasil Cinema 1973) 
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T~ulo: PEQUENA ORF.ii., A 

Dir~iio: Clety Cunha 

Roteiro: T elxeira Filho 

Fotografia: Gyula Kolozsvary 

Montagem: Jorge Santos 

Trilha sonora: Noite llustrada, Nuninha Rocha 

Produtora: Profilbr8s Cinematogr. 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Drama 

Atriz: Patricia Ayres 

Ator: Dionisio Azecedo 

Duracao: 81 min. 

Elenco secund3:rio: Noite llustrada, Vtda Alves,Tuska, Maria Vtana, Magrtt Siebert, 

Anode produ~ao: ( 1973 

SINOPSE: Elza, uma perversa mulher, explora cinco crian~, fazendo com que as rnesmas esmolem pelas ruas da cidades, em 
cumplicidade com seu marido, fadmente dominado por Elza e acobertados per uma falsa creche. T oquinho, nao resistindo 
aos mauswtratos, empreende varias fugas, sempre perseguida e capturada por Elza. Urn dia, entretanto, a menina fica 
conhecendo o velho Gui, alma bondosa e humana Os dais se afeigoam tanto que, pela primeira vez., Toquinho conhece o 
amor, a bondade e a amizade. Porem Elza surge novamente, o velho Gui luta desesperadamente para ficar com a menina, 
recorre ao Juizado de Menores. Sem recursos e com absoluta falta de provas, ele perde a causa, e a menina volta de novo 
para a tutela de Elza. 0 velho Gui come<;a a investigar a origem da menina e descobre os verdadeiros pais de Toquinho, 
que res idem em seu bairro. E assim momentos de temura surgem marcando com lagrimas comovidas o encontro feliz dos 
protagonistas, desmascarando a megera Elza. 
(Brasil Cinema 1973) 

rrtulo : PODEROSO GARANHAO, 0 

Dire~o: Antonio B. Thome 

Roteiro: Luiz Castillini 

Fotografia: Antonio B. Thome 

Montagem: Sylvio Renoldi 

Trilha sonora: Salatiel Coelho 

Produtora: E. C. Distr. e Import. Cinematogr. 

Distribuidora: Marte Filmes 

Genero: Faroeste 

Atriz: Maria Viana 

Ator: Waldick Soriano 

Elenco secundclrio: Heitor Gaiotti, Nivaldo Uma. Adelia Coelho 

Anode produclio: [.:.19:.;7""3 _ _, 

Oura.;ao: 92 min. 

SINOPSE: Depois de longa auslmcia de casa, Heitor retoma para sua cidade natal, ao saber que o pai fora assassinado pelos 
capangas de Jonas, empregado do "coronel" Antonio Bento. Heitor, apesar de tx:J,amio e conttario a assumir 
responsabilidades, ve-se na ob~ de dirigir sua propriedade, nOO admitindo que as terras que seu pai tanto amava 
caiam nas m~ dos outros. Porem urn antigo romance entre Maria, filha do "coronel" Bento, e Heitor, reacende com novo 
impeto, e isso vern dar ao rapaz a possibilidade de descobrir aos poucos os verdadeiros assassinos de seu pai. Afinal, 
depois de entrechoques violentos e com a ajuda de seu capataz T orne, Heitor mata os capangas de Jonas e, no final, o 
pr6prio mandante. Tudo esclarecido, Hettor e Maria se casam, unindo assim as terras em disputa, nao pela vi~ncia mas 
pe!o amor sincere dos dois. 
(Brasil Cinema 1973) 
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Titulo: SOB 0 DOMINIC DO SEXO 

Dir~o: T any Vieira 

Roteiro: Tony Vieira 

Fotografia: Giuseppe Romeo 

Montagem: Robeto Lerne 

Trilha sonora: 

Produtora: Edward Freund Prods. Cinematografs. I Brasecran 

Distribuidora: Embrafilme 

Genero: Policial 

Atriz: Claudeite Jaubert 

Ator: Tony Vieira 

Dura.;ao: 81 min 

Elenco secundiirio: Tony Helder, Heitor Gaiotti, Wanda Kosmo, Walter Portella, Claudio Cunha 

Anode prod~ao: 11973 

SINOPSE: A filha de uma rica viUva e raptada. Nao desejando envover--se em escandalos, a mulher nao avisa a policia e contrata 
quatro marginais para descobrirem o paradeiro de4 sua filha Os marginais procuram informagOes no 'bas~fond" e no 
"underground", mas as buscas parecem infrutiferas. Descobrem, porem, que a viUva nao avsara a policia porque era rna 
grande contrabadisa. Quando encontram a mega, verificam que, ao inves de urn rapto, era uma fuga, urn simples caso de 
amor da filha d viUva com um rapz que, possivelmente, nao seria aceito pela mae. 
(Brasil Cinema 1973) 

rrtulo: SUPER FE MEA, A 

Dir~io: Anibal Massaini Neto 

Roteiro: Anibal Massaini Neto, Adriano Stuart 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Lucio Braun 

Trilha sonora: Mario Edison 

Produtora: Anibal Massaini Neto 

Oistribuidora: Cinedistri 

Gl!nero: Cornedia 

Atriz: Vera Fscher 

Ator: Perry Salles 

Ano de prod~ao: j1973 

Dura~o: 100 min. 

Elenco secundario: Walter Stuart, Georgia Gomide, John Herbert, Adoniran Babosa, Sergio Hingst, Renata Restier, Silvio de Abreu 

SINOPSE: Um laborat6rio de produtos farmad!uticos vai lan93r no Brasil a pilula anticoncepcional para homens. Para a publicidade de 

lanyamento, contrata os seM;;os de uma ag~cia de propaganda, que~ a fazer uma pesquisa de opiniao entre os 
consumidores em potencial. A pesquisa revela que 83% dos homens consultados temem tomar a pilula, com receio de que 
o proc:luto possa diminuir sua virilidade. Na verdade, nada ha a temer, demonstra o laborat6rio, uma vez que, administrada 
experimentalmente a animais machos, a pilula nada revetou de nocivo a poterlcia. Mas como induzir o pUblico a aceftar o 
produto? A age,cia de propaganda recorre entao as luzes de seu melhor redator, urn super cerebra capaz de dar a melhor 
solu~ aos problemas mais dificeis. 0 g<lnio tern a solu~ na ponta da lingua. 0 homem que se pretende atingir, o 
brasileiro, apoia.-se em tr~ mitos fundamentals: a mulher, o jogo eo cafe. E e a partir desses estimulantes que uma 
campanha publicitaria- com base no lan~to de uma mulher-mito, a Super FMlea- atinge seus objetivos. 
(Brasil Cinema 1973) 
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Titulo: TRINDAD ... E 0 MEU NOME 

Dir~ao: Edward Freund 

Roteiro: Edward Freund, Adilson Hampe 

Fotografia: Reynaldo Paes de Barros 

Montagem: Glauco Mirko Laurelli 

Trilha sonora: 

Produtora: Brasecran I Macro Filmes 

Oistribuidora: Embrafilme 

Genera: Faroeste 

Atriz: Fatima Antunes 

Ator: David Cardoso 

Dura-;;io: 104 min. 

Elenco secundilrio: Carlos Bucka, Marlene Franya, Nadir Fernandes, Walter Portella, Vosmartine 

Ano de produ<;lio: j1973 

SINOPSE: Trindad gosta de namorar qualquer tipo de mulher e, por iss a mesmo, esta sempre a arranjar brigas com os maridos 
traidos. Juntamente com seu irmao Picolino, chega a pacata cidade de Pecos, onde os dois sao confundidos com 
pistoleiros que cat;am bandidos com a ca~ a pr001io. Dessa fonna, eles se veem obrigados a dar ca"' a urn terrivel 
facinora, Grinde, a flagelo da reglao de Pecos. Utilizando sagacidade e astlicia, Trindad evitenfrentar Gringo, mas, ao 
mesmo tempo, cuida de bani..Jo da cidade. Corn isso Trindad e Piclino sao tratados ccmo her6is pela populagBo. 
(Brasil Cinema 1973) 

lrtulo: ULTIMO EXTASE, 0 

Dir~io: Walter Hugo Khouri 

Roteiro: Waiter Hugo Khouri 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Sylvie Renoldi 

Trilha sonora: Rogerio Ouprat 

Produtora: Servicine 

Distribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: Ulian Lemmertz 

Ator: Wilfred Khouri 

Durar;io: 101 min. 

Elenco secundilrio: Luigi Picchi, Ewerton de Castro, Marie-Dorothee Bouvier 

Ano de produ<;ao: I:.:.19::;7.,::3_.J 

SINOPSE: Marcelo, urn adolescente de 18 anos, insatisfeito, inquieto e revottado, combina com urn amigo e respectivas namoradas 
urn fim de semana Ionge da cidade e de seus familiares. 0 local escolhido e, para Marcelo, urn intensa fonte de 
recorda<;()es da inf~ncia, motive principal de sua decisao em efetuar a "camping~. T odavia, muito em bora !he venham a 
lembran<;a toc:los os bans mementos que viveu quando menino, a aventura e constantemente perturbada: pela chuva que 
cai irnpiedosamente, pelas desa11e11"'" que surgem entre os componentes do grupo. Urn casal de adu~os que tambem 
acampa no loca, faz companhia a eles e Marcelo~ cada vez mais distante a possibilidade de encontrar a paz tanto 
almejada. 
(Brasil Cinema 1973) 
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rrtulo: UM INTRUSO NO PARAISO 

Dir~o: Heron D'Avila 

Roteiro: Heron D'Avila 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Sylvio Renoldi 

Trilha sonora: Carlos Castilho 

Produtora: lmagem Cinematogr. I Sincro Filmes 

Distribuidora: 

Genera: Drama 

Atriz: Lilian Lemmertz 

Ator: Altair Uma 

Elenco secundiirio: Heena lgnez, Angela Valerio, Cinira Camargo 

Ano de produ!;io: [.;;1 9::,:7,:::3_.J 

Our~o: 96 min. 

SINOPSE: Betty, mulher de 34 anos, dona de pr6spero estudio fotogratico, sernpre carregou consigo urn grande trauma, advindo de 
um desengano amoroso aos 16 anos. Consegue sob-reviver e veneer na vida grayas ao esfon;o pr6prio e a colabor~o de 
suas companheiras e amigas, Solange e Lays, com as quais sempre partilhou, por gratidao, o canforto da vida que agora 
leva. MOnica, filha de Betty, fruto daquele romance frus!rado do passado, e alvo do mesmo carinho e da prote!;io 
dispensados as outras modetos do "atelier", para que nao lhe acontec;a o mesmo que sucedeu cern a mae:. 
(Brasil Cinema 1973) 

rrtulo: VIRGEM, A 

Oir*o: Dionisio Azevedo 

Roteiro: Dionisio Azevedo 

Fotografia: Gyula Klozsvary 

Montagem: Luiz Elias 

Trilha sonora: Carlos Castilho 

Produtora: Profilbras Cinemat. 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: Nadia Uppi 

Ator: Carlos Eduardo, Nuno Leal Maia 

Elenco secundiirio: Nadir Fernandes, Miriam Mayo, Toni Tomando 

Ano de produ~ao: [1 973 

Dura~o: 90 min. 

SINOPSE: lmbuidos de ideias de amor livre e de vida levada segundo os estimulos do memento, quatro jovens - Vado, Mario, Durva e 
ze Luiz- montam em suas motocicletas e d§o curse aos mais variados programas. Nas respectivas garupas 1evam suas 
namoradas - Lenita, Tina, Lucinha e Dora E as aventuras t~ inicio num clima alegre, divertido e descontraido. vao a um 
Iugar onde nunca estiveram antes. Das quatro mocas somente uma, Lenita, e virgem. Ela estava ali par amor a Vado. Mas 
este, justamente, era o idealizada de um jogo de amor perigoso que provcx::aria toda a trauma- a disputa, no "jogo do 
palitinho~, para saber "quem ficaria com quem~. A regi§o bruta, e o cenario bela, teiUrico, das emoyOes explosivas que se 
sucedem no grupo de jovens. 
(Brasil Cinema 1973) 
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r.tulo: ADULTERIO, AS REGRAS DO JOGO 

Dire~io: Ody Fraga 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Walter Wani 

Trilha sonora: (Dimftri Shostakovich ·Suites 1, 2 e 3) 

Produtora: Regina Filmes 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: MariZa Woodward 

Ator: Mario Benvenutti 

Elenco secundilrio: Francisco Curcio, Nadyr Fernandes, CavagnoJi Neto 

Ano de produ~iio: 1197 4 

Dura~o: 83 min, 

SINOPSE: Urn detetive particular fracassado e procurado por urn milionario que lhe faz uma proposta: deveria eliminar sua esposa 
em troca de consideravel import~cia em dinheiro. 0 milionario quer livrar~se da mulher para gozar a fortuna dela em 
companhia da amante. 0 detetive, entretanto, vern a conhecer e a interessar~se pela esposa do mmonario, que lhe faz 
proposfa semethante: eliminar o marido para gozarem juntos sua fortuna. Nao tarda, porem, que o detetive conheya a 
amante do milionario e por ela se apaixone, armando urn estratagema pelo qual os dois contratantes acabariam 
assassinados e ele ficaria com a outra e a fortuna. Mas o destine arma uma cilada para os dois. 
(Brasil Cinema 197 4) 

rrtulo: CACADA SANG RENT A 

Oire~:fio: Ozualdo Candeias 

Roteiro: Ozualdo Candeias 

Fotografia: Virgilio Roveda 

Montagem: Luiz Elias 

Trilha sonora: Renaldo Lark 

Produtora: Dacar Prods. Cinernatografs. 

Oistribuidora: 

Genero: Policiai/Aventura 

Atriz: Marlene Fran9a 

Ator: David Cardoso 

Elenco secundilrio: Walter Portela, Fatima Antunes, Heitor Gaiotti 

Anode produ~o: 11974 

Oura.;ao: 96 min. 

SINOPSE: "Mecenas", mulher rica e generosa, estende sua prot~o a uma roda de amigos, principalmente a Fidias, urn escultor, 
com quem ela mantem intimas relayOes. Surge, porem, na cidade Neguinho, rapaz bern apessoado que saira 
recentemente da prisao, sob a suspeita deter assassinado urn a tia milionaria. Neguinho busca novas oportunidades e 
reabilit~ e "Mecenas" representa para e1e ambas as coisas. A aproximayao de Neguinho gera urn conflito com Fidias, 
por causa de "Mecenas". Ela resolve viajar para o exterior, tentando com isso acabnar os animos. Na vespera da viagem, 
"Mecenas" e encontrada morta, decapitada, e uma alta imporUmcia em d61ares destinada a viagem desaparece. As 
suspeitas recaern sobre Neguinho, por causa do seu passado, e ele se ~ obrigado a fugir, sendo ~o por!Mato Grosso, 
Paraguai e Bolivia. T octavia, surge outre suspeito, Fidias, em razao de sua obsessao de esculpir cabel;:as. As 
circunstancias reUnem em pleno descampado matogrossense os tres personagens - Neguinho, Fidias e urn policial - e 
trava--se entre eies uma luta de morte. 
(Brasil Cinema 1974) 
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Tttulo: CANGACEIRAS EROTICAS, AS 

Dir~: Roberto Mauro 

Roteiro: Marcos Rey 

Fotografia: Eliseo Fernandes 

Montagem: Mauro Alice 

Trilha sonora: AriCANaklo Pires 

Produtora: Servicine 

Distribuidora: Transbrasil 

Genero: Comedia (Cangac;o) 

Atriz: Helena Ramos 

Ator: Jofre Soares 

Duracao: 100 min. 

Elenco secundtirio: Enoque Batista, Marcos Miranda, Sergio Hingst, Sonia Garcia, Matilde Mastrangi 

Ano de produ~ao: [197 4 

SINOPSE: Urn banda de cangaceiros esta ~ottado numa fazenda quando e atacado pela volante, gr~ a trai9BO de outre 
cangaceiro, Cornelio Sabia 0 capitao do banda e assassinado. Urn de seus mais leais companheiros, T oneco, consegue 
fugir levando as duas filhas do caprtao e as entrega ao orfanato do Padre Lara. Passam-se anos. 0 cangaceiro Cornelio 
Sabia aterroriza o sertao com seus crimes, enquanto T oneco procura descobrir quem traiu seu chefe e amigo, acabando 
por ingressar no banda de Sabia Este fica sabendo que as filhas do capitao esta.o intemadas no orfanato do Padre Lara e 
sao duas lindas moyas, ao mesmo tempo em que Toneco descobre o autor da trai~o ao seu chefe. Cornelio resolve 
atacar o orfanato e, nAG encontrando as moyas, mata o Padre Lara e uma freira. As mQ9aS decidem vingar as vftimas, e 
depois de intense treinamento, vao para o sertAo. Encontram T oneco ferido. Este, antes de morrer, revela que Cornelio 
Sabia fora o traidor de seu pai. E!as partem para a vinganc;:a. 
(Brasil Cinema 1974) 

rrtulo: DESEJO PROIBIDO 

Direcao: Tony VIeira 

Roteiro: Mauri de Oliveira Queiroz (Toni Vieira) 

Fotografia: Wellington Trindade de Olrveira 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: 

Produtora: Brasecran 

Distribuidora: 

Genero: Po!icial 

Atriz: Claudete Jaubert 

At or: Tony Vieira 

Elenco secundflrio: Francisco de Assis, Heitor Gaiotti, Renato Master 

Ano de produ~o: [.;;19:;.;7...;4_-' 

Dura~o: 93 min. 

SINOPSE: Solange, jovem bonita e ambiciosa, conhece um milionario e fica sabendo que e1e guarda no cafre 100 mil d61ares. 
Contando a Edu, seu amante, este decide roubar o dinheiro e convoca mais quatro companheiros. 0 assalto tern exito e 
Edu tenta negociar os d61ares com urn receptador. Ao vottar para casa a fim de apanhar o dinheiro, encontra Solange 
desmaiada, currada pelos quatro amigos. Os d61ares desapareceram. Edu sai no encalc;:o dos ccmpanheiros e os liquida 
urn a urn. A policia desccbre que o magnata era urn falsfficador de d6lares e o prende. A prisao e tambem o destine de 
Solange e Edu. 
(Brasil Cinema 1974) 
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Titulo: E NINGUEM FICOU DE PE 

Difel;ao: Jose Vedovato 

Roteiro: Domingues Minicucci, Jose Vedovato 

Fotografia: E. Fantim 

Montagem: Black Cavalcanti 

Trilha sonora: Black Cavalcanti, WaldirTeixeira 

Produtora: N. T. M. Prod e Distr. 

Distribuidora: 

Genero: Faroeste cOrnice 

Atriz: Alci Lara 

Ator: Lafayette Queirolo 

Elenco secundirio: Renata Roloff, Miguel Santos 

Ano de produ~ao: 1..!1.::97:..:4:....--' 

Curacao: 80 min. 

SINOPSE: Dais rapazes, Flic e Floc, herdam a ag~cia funeraria de uma cidadezinha onde dois bandos de malfeitores colocam a 
popu~o em panico: o bando liderado por Orelha de Lata e outre chefiado peios irmaos Tro~. Estes, certo dia, 
matam urn vendedor de galinhas, ignorando que fosse innao de Orelha de Lata. Flic e Floc procuram Orelha de Lata para 
cobrar o enterro do innao e ele resolve deixar pagos mais cinco enterros para os irm~ Tropeyos. Os dais bandos se 
chocann e s6 Orelha de Lata consegue escapar. Mas nao sobrevive per mutto tempo: e eiiminado pelo delegado da cidade. 
(Brasil Cinema 1974) 

Trtulo: EXORCISMO NEGRO 

Direciio: Jose Mojica Marins 

Roteiro: Adriano Stuart, Jose Mojica Marins 

Fotogralia: Santonio Meliande 

Montagem: Carlos Coimbra 

Trilha sonora: 

Produtora: Anlbal Massaini Neto I Cinedistri 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Terror 

Atriz: Georgia Gornide 

Ator: Jose Mojica Marins 

Anode produ~ao: 11974 

Oura~o: 100 min. 

Elenco secundflrio: Jofre Soares, Walter stuart, Adriano Stuart, Alcione Mazzeo, Ariana Arantes, Marcelo Picchi 

SINOPSE: Jose Mojica Martins, o diretor de cinema, vai passar uns dias na casa de campo de seu velho amigo Alvaro para iniciar o 
roteiro do pr6ximo filme. Ap6s a chegada, a familia de Alvaro passa a se comportar de maneira estranha e violenta, como 
que passu ida par espirttos malignos. Quando T oti, o caozinho de estirnac;ao da cayula Bertinha, aparece estrangulado, 
LUcia, esposa de Alvaro, procira Malvina, uma especie de bruxa, com quem f!Zefa um pacta anos atras e que julga 
responsavel pelos acontecimentos. Malvina lhe assegura que o pacta fora rompido e que nada podera salvar as pessoas de 
seu destine. Certa noite, Mojica e agredido por Vilma, a filha mais velha de Alvaro, e e inexplicavelmente conduzido a uma 
camara de tortura, onde toda a familia de Alvaro participa de missa negra, cujo oficiante e ze do Caixao, personagem 
criado par Mojica para seus filmes. Trava.-se urn duelo entre criador e criatura. 0 resuttado sera a salvac;ao ou a perdi~o 
de toda a familia. 
(Brasil Cinema 1974) 
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rrtulo: EXORCISTA DE MULHERES, 0 

Dir~o: Tony Vieira 

Roteiro: Mauri de Quetroz, Ody Fraga 

Fotografia: Wellington Trindade 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: Mauri de Oliveira 

Produtora: MQ Prod. e Distr. 

Distribuidora: 

Genera: Poilcial 

Atriz: Claudete Jaubert 

Ator: Tony Vieira 

Dura~;ao: 90 min. 

Elenco secundArio: Heitor Gaiotti, Jofre Soares, Bden Ribeiro, Oswaldo Mesquita 

Ano de produ~ao: (197 4 

SINOPSE: Urn criminoso sai da pris~ e por vingan~ mata a esposa de Beta, urn detetive particular. Este passa a odiar todos os 
marginais, no que e censurado pelo Delegado seu amigo, que o convida inclusive a entrar para os quadros da poJicia. Beta 
recusa e, ao mesmo tempo, recebe o chamado de urn milion3rio para inwstigar o rapto de sua amante. Aceita a empreitada 
e segue a pista dos raptores, chegando a urn banda de aventureiros chefiado por urn homem conhecido como "exorcistan. 
Sara, um bela policial, ajuda Beto. Depois de muttas lutas e tiroteios o bando e dizimado. 0 misteno do rapto se desfaz 
quando Beto descobre que fora planejado pela propria amante do milionflrio. 
(Brasil Cinema 1974) 

Titulo : GATA DEVASSA, A 

Dir~ao: Raffaelle Rossi 

Roteiro: Raffaele Rossi 

Fotografia: Pio Zamuner 

Montagem: Raffaelle Rossi 

Trilha sonora: Dirceu Sanches 

Produtora: E. C. Distr. e Import. Cinematograf 

Distribuidora: 

Genero: Policial 

Atriz: Suely Fernandes 

Ator: Peny Salles 

Elenco secundcirio: Silvana Lopes, Kusuaki Hemi, Cavagno!i Neto 

Anode produ!;ljo: 1.:..19:;.;7...;4 _ _, 

Dura!;ljo: 87 MIN. 

SINOPSE: Angelo e enviado ao Brasil para tornar parte num grande roubo planejado per uma entidade internacional radicada em Sao 
Paulo. Essa organ~ e chefJada por uma mulher conhecida como Condessa, cujo brace direito e Paula, que usa todo a 
seu charme e sua sensualidade para executar ordens da chefe. Ao chegar, Angelo deixa--se atrair por Paula e pela 
Condessa simultaneamente, mantendo intimas rela¢es com as duas. Esse relacionamento prO\IOCa uma sene de 
situac;:Oes inesperadas, pondo inclusive em risco a missao de Angelo. 
(Brasil Cinema 1974) 
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Titulo: GENTE QUE TRANSA 

Dir~io: Silvio de Abreu 

Roteiro: Silvio de Abreu 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Lucio Braun 

Trilha sonora: Dick Danella 

Produtora: Phoenix Filmes do Brasil 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: Marcia Maria 

Ator: Adriano Reis 

Durat;io: 100 min. 

Elenco secundario: Cartes Eduardo Dolabella, Jose Lewgoy, Elke Maravilha 

Ano de produ~ao: 1.:.19::.:7.::4_.J 

SINOPSE: Carlos Eduardo, urn "bern vivanr, herda do seu pai "0 Jamal do Povo" e para aumentar a tiragem adere a imprensa 
marron. Bern divers as sao as diretrizes que o jovem Luiz Guilherme imprime ao seu u Jamal do Momenta", urn matutino de 
linha conservadora. Os jornais disputam a concessao de urn canal de TV e o mais cotado e o H Jomal do Momenta~. Carlos 
Eduardo lan~ mao de toclos os recursos para conseguir a concessao. 0 primeiro e afastar Luiz Guilherme. T oma-se seu 
amigo e em pouco o desvia do trabalho para as festas e mulheres. Certo dia, Carlos Eduardo promove em sua casa uma 
becanal e faz fotografar Luiz Guilhenne em situa9(ies comprometedoras, divulgando-as no dia seguinte pelo "0 Jomal do 
Povo". 0 escandalo prejudica Luiz Guilhenne, que perde a concessao do canal. Luiz Guilherme, embora sozinho e sem 
amigos, nao se deixa abater. 
(Brasil Cinema 1974) 

Trtulo: LEITO DA MULHER AMADA, 0 

Dir~o: Egydio Eccio 

Roteiro: Egydio Eccio 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Egydio Eccio 

Trilha sonora: 

Produtora: Brasecran 

Distribuidora: 

Genero: Comedia Durac;ao: 96 min. 

Atriz: Nadir Fernandes, Nidia de Paula 

Ator: Mario Benvenutti, Francisco Curcio 

Elenco secundario: Ivan Lima, Roberto Bolant, Sadi Cabral, Ary Fernandes 

Anode produ~o: 11974 .I 

SINOPSE: 0 Dr. Gregor Anastasi, criminalista conheckio como a Raposa do Foro, e Artemidoro, entregador de Ieite a domicilio, 
surpreendem suas esposas nos leitos de seus melhores amigos. 0 Dr. Gregor aceita a nova situac;:ao, convidando o 
amante da mulher para urn fm de semana na sua casa de campo. Ali os tres passam a viver em comum ate que a Raposa 
do Foro coloca sua esposa e o inftel amigo num balao de ar quente, o "Hobbie", que ele mesrno construira, enviando--os 
para a estratosfera. Por sua vez, o leiteiro, ferido em seu amor pr6prio e em sua honra de ita!iano vinga-se da esposa 
expondo--a em praya pUblica a uma agressao coletiva. 

(Brasil Cinema 1974) 
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Trtulo: MULHERES SEMPRE QUEREM MAIS, AS 

Oir~o: Roberto Mauro 

Roteiro: Luiz Castillini 

Fotografia: Eliseu Fernandes 

Montagem: Walter Vanl 

Trilha sonora: Solon Curvello 

Produtora: Servicine/ Manaus Filmes 

Distribuidora: 

Genera: Comedia 

Atriz: Maria Isabel de Lisandra 

Ator: Sadi Cabral 

Elenco secundario: RuthnSa de Moraes, Arthur Miranda, oasis Minntti 

Dura~: 85 min. 

Ano de produ~ao: [.:.19::,:7,..:4_-' 

SINOPSE: Ricardo e urn jovem alto, bonito e simpatico, que durante anos, fora o terror das mocinhas, inopinadamente, sem razoes 
definidas, passou a sofrer de fcbia ao ruido, necessitando de absolute si~cio para realizar-se sexualmente. As mulheres 
da cidade, principalmente as que o haviam conhecido intimamente, resolvem unir-se para liberta..lo do trauma, mas tudo em 
vAo, pols sempre algum ruido vern perturbar seus esforyos_ A situa~o se agrava quando a pai de Ricardo se candidata a 
um cargo politico e seus correligionartos obrigam--no a desistir, ategando perigo de impopularidade por causa da impotencia 
do filho. A namorada do rapaz resolve intervir, utilizando todas as annas possiveis para recuperar Ricardo. 
(Brasil Cinema 1974) 

Titulo: NO IVA DA NOITE, A 

Di~ao: Lentta Perroy 

Roteiro: Lentta Perroy, Syhiio Renoldi, Oswaldo d 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: SyMo Renoldi 

Trilha sonora: Luiz Roberto (conjunto Mandala) 

Produtora: Mort Filmes 

Oistribuidora: 

GE!nero: Aventura 

Atriz: Rossana Ghessa 

Ator: Francisco DiFranco 

Our~o: 80 min. 

Elenco secundario: Flavia Partho, Gilberta Savio, Jofre Soares, Sandra Polonio, Alberto Rusche! 

Anode produ~ao: l..c19:..;7-'4--' 

SINOPSE: Danilo, urn presidiario, consegue o indulto e e posto em liberdade recebendo das mi!os do delegado como presente as 
suas pr6prias algemas. Recorda-se que fora condenado par crime de morte durante urn tiroteio em defesa de sua mina de 
diamantes contra os capangas do Juiz Olavo. Cheio de 6dio e ressentimento, Danilo resolve voltar a fazenda a fim de rever 
sua amada LUcia. Mas Olavo faz os preparatives para o casamento de sua filha com o capataz Juca. Danilo rapta a noiva 
na hera da cerimOnia e com a confusao criada fogem de barco pelo rio. Juca e os demais capangas do Juiz vao atras deles 
e a perseguic;ao e violenta. Durante a fuga, Danilo e ferido, mas mesmo assim consegue esconder LUcia numa cavema, 
voltando depois para enfrentar as capangas do Juiz. Carre entao para LUcia, que o aguarda. 
(Brasil Cinema 1974) 
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Titulo: NUPCIAS VERMELHAS 

Dir~ao: J. Marreco 

Roteiro: J. Marreco 

Fotografia: J. Marreco 

Montagem: Jose Marreco 

Trilha sonora: Dick Canello 

Produtora: Prodisnort Filmes 

Distribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: Rossana Brunner 

Ator: Geraldo Del Rey 

Elenco secundArio: Sergio Hingst, Rejane Schuman 

Anode produ~o: 11974 

Oura~o: 103 min. 

SINOPSE: Carlos, piloto civil, casa-se cern Maria. antiga namorada. As vesperas do casamento, fora infonnado pelo Dr. Afonso, 
medico da familia de Maria, de que a m093 nunca poderia ser mae par sofrer de uma cardiopatia cong&nita. 0 rapaz 
resolve submeter-se a uma vasectomia para livrar Maria de futures riscos. Alguns meses depois de casOOos, Maria revela 
a Carlos que vai T er urn fi!ho e ele se sente traido. Abandons-a, indo para o literal, onde conhece Sandra, com quem se 
envotve romanticamente. Mas a paixao de Carlos continua. Ap6s alguns meses, ele decide vdtar para casa, encontrando 
Maria prestes a dar a luz. No hospitaL o Dr. Afonso assegura a sua patemidade, pois a operay:io a que se submetera fora 
urn fracasso. Desesperado, Carlos corre para a sala de operayOes, ao saber que Maria esta a beira da morte. 
(Brasil Cinema 1974) 

rrtulo: PENSIONATO DE MULHERES 

Dir~ao: Cle!)' Cunha 

Roteiro: Cle!)' Cunha, Ody Fraga 

Fotografia: Gyula Kolozsvari, Jovita Pereira Dias 

Montagem: Gyula Kolozsvari 

Trilha sonora: Jose Milton Rodrigues 

Produtora: Profilbras 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Drama 

Atriz: Silvana lopes, Magrit Sibert, Usa Vieir 

Ator: Bentinho 

Dura~: 90 min. 

Elenco secunda rio: Ruthinea de Moraes, Liana Duval, Thais Rondon, Helena Ramos 

Ano de produ~o: [-'-19::..:7...:4--' 

SINOPSE: Geny, garota do interior, vai para sao Paulo em busca de novas oportunidades, realizando urn vefho sonho. Ao chegar 
procura Dona lsmania, amiga de infancia de sua mae e proprietaria de um pensionato de mo:;as, onde se hospeda. Ali 
trava conhecimento com as pensionistas, todas em busca do sucesso. A morte de uma dessas mogas, provocada por urn 
aborto com hemorragia, desperta em Geny a sensac;ao de que esta vivendo num mundo completamente estranho ao seu. 
Ela decide vottar para a sua cidade e viver uma vida simples. 
(Brasil Cinema 1974) 
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Titulo : PODEROSO MACHAO, 0 

Diret;o1o: Roberto Mauro 

Roteiro: Claudio Cunha 

Fotografia: Henrique Borges 

Montagem: lnacio Araujo 

Trilha sonora: 

Produtora: Plexus Prod. e Distr. 

Distribuidora: 

Genera: Comedia 

Atriz: Laura Jane, Selma Egrei 

Ator: Ewerton de Castro, Claudio Cunha 

Dura~: 83 min. 

Elenco secunditrio: Lidia Costa, castro Gonzaga, Vic Militelo, Kleber Afonso 

Anode produ~o: 1.::19o:7,::4_...J 

SINOPSE: Horacia tern urn modesto neg6cio no interior de Sao Paulo e seu s6cio PlatAo, pilantra e metido a fil6sofo, tudo faz para 
aumentar os lucros da firma a fim de poder gasta-los na casa da Turca, urn bordel. Neste ambiente onde Platao e tao bern 
quisto Horacia nao tern vez, pois, apaixonado pela noiva Silvinha. costume fracassar com as outras mulheres. Certo dia, 
Horacia, ganha Cr$ 20 milhOes na Loteria e o cheque da noticia o transforma por complete. De apaixonado inibido para a 
milionario mulherengo, capaz de conquistar todas as mulheres. Sua reputayao desce na pequena cidade de Campina do 
Pastoreio e acontecimentos curiosos v;k) se desenroJar diante da popul~ escandaJizada. 
(Brasil Cinema 1974) 

Titulo: SECRET ARIAS... QUE FAZEM DE TUDO, AS 

Oir~ao: Alberto Pieralisi 

Roteiro: Marcos Rey 

Fotografia: Jose Rosa 

Montagem: lsmar Porto 

Trilha sonora: Laerte Silva 

Produtora: Phoenix Filmes 

Distribuidora: 

Genero: Comedia Dura~o: 90 min. 

Atriz: Lola Brah, Marta Moyano 

Ator: Jose Lewgoy, Sadi Gabral 

Elenco secundilrio: Henrique Cesar, Mario Benvenutti, Kate Hansen, Jorge DOria, Rossana Ghessa 

SINOPSE: Filme em tres epis6dios. 

Anode produ~o: 11974 

1°-0 pat~ de Wanda sofre de mal tido como incuravel. A secretaria resolve dedicar-se a sua cura, conseguindo reabilit&
lo. 
2o - Urn timido empregador nao tern sorte com as mulheres por faltar-the garra para conquista-las. Urn amigo, apiedado de 
suas frustrac;Oes, aconselha-o a tentar a conquista de sua secretaria, como o melhor remedio para eliminar o mal. 
3° - Urn empregador extremamente moralista, ao selecionar uma nova secretaria, escolhe sem saber uma ex-prostituta, 
que tenta conquista-lo. Ela nao s6 alca~a o seu objetivo como vai alem, conseguindo reformar a sua moral burguesa. 
(Brasil Cinema1974 
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Titulo: SEDUC::AO 

Dir~ao: Fauzi Mansur 

Roteiro: Fauzi Mansur, Marcos Rey 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Fauzi Mansur 

Trilha sonora: Marcos Miranda, Chico Martins 

Produtora: Brasecran 

Distribuidora: 

Genera: Comedia 

Atriz: Sandra Brea 

Ator: Ney Latorraca 

Dura~: 106 min. 

Elenco secundilrio: Fregolente, David Cardoso, Dionisio Azevedo, Jussara Freire 

Anode produ~o: 1.:.:19:,.:7.,:4_..J 

SINOPSE: 0 viUvo siciliano Fausto Belacosa chega ao Brasil com sua filha Lmica, a bela Flametta. Progride rapidamente mas, para 
completar sua felicidade, falta urn sucessor para dirigir a familia. Flametta, casada duas vezes, nao tivera prole e seus dois 
maridos morreram .. providencialmenteft de acidente. Ja se prepara urn terceiro casamento para Flametta, quando urn exame 
de sangue revela que ela e portadora do fato "K" (rartssimo) no sangue e somente concebera de alguem que tenha o 
mesmo fator, para desespero de Tomasino, Jouco apaixonado seu. Procura--se com extrema urge:ncia urn marido, ate que 
surge a noticia que fora encontrado urn homem com as caracteristicas sangUineas desejadas. Diante da imagem miseravel 
do noivo, a viUva desmaia. Mas urn jovem relojoeiro, Omar, habilmente convence o velho da coincid6ncia sangainea. 0 
casamento e realizado, o tempo passa eo herdeiro n<1o vern. Belacosa descobre que fora ludibriado, e seu bando, sob o 
comando do matador Tony Busch ella, inicia implacavel persegui~ a Omar. 
(Brasil Cinema 1974) 

rrtulo: SIGNO DE ESCORPIAO, 0 

Dir~ao: Cartes Coimbra 

Roteiro: Cartes Coimbra, Ody Fraga, Sergio Coimbr 

Fotografia: Andtonio Meliande 

Montagem: Carlos Coimbra 

Trilha sonora: Chico Moraes, Wilson Miranda 

Produtora: C. B. C. Prods. Cinematografs 

Distribuidora: 

Genero: Policial 

Atriz: Maria Delta Costa, Kate Lira 

Ator: Rodolfo Mayer, Sebastiaio Campos 

Elenco secundilrio: Wanda Kosmo, Sandre Polonio, Paulo Hesse 

Ano de produ~o: [,:.:19:,.:7.:.4_..J 

Duracao: 93 min. 

SINOPSE: 0 professor Alex, famoso astr61ogo, promove o lanc;amento de seu livre sobre a ci&ncia astral, inaugurando tambem, urn 
computador criado para a !eitura cientlfica de hor6scopos. Para isso reline em sua luxuosa ilha urn grupo de pessoas 
pertencentes a signos diferentes, o que lhe possibilita a fonn~ de urn complete signo zodiacaL Durante a festa, urn das 
convidadas e morta misteriosanente. Os demais constatam, assustados, que alguem destruiu o radio de comuni~ eo 
motor do Unico iate ancorado na ilha Estao como que aprisionados e totalmente isolados. Em crescente desespero, va.o 
testemunhando as mcrtes de urn par urn sempre anunciadas previamente pelo computador. A desconfianya de urn em 
rei~ ao outre e inevitavel. E o desespero atinge o climax quando o professor Alex, o principal suspeito, aparece morto. 
Os t~ sobreviventes se entreolham atonitos. E quando um desfecho esclarece todo o misterio. 
(Brasil Cinema 1974) 
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rrtulo: SUPER MANSO, 0 

Oir~ao: Ary Fernandes 

Roteiro: Marcos Rey, Ary Fernandes 

fotografia: Reinaldo Paes de Barros 

Montagem: Gilberte Wagner 

Trilha sonora: Solon Curvelo 

Produtora: Brasecran 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: Marlene Franc;a, Jussara Freire 

Ator: Mario Benvenutti, Francisco DiFranco 

Anode produ.,ao: 1-'-19:..;7..:.4 _ _. 

Duracao: 104 min. 

Elenco secunctario: Irene Ravache, Etti Fraser, Liza Vieira, Nidia de Paula, Roberto Bolant, Fausto Rocha 

SINOPSE: Fabio e Sergio resolvem passar as f6rias numa cidade litoranea. As conquistas amorosas sao seu principal objetivo. Fabio, 
mais audacioso, logo de inicio leva uma garota para a pensao de Tia Virginia, mas se da mal, sendo expulso. Sergio e 
Fabio procuram entao um hotel e, para facilitar suas aventuras subomam o zelador de urn prectio vizinho. Silio porem, 
surpreendidos pelo dono do apartamento e Sergio se ,.; obrigado a fugir pela janela do 12° andar com Leny, passando 
apavorado de urn apartamento para outre. Fabio tambern nao da sorte e todas as vezes que arranja uma garota se mete em 
complicayOes. Outros personagens sao apresentados, entre os quais Amaro, urn quarenta.o que e pego em flagrante 
adutterio pela esposa. 
(Brasil Cinema 1974) 

rrtulo: TROTE DOS SADICOS, 0 

Dir~ilo: Aldyr Mendes de Souza 

Roteiro: Aldyr Mendes de Souza 

Fotografia: Cludio Portioli 

Montagem: Lucio Braun 

Trilha sonora: Fernando Tancredi 

Produtora: Servicine 

Distribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: Nidia de Paula 

Ator: Cartos Coelho 

Elenco secund8rio: Andre Luiz, Vera Maria, Bentinho, Silvana Lopes 

Anode produ.,ao: [1974 

Dura~: 90 min. 

SINOPSE: Ricardo e Patricia se encontram durante os vestibulares de medicina. Aprovados, sao logo abordados por Mario Marcie e 
LUcia, veteranos e sadicos, que comandam os trotes. Ricardo tern seus cabelos raspados e Patricia tern cort.adas suas 
lindas unhas. Quando o diret6rio academico, desejando acabar com a violencia dos trotes, faz urn plebiscite entre os 
estudantes, Mario e sua tunna interrompem a vot~ queimando a urna. E assim continuam os trctes. Com a provoca~ 
dos veteranos, o romance entre Ricardo e Patricia arrefece, pois o rapaz cai numa annadilha, acusado deTer profanado 
um cadaver. E expulso da faculdade. A violencia recrudesce e os pr6prios estudantes, assustados, com~ a tomar 
represalias contra Mario. Finalmente o Diretor toma conhecimento das violencias. Ricardo e reintegrado na Universidade e 
volta para Patricia, enquanto os sadicos sao suspensos ou expulsos. 
(Brasil Cinema 1974) 
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Titulo: ULTIMA BALA, A 
Ano de produ~ao: 1.:19::.:7...:4 _ _. 

Dire~ao: Luigi Picchi 

Roteiro: VascoBogi 

Fotografia: Giuseppe Romeo 

Montagem: lnacio Araujo 

Trilha sonora: Carlos Reichenbach 

Produtora: L. P. Prods. Cinematografs. 

Oistribuidora: 

Genero: Faroeste Curacao: 86 min. 

Atriz: Pepita Rodrigues 

At or: Francisco Di Franco 

Elenco secundcirio: Sytvio Francisco, Maria Viana, Cavagnoli Neto 

SINOPSE: Ap6s 20 anos de aus~cia, Lucas Garcia retoma a Santa Cruz, sua cidade natal. Vern inCOgnito, como urn mero 
comprador de gada, interessado nos rebanhos da familia Andrada. Mas seu objetivo e outre, instala-se na hospedaria da 
cidade para passar a noite e rememora entao os trBgicos acontecimentos que detenninaram seu afastamento do local. 
Lucas era casado com Angela, filha do coronel Machado, mas naquela ocasiao existia uma rivalidac:le mortal entre a familia 
Machado e a sua. As familias, cheias de 6dio e intolerancia, engalfinharam-se numa luta. Os parentes de Lucas foram 
extenninados, sobrevivendo apenas ele e seu innao. Agora Lucas esta de novo na cidade e tern ansia de cumprir seus 
implacBveis designios. 
(Brasil Cinema 1974) 

THulo: AINDA AGARRO ESSE MACHAO 

Oir~io: Edward Freund 

Roteiro: Marcos Rey, E. Freund, Jose Ada~o Cardo 

Fotografia: Antonio Joaquim Moreira 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: 

Produtora: Brasecran 

Oistribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: Maria do Rocio 

Ator: Aurelio T omassini 

Oura~o: 95 min. 

Elenco secundario: lvete Bonta, Zanita von Holleben, Garlos Reichenbach, Denoy de Oliveira 

Ano de produ~o: 1.:.19:.:7_::5 _ _, 

SINOPSE: SiMnha, moclelo fotograf!Co, 18 anos, conhece Eduardo, urn rapaz simpatico mas acanhado e introvertido, e ambos se 
apaixonam. SiMnha usa tc:das as suas armas para veneer a inibi~ de Eduardo e acaba por levB-Io para a cama. Mas 
Sandra, companheira de trabalho de SiMnha no estudio fotogratico, que apesar de seus 30 anos tambem parece uma 
menina-moya, tenta roubar Eduardo de Silvinha. Sexualmente insatisfeita com o amante, Sandra recorre a toclo tipo de 
artimanhas para atrair Eduardo, cc:m o qual, afinal, nao consegue nada. Eduardo e Silvinha sentem-se, ambos, realizados 
sexualmente e acabam mesmo urn nos bra9os do outre, apesar do cerco de Sandra ao m09o. 
(Brasil Cinema 1975) 



Titulo: AMANTES- AMANHA SE HOUVER SOL 

Dir~: Ody Fraga 

Roleiro: Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: Ody Fraga 

Produtora: Rubens Camatgo Regini I Regino Filmes 

Oistribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: Rossana Ghessa 

Ator: Herval Rossano 

Elenco secundcirio: Stan Cooper, Roberto Bolant, Uza. Vieira, Liana Duval 

Dura~o: 93 min. 

Ano de produ~ao: 11975 

SINOPSE: Sabrina sabe por seu medico particular e amigo que s6 tern trl!s meses de vida e loge para Sao Lauren~. a fim de se 
atastar de tudo. 0 marido Pedro eo arnante Carlos procurarn-na desesperadamente e s6 por sugestao de Olga, arniga 
intima de Sabrina, acabam indo a SOO Lourenyo e a encontram. Sabrina, em seus passeios solitc'lrios, encontrara Sergio, 
fugaz aventura do passado de quem se esquecera completamente. Mas Sergio nunca a esquecera Diante de Pedro e 
Carlos - e vivendo seus tJitlmos dias -, ela tern de se decidir entre o marido eo amante. Descobre, porem, que seu 
verdadeiro amor nao e nenhum dos dois, mas 5ergio, o homem que surgira do passado, de repente. 
(Brasil Cinema 1975) 

Titulo: AUDACIOSAS, AS 

Dir~ao: Mozaei Silveira 

Roteiro: Mozael Silveira 

Fotografia: Wellington Trindade 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: 

Produtora: Brasecran 

Distribuidora: 

Genera: Aventura 

Atriz: Larnery Faria 

Ator: Pascoal Guida 

Du~o: 90 min. 

Elenco secundario: Mozaet Sitveira, Winston Churchill, Wanda Mattos, Aldine Muller 

Anode produ~o: I.:.:19::,:7,:::5_J 

SINOPSE: Gustavo, picareta da vida notuma, reoebe telegrarna de urn amigo ri""''I pedindo-lhe que le\le umas "lebres" para uma 
festinha particular em sua fazenda Seleciona cinco lindas mulheres em condi~ de resolver o problema de seu amigo, 
marcando-se o embarque ap6s discussao sobre o cache de cada moc;a. Mas o aviao que transporta o grupo cai e eles, 
que planejavam urn alegre fm de semana, tenninam vitimas da selva. Cansados, famintos, apavorados, lutarn pela 

sobrevivfficia. E al comec;:am os conflitos. 
(Brasil Cinema 1975). 



Titulo: BONECAS DIABOLICAS 

Dir~o: Flavio Nogueira 

Roteiro: Flavia Nogueira 

Fotografia: Henrique Borges 

Montagem: Vatter Pedro da Silva 

Trilha sonora: Dirceu Kleber Sanches 

Produtora: Flavio Nogueira Filmes 

Distribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: Sonia Garcia 

Ator: Flavio Nogueira 

Elenco secundiirio: Marta do Recio, Walter Prado, Artete Moreira 

Anode produ~ao: (1975 

Dura~o: 90 min. 

SINOPSE: 0 professor Sidrome convida quatro amigos desiludidos com suas esposas a conhecerem uma boneca meiga que tala, 
anda e ri. Maravilhados, cada urn dos amigos encomenda uma boneca para si. Numa testa com as bonecas e as 
esposas, arma-.se terrivel confusao: as mulheres de verdade, repudiadas, na.o t~ condiy5es de lutar contra as bonecas de 
ago e Plastico. 
(Brasil Cinema 1975). 

r.tuto: CADA UM DA 0 QUE TEM 

Dir"!;io: 1. Adriano Stuart 2. Silvio de Abreu 3. John Herbert 

Roteiro: Mares Rey, Sergio Jockyman, A. Stuart 

Fotogralia: 0. de Oliveira, A. Meliande, C. Portioli 

Montagem: Lucio Braun 

Trilha sonora: 

Produtora: Cinedistri/Anfbal Massaini 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: Alclone Mazzeo, Eva Wilma 

Ator: John Herbert, Ewerton de castro 

Anode produ~o: j1975 

Durac;iio: 85 min. 

Elenco secundilrio: Nidia de Paula, Celia Coutinho, Wanda Kosmo, Matilde Mastrangi, Luis Carlos Miele 

SINOPSE: 1. Marieta tern 48 horas para desocupar o quarto de cortic;o em que vive com outras familias. T odos aos quais recorre em 
busca de auxilio tentam se aproveitar dela. Ela se safa seduzindo o senhorio. 
2. Otavio, ap6s seis rneses de trabalho na selva amazOnica, busca os prazeres da cidade, mas primeiro encontra um 
travesti, depois esbarra com as barreiras burocraticas. Volta correndo para a TransamazOnica. 
3. Agostinho passa o fim de semana na cidade, em casa dos donas da fazenda que seu pai administra. As moyas da casa 
e amigas resotvem testar a vocagao do rapaz, que se destina a um semin3rio. 
(Brasil Cinema 1975). 
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Titulo: CARNE, A 

Dir~ao: Jose Marreco 

Roteiro: Antonio Caiman, Antonio Bivar, Isabel CA 

Fotografia: Jose Marreco 

Montagem: Jose Marreco 

Trilha sonora: Julio Caroni, Vicente SaMa 

Produtora: Omega Filmes 

Oistribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: Selma Egrei 

Ator: Newton Prado 

Dura~o: 92 min. 

Elenco secundario: Geraldo Del Rey, Jonas Melo. Liza Vieira, Neusa Borges 

Anode producao: 11975 

SINOPSE: Com a morte do pai, Lenita, solit8ria, escreve ao COronel Barbosa pedindo--lhe que passe uma temporada em sua fazenda. 
0 coronel vai e algum tempo depois anuncia-lhe que seu filho Augusto esta para chegar. Augusto aparece ~ado e Lenita 
tern dele a imagem oposta da que o coronel costumava descrever. Ja no dia seguinte, s6brio, Augusto conquista a 
simpatia de Lenita. E casado, porem. e embora separado da mulher, nao pretende trai-la Lenita, sentindo fortes os desejos 
da came, nao se conforma ccm a situa~o. e uma noite vai ao quarto de Augusto eo seduz. Mas o romance e desfeito, e 
Lenita, gravida, deixa a fazenda, cornunicando numa carta que se casaria com outro para dar urn pai a seu filho. Augusto, 
descrente do amor de Lenita e do mundo. suicida-.se. 
(Brasil Cinema 1975). 

ldulo: CLUBE DAS INFIEIS, 0 

Di~o: Claudio Cunha 

Roteiro: Marcos Rey 

Fotografia: Pio Zamuner 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: Toni Tornado 

Produtora: Kinema Prod. e Distr. 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: Analy Alvarez 

Ator: Sebastiao Campos 

Anode producao: 1..;.19:;.;7,.:.5 _ _, 

Durat;So: 95 min. 

Elenco secundilrio: Liliane Cunha, Sila Salles, Toni T omado, Sergio Hingst, Helena Ramos, Claudio Cunha 

SINOPSE: Levada por sua amiga Mariana. Lucienne procura o Clube das lnfteis, mas naG consegue ser admitida, pois o estatuto 
exige que conste urn amante no curricula da candidata. Lucienne nao pretende ter urn amante: apenas convencer seu 
marido, Alberto, de que urn homem a corteja. lnventa, entao, urn amante ficticio, mas a situac;ao se complica quando a 
diretora do clube exige que seja divulgado o nome do amante. Numa testa especia1, o nome seria anunciado. Lucienne da 
a entender, entao, que seu amante eo marido de uma das diretoras, o que provoca uma sene de desentendimentos. Os 
maridos corneyam a dar em cima de Lucienne e as inf!t!is comec;am a perder a "classe". 
(Brasil Cinema 1975). 
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Titulo: DIA EM QUE 0 SANTO PECOU, 0 

Direyiio: Claudio Cunha 

Roteiro: Benedito Ruy Barbosa 

Fotografia: Clauio Portioli 

Montagem: lnE!cio Araujo 

Trilha sonora: Guilherme Maga!Mes Vaz 

Produtora: Cinacine Prcxts. Cinemtografs. 

Oistribuidora: Cinacine Prods. Cinematografs. 

Genero: Comedia dramatica 

Atriz: Selma Egrei 

Ator: Mauricio do Valle 

Elenco secundclrio: Canarinho, Dionisio Azevedo, Sadi Cabral, Flora Geny 

Anode produ~ao: 1.;.;19::.:7.::.5_..J 

Duracao: 95 min. 

SINOPSE: Joao Baleia, urn valent~o que vinha atemorizando a cidade, foi justi<;ado pela imagem do santo padroeiro local, que desceu 
do attar para agir. 0 fato consta dos anais forenses de Sao Sebastiao, literal norte do Estado de Sao Paulo, segundo os 
quais o "milagre~ foi punido peJa lei dos homens, a imagem acabou condenada e encarcerada. Mas a condena<;ao provocou 
uma revolta popular eo juiz comutou a pena, transformando-a em prisao domiciliar. No dia da festa do padroeiro, porem, 
urn alvara especial permitiu que a imagem saisse no andor principal da procissao, devidamente escoltada per quatro 
soldados annados. 0 ritual continua ate hoje, mais de urn seculo depois, embora o santo jB tenha cumprido sua upena". 
(Brasil Cinema 1975) 

rrtulo: EFIGENIA DA... TUDO QUE TEM 

Dir~o: Olivier Perroy 

Roteiro: OIMer Perroy, C.A de NObrega, Rodolfo 

Fotografia: Nee Dias da Silva 

Montagem: Sylvie Renoldi 

Trilha sonora: Maestro Pirahy, Gyro Pereira 

Produtora: Olho Foto e Cinematografia 

Distribuidora: 

Genero: Cornedia 

Atriz: Etty Frazer 

Ator: Ricardo Petraglia 

Elenco secundArio: Laerte Morrone, Cynira Arruda, Nadia Lippi 

Ano de produ~o: 1.:.19::.:7.:::5 _ _, 

Curacao: 98 min. 

SINOPSE: Divonzir Delarte, cantor de sucesso da jovem guarda, herdar8 uma fortuna de uma velha apaixonada por ete desde que se 
case, tenha uma filha e d~ a ela o nane da falecida velha: Eftg~nia. 0 cantor propOes casamento a Laurinha, enfenneira da 
morta, assim que acaba a leitura do testamento, pois precisa partir em toumee. Encarrega seu amigo ze Pileque de realizar 
o casamento por procur~o. Mas na viagem encontra Dulce, uma ex-namorada, e resolve casar com ela, tomando-se 
bigamo, corn as duas no mesmo hotel, ap6s a chegada de Laurinha. Ambas flcam gravidas e de ambas DiVonzir tern fllhos 
homens. Cornet;;a entao a luta para trocar urn dos meninos, o que ete tenta com urn pai de otto filhas que acabara deter 
mais uma. E a busca dos milh6es. 
(Brasil Cinema 1975) 
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rrtulo: FILHA DO PADRE, A 

Oir~io: Tony Vieira 

Roteiro: Raja de Aragao e Tony Vieira 

Fotografia: Wellington Trtndade 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: Rodolfo Vila 

Produtora: M. Q. PrOO. e Distr. 

Distribuidora: 

Getlero: Faroeste 

Atriz: Claudete Jaubert 

Ator: Tony Vteira 

Durac:to: 103 min. 

Elenco secundilrio: Hefter Gaiotti, Francisco A. Soares, Tereza Sodre, Wanda Kosmo 

Ano de produ~ao: 11975 

SINOPSE: Urn banda de matfeitores chega a uma cidade primrtiva para saquea-Ja. Sob o comando de Montserrat fazem do padre, que 
mandara chamar a policia, a sua maier vitirna. Apache, urn ca{:ador de p~ios, chega a cidade carregando uma cruz e e 
confundido com urn feiticeiro. Melinda, filha adotiva do padre, procura-o para tentar salvar o sacerdcte e Apache estabelece 
urn plario para capturar Montserrat Acaba preso, junto com Melinda Nissa chegam a cidade Coiote e Mundinho, querendo 
matar Apache, mas afinal todos se voltam contra as matfeitores, e Apache, libertado por eles, mata Montserrat. Mundinho 
fica com a filha do delegado, Apache vai embora prometendo a Melinda retomar urn dia. A calma voka a cidade: e a vit6rta 
do bern sabre o mal. 
(Brasil Cinema 1975) 

rrtulo: FRACASSO DE UM HOMEM NAS DUAS NOITES DEN 
Dir~ao: George Michel Serkeis 

Roteiro: George Michel Serkeis 

Fotografia: Edward Freund, Gugliemo Lombardi 

Montagem: Manuel Viudes 

Trilha sonora: Alfredo Scarlati Junior 

Produtora: NTM Prcd. e Distr. 

Distribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: Teresa Sodre 

Ator: George Michel Serkeis 

Elenco secundario: Jose Mojica Marins, Cidinha, Sata 

Duracao: 90 min. 

Anode produ~o: 1-"19:..;.7.;:.5 _ _, 

SINOPSE: 6rrao de pai desde mnino, Armando odeia as mulheres porque surpreendeu por4 varias \eZes sua peraticando atos 
libidinoOsos com outros homens, saida que a mulher encontrara para sustentar o filho. T enta fugir des sa obsessao e se 
casa, mas na realidade busca na mulher a esposa e a mae ao mesmo tempo. A mulher o deseja ardentemente, mas ele 
nao consegue realizar-se sexualmente com ela. pois toda vez que a toea, em seu subsonsciente esta tocando a pr6pria 
mae, possuida e explorda pelos homens. Os problemas que Armando pretendia solucionar, atraves do casamento, desse 
modo apenas se complicam, ate leW-Io a loucura, Unica saida para as suas obsessOes insuperiweis. 
(brasil Cinema 1975) 
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Titulo: ILHA DO DESEJO, A 

Direc;io: Jean Garret 

Roteiro: Jean Garret 

Fotografia: Wellington Trindade 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: Renaldo Lark 

Produtora: Oacar Prods. Cinematografs. 

Distribuidora: 

Genero: Policial 

Atriz: Marcia Real 

Ator: David Cardoso 

Dura~o: 95 min. 

Elenco secundario: Fatima Antunes, Zaira Bueno, Sonia Garcia, Helena Ramos 

Anode produ~ao: !.::19:;7.,:5_--' 

SINOPSE: Gilberta e um boa-vida paulista que tern como passatempo preferido levar garotas recrutadas numa boate para uma ilha urn 
tanto afastada do litoral, atraves de urn tratico estabelecido com a francesa Madame Geni, dona de uma mansao na ilha. 
Na cidade, Gilberta leva as moyas para encontros secretes com executivos da alta sociedade, ainda como parte da 
trans~o com Madame Geni. Urn dia, quando est&o na ilha, euf6ricos, Gilberta e cinco garotas, uma delas desaparece e e 
encontrada marta. Depois e assassinada uma Segunda e Gilberta exige de Geni provid~ncias rigorosas, pois quer se casar 
com uma das t~ que restam. Geni manda p~lo, mas e1e foge para nadar ate o continente. Quase morto, e recolhido 
por uma lancha da Marinha, e conta tudo, provocando o inicio das investigayOes. 
(Brasil Cinema 1975) 

Titulo: INCRivEL SEGURO DE CASTIDADE, 0 

Dir~ao: Roberto Mauro 

Roteiro: Roberto Mauro 

Fotografia: J. Marreco 

Montagem: J. Marreco 

Trilha sonora: Solon Curvello 

Produtora: Prodisfilmes 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: Darcy Silva 

Ator: Arthur Miranda 

Durat;ao: 105 min. 

Elenco secundario: Kleber Afonso, Rosangela Maldonado, Nadyr Fernandes, Magrit Siebert 

Anode produ~ao: [.;;19::;7.::.5 _ _, 

SINOPSE: Apavorado com a ideia de que uma filha sua no futuro pudesse passar de m~ em mao, o Dr. Alphonsus s6 deseja que lhe 
nas93 urn filho, mas quando a mulher vai para a matemidade recebe a noticia de que nascera uma menina. Corre para 
registrfi..la (chama-a Nair) e ao mesmo tempo vai a uma seguradora fazer urn attissimo e inedito seguro de castidade. 
Quando chega a matemidacte revela-se o engano: tratava-se na verdade de urn menino. 0 choque mata o pobre Dr. 
Alphonsus. Cumpria agora a mae zelar pela castidade do filho, que ganharia attissimo premio se chegasse virgem aos 21 
anos. Desde cede interessa:io em mulheres, Nair (ou Nana) sofre alucina9(les er6ticas, mas tenta sempre fugir as 
artimanhas da companhia de seguros -que nao parece disposta a pagar p~mio tao alto- e luta heroicamente para 
preservar a pr6pria virgindade. 

(Brasil Cinema 1975) 
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rrtulo: LADRAO DE GALINHAS, 0 

Dir~ao: Sebasti§o Pereira 

Roteiro: Sebastiao Pereira 

Fotografia: Eliseu Fernandes 

Montagem: Sylvio Renoldi 

Trilha sonora: J. C. de Souza e Vicene de Lima 

Produtora: Sumar Prods. Cinemats. 

Distribuidora: 

Genera: comedia sertaneja 

Atriz: Suely Viudes 

Ator: Wilson Roncatti 

Elenco secundirio: Sebastiao Pereira, Jo&o Colombo 

Ano de produ~ao: [ 1975 

Dura~ao: 89 min. 

SINOPSE: Na antes pacata Vila das Cachoeiras, acabou o sossego. Personagens misteriosos com~. todas as noites, a visitar os 
galinheiros. Coisas estranhas, nunca antes imaginadas comeyarn a acontecer- e ninguem sabe explica-las. As 
respeitaveis galinhas do Coronel Zacarias, do Sr. Prefeito, do Sr. V!Qario e ate as do pr6prio Escrivi!o de Pollcia estao 
sendo desencaminhadas. 
(Brasil Cinema 1975) 

rrtulo: LILIAN M - CONFISSOES AMOROSAS 

Dir~ao: Carlos Reichenbach 

Roteiro: Carlos Reichenbach 

Fotografia: Carlos Reichenbach 

Montagem: lnacio Araujo 

Trilha sonora: Carlos Reichenbach 

Produtora: Jota Filmes 

Distribuidora: 

GEmero: Drama 

Atriz: Celia Olga Benvenutti 

Ator: Benjamin Cattan 

Elenco secundoirio: Sergio Hingst, Maraci Mello, Edward Freund 

Anode produ!;OO: 1..:.19'-'7..:.5 _ __, 

Dura~: 90 min. 

SINOPSE: Maria larga o marido e os filhos para fugir com urn caixeiro viajante, mas uma tragedia obriga-a a ir sazinha para a cidade 
grande, onde assume o nome de Ulia e toma-se amante do industrial Braga, havendo urn envolvmento triplice, com a 
participa9ilo do filho assexuado do industrial. A liga91!0 trlplice acaba em nova tragt\dia e Maria passa a ter uma rela9ilo 
sadomasoquista com Hartmann, um homem poderoso, neur6tico de guerra. Quando Lilian compra terras de um grileiro, 
Hartmann descobre, atraves de urn detetive, que a mulher fora enganada no neg6cio. Separa-se dela, dramaticamente. 
Novamente sozinha, Lilian, ex- Maria, acaba levada a baixa prostituit;a.o pelo marginal Chico. 
(Brasil Cinema 1975) 
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Titulo: LUCIO LA, 0 ANJO PECADOR 

Dire~ao: Alfredo Stemheim 

Roteiro: Alfredo Stemheim 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Mauricio Wilke 

Trilha sonora: Mario Edison 

Produtora: Servicine 

Distribuidora: Embrafilme 

Genera: Drama 

Atriz: Rossana Ghessa 

Ator: Carta Mossy 

Durat;;:iio: 114 min. 

Elenco secundirio: Sergio Hingst, Clemente Visacino, Dorothy Leiner, Helena Ramos 

Ano de produ~ao: 1..:.19::.;7.::5 _ _, 

SINOPSE: Fim do seculo passado. Recem-fmnado, Paulo chega ao Rio, vindo do Recife. Numa fesla do Outeiro da Gl6ria conhece 
uma criatura encantadora. Luciola. mas vern a saber por seu amigo sa que se trata de uma espe<;ie de cortesa que vive a 
disposic;ao dos endinheirados. Mas assim mesmo sa o leva a Luciola, e Paulo praticamente passa a morar em casa dela, 
ambos apaixonados. A relayao da o que falar, insinua-se ate que o rapaz vive a custa da maya enquanto ela explora os 
homens. Mas, descobrindo pequenos segredos de Luciola, Paulo a abandona, enciumado. Ela volta as reuniOes mendanas 
e ao vetho Couto, que a desonrara. Paulo descobre entao que Luciola sempre agira no sentido de financiar os estudos de 
uma innaz:inha. Volta a seus brayos, mas ela morre e os medicos tam bern nao conseguem salvar o filho de Paulo que ia 
nascer. 
(Brasil Cinema 1975) 

mu1o: PEDRO BO, 0 CACADOR DE CANGACEIROS 

Di~o: Mozael Silveira 

Roteiro: Mozaet Silveira , Vrtor Lustosa Neto 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Leovigildo Cordeiro, Jaime Justo 

Trilha sonora: 

Produtora: Brasecran 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: Eliane Martins 

Ator: Joe Lester, Iran Lima 

Elenco secundcJrio: Martim Francisco, Alberico Bruno 

Dura~o: 90 min. 

Ano de produ~o: I..:.19::.,;7,:;5_,J 

SINOPSE: Padro B6 e Ze Vatapa sao dois amigos inseparaveis de uma cidadezinha do Nordeste, nos anos 30. A ambi~o pela 
riqueza eo tra9o comum a ambos. ze Vatapa, que vive em companhia de uma tia solteirona, resolve partir em aventuras 
pelo sertao, no que e accmpanha:lo por Pedro 86, que deixa as escondidas sua mulher Marieta para seguir com o amigo. 
Vatapa vai a frente com seu cavalo Magricela, B6 viaja em seu jerico Trovoada. Junto ao riacho das Lavadeiras, Vatapa 
encontra a noiva Rosinha metida numa briga com varias companheiras que comeram seu sabao. A intromissao de ambos 
e apenas o inicio de uma !onga sene de situ~ esdrllxulas. 
(Brasil Cinema 1975) 

79 



Titulo: PESADELO SEXUAL DE UM VIRGEM 

Oire~ao: Roberto Mauro 

Roteiro: Jose Chiapene 

Fotografia: Henrique Borges 

Montagem: Jovita Pereira Dias 

Trilha sonora: Dirceu Cleber Sanchez 

Produtora: NTM Prod. e Distr. 

Distribuidora: 

Genera: Comedia 

Abiz: Aldine Muller 

Ator: Jose Luiz ROOi 

Duracao: 93 min. 

Elenco secundclrio: Roque Rodrigues, Yara Marques, Nilton Cesar, Tony Tornado 

Anode produ~o: 1.;;19:.:7.:5_--' 

SINOPSE: Dante, jovem colegial apanhado em travessuras pelo diretor do colegio, recebe urn castigo que o leva a loucura: e obrigado 
a ler em ~ dias a DMna Comedia, para depois contar tudo o que leu. Como num transe. o novo Dante transporta-se para 
o inferno eo purgat6rio, encontrando mulheres famosas da Hist6ria Universal, como Cle6patra, Messalina, Eva e ate a 
primeira prostituta da Hist6ria, uma mulher das cavemas chamada Ula. Mas tudo tennina com um casamento feliz do her6i. 
(Brasil Cinema 1975) 

rrtuto: PILANTRAS DA NOlTE, OS 

Oire.;ao: Tony Vieira 

Roteiro: !do Oraides 

Fotografia: Jose Marreco 

Montagem: Waiter Wanni 

Trilha sonora: Dom Marcos 

Produtora: MQ - Prod. e Distr. de Filmes 

Distribuidora: 

Genero: Policial 

Atriz: Claudete Jaubert 

At or: Tony Vieira 

Dura~: 95 min. 

Elenco secund8rio: Heitor Gaiotti, Tony Tomado, Francisco A Soares, Aldine Muller, Helena Ramos 

Anode produ~o: 11975 

SINOPSE: Vadico sai da prisao com urn mapa que o levara a grande quantidade de j6ias roubadas cinco anos antes. Perseguido par 
Portuga, chefe de uma quadrilha, busca seu companheiro Gat~. com quem deixa o verdadeiro mapa, saindo com urn 
false. Levada por urn amante, a muJher de Vadico a mata, mas Portuga, sabendo do crime, passa a procurar Gatc1o, que 
busca auxilio junto ao casal ca~a e Formiguinha, e1e urn jogador de sinuca. Mas Napoleao, bfa90 direito de Portuga, 
consegue apanhar Gatao, salvo depois por Formiguinha. Segue-se urn tiroteio em que os bandidos sao liquidados. Gatao, 
Cayapa e Formiguinha acabam encontrando as j6ias, quando Gatao revela sua qualidade de investigador particular. 
(Brasil Cinema 1975) 
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Titulo: QUANDO ELAS QUEREM ... E ELES NAO ... 

Dir~ao: Ary Fernandes 

Roteiro: Ary Fernandes 

Fotografia: Jose Marreco 

Montagem: Gilberta Wagner 

Trilha sonora: Solon Curvelo 

Produtora: Procite! - Prods. Cine T elevistkl 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: Suvana Lopes 

Ator: Cazarre 

Dura.;ao: 101 min. 

Elenco secundilrio: Guilherme Correa, Eleu Salvador, Isabel Cristina, Meiry V.eira, Walter Prado 

Ano de produ~ao: [..;;19:.:7..:5--' 

SINOPSE: No hotel de uma estancia balne8ria estranho mal vitima Wrios h6spedes, tomando-os impotentes, enquanto as mulheres 
ficam super-excitadas. Desesperadas, as mulheres invadem apartamentos, avan~ ate sabre empresados do hotel. 
Medico que exarnina o caso rnanda os homens tomarem Bgua de detenninada fonte, a qual eles acorrem com canecos, 
garrafoes e baldes. Mas, no desespero, tomam agua da fonte errada. No fim, descobre-se que o mal fora causado par urn 
preparado qufmico lanyado a sopa. Ate que tude votte ao normal, as situ39oes hilariantes sucedem-se em meio a uma 
enorme confusao e grande agitac;;lo geral. 
(Brasil Cinema 1975) 

rrtulo: SEDUZIDAS PELO DEMOMIO 

Oi~o: Raffaelle Rossi 

Roteiro: Raffaelle Rossi 

Fotografia: Padro Luiz Nobile 

Montagem: Raffaelle Rossi 

Trilha sonora: Salatiel Coelho 

Produtora: E. C. Distr. e Import. Cinematograf. 

Distribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: Shirley Screch 

Ator: Roberto Cesar 

Elenco secundirio: Cassiano Ricardo, Jose Mesquita, lvete Bonta 

Anode prod~o: j.;;19:,:7,::5_...J 

Dura~o: 108 min. 

SINOPSE: Roberto, estudante universitario, que habitualmente leva uma vida enquadrada dentro dos padroes norrnais, bebe demais 
em uma testa com dois colegas. Ao sairem, encontram no ponte de Onibus trts meninas, que levan para uma farra em 
casa de urn tio de Roberto. Durante a farra, Roberto tern urn acesso e, possuido pelo demOnic, mata duas mcx;as dentro da 
casa e persegue uma terceira, que consegue matar fora da casa. Tudo se passa enquanto os colegas de Roberto foram 
buscar bebida. Desse dia em diante Roberto nikl volta mais a nonnalidade, mas seu pai e os amigos se empenham na luta 
contra o male ele comeva a melhorar. Numa luta violenta como pai, afinal, e apunhalado com urn crucif!Xo e se liberta 
definitivamente do mal. 
(Brasil Cinema 1975) 
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Titulo: SEXO MORA AO LADO, 0 

Dir~ao: Ody Fraga 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portio!i 

Montagem: Eder Mazini 

Trilha sonora: 

Produtora: Virginia Filrnes I Fauzl A Mansur Cinematograf. 

Distribuidora: 

Getlero: Comedia 

AtriZ: Jussara Freire, Georgia Gomide 

Ator: John Herbert, Roberto Bolan! 

Dura~;ao: 94 min. 

Elenco secundario: Sydneia Rossi, !Ida Hasson, Ricardo Picchi, Zi!dette Montiel 

Ano de produ~ao: 11975 

SINOPSE: A hist6ria de dois homens, urn qua~ e urn mais jovem, que dMdem urn apartamento para encontros amorosos. Mas 
nao dividem apenas as despesas do apartamento, dMdem tmbem os amores, passando as mulheres de urn para outre 
como s6cios em tudo. 
(Brasil Cinema 1975) 

r.tulo: SEXUALISTA, 0 

Di~o: Egydio Eccio 

Roteiro: Marcos Rey 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Egydio Eccio 

Trilha sonora: 

Produtora: GIG- Grupo lnternacional Cinematograf. 

Distribuidora: 

Genera: Comedia 

Atriz: Nadyr Fernandes 

Ator: Agildo Ribeiro 

Ourayao: 106 min. 

Elenco secundario: Cazarre, Sebastiao Campos, Nidia de Paula, Wanda Kosmo, Maracy Mello 

Anode produ~ao: 11975 

SINOPSE: Fabio, um escritor mediocre, lutando para sobreviver num meio difici!, afinal acha uma saida: redigir o Dicion8rio do Sexo, 
mas um dicion8rio voltado apenas para os termos e expressOes da giria sexual, trabalho que lhe prop6e um editor de 
Segunda ordem. Expulso da pensao por falta de pagamento, Fabio acaba encontrando num prostibulo o Iugar ideal para 
redigir seu dicionario. E, quando o prostibulo e fechado pela policia, Fabio transfere seu escrit6rio para a cadeia. La, tern 
licenga para visitar seu tio, o velho Casimiro, que nao va h8 anos e que esta a morte. Na visita, fica sabendo que o tio 
disp5e, surpreendentemente, de uma fortuna. Como seu herdeiro universal, resta-lhe apenas rezar. entaD, para que o tio 
morra logo. 
(Brasil Cinema 1975) 

82 



Titulo: UM GOLPE SEXY 

Oir~ao: Gyula Koloszvari 

Roteiro: Benedita de Paula Ramos 

Fotografia: Gyula Koloszvari 

Montagem: Manoel Fernandes, Antonio Bertiotti 

Trilha sonora: Paulo Perrota 

Produtora: Factor 7 Cinemat. 

Distribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: Tais Rondon 

Ator: Line Sergio 

Dur~o: 85 min. 

Elenco secundc'irio: Magrtt Siebert, Maria Alba, Eduardo Abas, Kleber Afonso, Oasis Minniti 

Ano de produ~ao: [_,1.::.97:..:5::.-.....J 

SINOPSE: Regina foge ap6s urn atrito como paclrasto que tenta violena-la e encontra Ricardo, que cansado da monotonia do lar, tenta 
a sorte em outras paragens. Os dais empregam-se numa luxuosa fazend nos arredores de Sao Paulo e sob a oientaya<> de 
Ricardo, ela se faz passar por homem, com a inten~ de se resguardar dos ataques dos mais atrevidos e evitar revelar 
sua idade. Mas Regina, mesmo vestida de homem, desperta o interesse doe Gilberte, filho do fazendeiro que a ~ como 
um eferninado. Regina apaixona-se par Gilberte e ele enciumado par achar que existe alghuma coisa entre os dois 
empregados, negligencia totalmente sua noiva Ana. Gilberte acaba descobrindo a verdadeira identidade do pretense rapaz 
e intensffica seus desejos, tomando Regina gravida. Ela, decepcionada com Gilberte, transfere todo o9 seu amor para 
Ricardo, com quem paerte para Ionge, confiante no futuro. 
(Brasil Cinema 1976) 

rrtulo: AMADAS E VIOLENTADAS 

Dir~o: Jean Garret 

Roteiro: Jean Garret 

Fotografia: Reynaldo Paes de Barros 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: RonakJo Lark 

Produtora: Oacar Prod. Cinematograficas 

Distribuidora: Art Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Fernanda de Jesus, Marcia Real 

Ator. David Gardoso 

Ano de produ~: [1976 

Dura~o: 106 min. 

Elenco secundario: America Taricano, Luis Garlos Braga, Cavagnoli Neto, Sonia Garcia, Zelia Diniz, Arlete Moreira 

SINOPSE: Leandro, jovem escritor de livros policiais, famoso pelo realismo de suas obras, mora nos arredores de sao Paulo em 
companhia de uma governanta, urn mordomo e uma cozinheira. Forster, seu mercenario editor, e uma das poucas pessoas 
com quem o escritor mantem contato, pois vive para seus livros e seu passado infeliz - sua mae, uma mulher vulgar e 
casada por interesse com seu pai. foi assassinada por ele, que depois se suicidou. Tais cenas jamais se apagaram da 
mente do rapaz, que nao consegue libertar-se de urn serio complexo que o afasta sexualmente das mulheres e acaba por 
tomA-Io um psicopata. VBrias mulheres que, de uma fonna ou de outra, conhecerarn Leandro sao assassinadas 
misteriosamente e a policia, desorientada, procura o assassino. As investigayOes apontam para a casa do escritor, mas a 
lei nada consegue provar. 
(Brasil Cinema 1976) 
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Titulo: AS MENINAS QUEREM .•. OS COROAS PODEM ... 

Oir~ao: Osvaldo de Oliveira 

Roteiro: Osvak:to de OUveira 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Miklos Borges 

Trilha sonora: Beto Strada 

Produtora: Prods. Cinematogrfs. Galante 

Distribuidora: G. L C. - Grupo lnternacional 

Genero: Comedia 

Atriz: Aldine Multer 

Ator: Mario Benvenuti 

Dura~ao: 88 min. 

Ano de produ.ao: [""19::.:7.::6_..J 

Elenco secundc'irio: Sila Sales, Marivalda, Neide Ribeiro, Sergio Hingst, Maur!co do Valle, Car1os Imperial 

SINOPSE: Urn grande ginecologista no Rio, o dr. Tito Tuti, recebe a visita de sua sobrinha de Sao Paulo, Luci, que vern passar uns 
dias com a prima Roberta. Luci e estudante de Psicologia e esta decidida a aumentar seus conhecimentos nesse campo 
atraves de pesquisas praticas. Assim, ela e a prima Roberta envotvem-se em buscas, mantendo contato principalmente 
com homens de meia idade. Tais pesquisas resultam em situ~ complicadas e terminam com a casamento de Roberta 

e a realizayao no campo amoroso do dr. Tito TutL 
(Brasil Cinema 1976) 

Titulo : BACALHAU 

Diret;io: Adriano Stuart 

Roteiro: Adriano Stuart 

Fotografia: Jose Marreco 

Montagem: Roberto Leme 

Trilha sonora: Beto Strada 

Produtora: Omega Filmes Uda. 

Distribuidora: U.C.B. 

Genero: Comedia 

Alriz: Marlene Fran90, Helena Ramos 

Ator: Helie Souto 

Dura~ao: 110 min. 

Elenco secundi!rio: Matilde Mastrangi, Dionisio Azevedo, Adriano stuart, Mauricio do Valle, Canarinho 

Anode produ.ao: 11976 

SINOPSE: Numa cidade balnearta no literal de S&o Paulo aparece urn peixe de origem desconhecida e C0111e9S a fazer vytimas. 
Conhecedores da fauna maritima sao chamados para o local e urn ocean6grafo portugulls identifica o peixe como sendo 
urn bacalhau da Guine. 0 especime e perseguido incessantemente ate ser capturado. Servide como banquete para a 
populayao do local, o peixe ainda assim nao se deixa veneer e prepara uma surpresa para os convidados famintos. 
(Brasil Cinema 1976). 
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Titulo: COMO CONSOLAR VIUVAS 

Direciio: J. Avelar 

Roteiro: G. G. D. Rezende 

Fotografia: Giorgio Attili e Eliseo Fernandes 

Montagem: Roberto Leme 

Trilha sonora: Solon Curve! 

Produtora: MASP Filmes 

Distribuidora: MASP 

Genero: Comedia 

Atriz: Vosmarine I Zelia Diniz 

Ator: Vic Barone 

Elenco secundcirio: Lorenia Machado, Walter Porte! Ia, Vic Militelo 

Anode produ~o: 1.:.19::..:7..:6_.; 

curacao: 93 min. 

SINOPSE: Aquiles, de tradicional famHia e gastador incorrigivel, esta endividado, tendo de recorrer ate ao estelionato. Certa manM, 
1e num jomal que t~ genres de um mihonario morreram num desastre de aviao. Planeja urn golpe e apresenta-se a cada 
uma das viUvas como se fosse o fantasma de seus maridos. As tr~ jovens, reclusas por urn pai severo, nao permitem a 
Aquiles manter apenas a posir;:,ao de espirito. Com isso, Aquiles consegue bam dinheiro mas fiCa preso ao fascinio das 
viUvas, acabando por engravidar as tr~. 0 medicoda familia aconselha o pai a chamar um padre, pois era que setratede 
um caso de possessao demoniaca. T odavia, retona ao lar um dos maridos que sobrevivera ao desastre e Aquiles e 
chicoteado pelas maos invisiveis dos dois outros maridos falecidos, sendo depois entregue a policia. 
(Brasil Cinema 1976). 

rrtulo: CONTO DO VIGARIO, 0 

Oir~o: Kleber Afonso 

Roteiro: Kleber Afonso 

Fotografia: Julio Robacio/Giorgio Atti!i e Eliseo Fe 

Montagem: Maximo Barre 

Trilha sonora: Maximo Sarro 

Produtora: Pamaso Filmes Prod. e Distr_ Ltda 

Oistribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: Lucia Lambertini/ Nalva Aguiar 

Ator: Jeovah Braz do Amaral 

Elenco secundilrio: Barros de Alencar, Artete Monteiro 

Anode produ~o: '""19::..:7..:6_.; 

Durat;iio: 85 min. 

SINOPSE: Urn contrabandista, com o intuito de beneficiar sua filha, que e secretaria-executiva de um grande hospital, e ao mesmo 
tempo rechear seus botsos, executa urn plano para roubar o dinheiro que chega ao hospital para pagamento de seus 
servidores. Um de seus homens, vestido de caipira, iria entregar alguma coisa na portaria do hospital e assim, sem 
levantar suspeitas, receberla o prcduto do roubo das maos de urn jovem medico. Quando dessem pela falta do dinheiro, o 
medico e sua namorada ja estariam Ionge. 0 plano, porem, vai ser executado exatamente no dia em que urn cobocio e 
akordado qara ir Squele mesmo hospital com a familia, a fim de visitar uma comadre que dera a luz uma crian9C1, levando 
de presente um frango. No hospital, o caboclo Nho Bras e barrado. E dai acontecem muitas confusoes que ~ pOr em 
risco a eficitmcia do plano. 
(Brasil Cinema 1976). 

85 



r.tuto: DIA DAS PROFISSIONAIS, 0 

Direcao: Raja de Aragl\o 

Roteiro: Raja de Aragilo 

Fotografia: Pio Zamuner 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: Agostinho Zaccaro 

Produtora: Cobrasfilmes Prods. Cinematogrfs. 

Distribuidora: ART Filmes 

Genera: Policial 

Atriz: Arlete Moreira 

Ator: Walter Portella 

Elenco secundario: Heitor Gaiotti, Silvana Lopes, Dionisio Azevedo 

Ana de produl<l!o: [..:.19:.:7,:6_...J 

Dura~o: 100 min. 

SINOPSE: ScaliZzi, ligado ao comercio ilegal de padras preciosas, e assaltado pelos capangas do marginal Josef Matar. Scalizzi 
contrata entilo o plstoleiro Chilena para liquidar Josef Matar e recuperar a pasta roubada, mas Chilena depois de 
assassinar Matar, apossa-se da pasta. Suzy, a esposa de Scalizzi, passa entao para o lado do pistoleiro par causa das 
pedras, enquanto Vicky, a filha de Josef Matar, une--se a urn marginal para recuperar as pedras. Scalizzi acaba capturando 
Chileno, mas seus capangas sao assassinados por Suzy. Chilena, por sua vez, e morto por Daniel, cornpanheiro de Vicky. 
Esta mata Daniel e apodera-se dos diamantes, mas ao chegar em casa encontra um policial que vai a seu encaJ<;o. 
(Brasil Cinema 1976) 

lrtuto: ESTRANHA HOSPEDARIA DOS PRAZERES, A 

Direcao: Mareeto Motta 

Roteiro: Rubens Francisco Luchetti 

Fotografia: Giorgio Attili 

Montagem: Nilcernar Leyart _ 

Trilha sonora: Jose Mojica Marins 

Produtora: Prods. Cinematogrfs. Ze do Caixlio 

Distribuidora: Brasillnternacional Cinemat~rafica 

Genero: Terror 

Atriz: Marizeth Baumgarten 

Ator: Jose Mojica Marins 

Elenco secundcirio: Cayador Guerreiro, David Hungaro 

Dura.;ao: 81 min. 

Ana de prodUI<iio: 1.;..19'-'7-"6--' 

SINOPSE: Numa noite de tempestade, valias pessoas procuram abrigo numa hospadaria a beira da estrada 0 proprietano e um 
estranho homem vestido de preto que a todos recebe com enigmatica cordialidade. Ali vao dar urn casal de noivos para 
uma ~ncia pre-nupcial, tres industriais para a realtzayao de urn neg6cio escuso, urn grupo de motoqueiros que se 
entrega a uma orgia desenfrea::!a, urn caxeiro-viajante com ideias suicidas, uma mulher apanhada em adulterio pelo marido, 
urn gigolO que explora damas da sociedade e muitos outros personagens de todas as camadas sociais. 0 estranho 
proprietario a todos observa entre as darOes des relampagos que rasgam o ceu negro Ia fora, sempre com urn 
indisfan;:avel interesse. Mas somente no romper do novo dia, e que se revela o misterio que envolve a estalagem e seu 
mistico proprietario, com urn impacto imprevisivel. 
(Brasil Cinema 1976) 
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rrtulo: EU FACO ... ELAS SENTEM 

Di~ao: Clery Cunha 

Roteiro: Armando Soifer e Clery Cunha 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: Rodolfo Villa 

Produtora: Profibras Cinematografica 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Cornedia 

Atriz: Magrit Siebert 

Ator: Antonio Fagundes 

Ano de produ~o: 1.:.:19::.:7.;:6_-' 

Oura~o: 99 min. 

Elenco secund8rio: Lucia Capanema, Walter Portella, Silvana Lopes, Cavagnoli Neto, Cazarre, Cinira Camargo 

SINOPSE: Nascem em Si'io Paulo, dois gameos siameses, urn menino e uma menina- urn caso rare nos anais da medicina. A mae 
morre de parte e os medicos conseguem realizar com e:tto uma operayao para separar os dois. 0 garoto, Luiz, e adotado 
por urn industrial e a menina, Celia, por uma familia de classe media e sao ambos educados cane filhos legitimos. Vinte 
anos depois, dependendo do grau emotivo de cada urn, eles transmitem urn ao outre as suas ern09(les. Quando, por 
exemplo, Celia faz seu primeiro teste de danc;a, no mesmo momenta, durante uma reuniao de executives, Luiz cantarola 
com voz de mulher e darn;a com gestos feminines. Desconf!ada de que Luiz tern tendtmcia a homossexualidade, sua noiva 
nao quer mais o casamento. Mas o diagn6stico dos medicos e sempre o mesrno: Luiz goza de perfeita saU:de fisica e 
mental. Acontecimentos incriveis tumuttua a vida dos g~ ate que urn fato imprevisto vern colocar urn ponto final na 
hist6ria. 
(Brasil Cinema 1976) 

T~ulo: FRUTO PROIBIDO 

Dir~o: Egydio Eccio 

Roteiro: Egydio Eccio 

Fotografia: Edward Freund 

Montagem: Egydio Eccio 

Trilha sonora: Flavio Augusto 

Produtora: Di Mello Distr. e Pod. de Filmes/Telemil Filmes 

Distribuidora: Embrafilme 

Genero: Policia! 

Atriz: Nathalia Timberg 

Ator: Eduardo Wagner 

Elenco secundario: Urbano L6es, Maracy Melo, Claudio Oliani 

Ano de produ~o: 11976 . 

Duracao: so min. 

SINOPSE: Rodolfo Valentino e acusado deter assassinado Angela, a mulher que amava, e encerrado nurn presidio de sao Paulo. 0 
Delegado, com graves problemas de consciancia por sentir que cometera uma injustiya prendendo urn inocente, resolve 
reiniciar as investigayOes para descOOrir o verdadeiro criminoso, o que ocorre seis meses depois da conden~ de 
Valentino. Mas o rapaz, ja libertado, nao consegue adaptar-se as suas novas condiyoes de vida e enlouquece em plena 
tratego de Silo Paulo, em virtude dos traumas que acumulou. 
(Brasil Cinema 1976) 
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Titulo: GOLPE SEXY, UM 

Dir"i<iio: Gyula Kolozsvari 

Roteiro: Benedita de Paula Ramos 

Fotografia: Gyula Kolozsvari 

Montagem: Manoel Fernandes e Antonio Bertilotti 

Trilha sonora: Paulo Perrota 

Produtora: Factor 7 Cinematogratica 

Oistribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: Tais Rondon, Magri! Siebert 

Ator: Uno Sergio 

Dura~ao: 85 min. 

Elenco secundario: Maria Alba, Gilvan Rudge, Eduardo Abbas, Klebar Afonso 

Anode produ~ao: 1..:;19::,:7.;:6_..J 

SINOPSE: Regina loge ap6s um atrito como padastro que tenta lliolenta-la e encontra Ricardo, que cansado da monotonia do lar, 
tenta a sorte em outras paragens. Os dois empregam~se numa Juxuosa fazenda nos arredores de sao Paulo e sob a 
orient~o de Ricardo, ela se faz passar por homem, com a intenyao de se resguardar dos ataques dos mais atrevidos e 
evitar revelar sua idade. Mas Regina, mesmo vestida de homem, desperta o interesse de Gilberta, filho do fazendeiro que a 
~ como um efeminado. Regina apaixona-se por Gilberta e ele enciumado por achar que existe alguma coisa entre os dais 
empregados, negligencia totalmente sua noiva Ana. Gilberta acaba por descobrir a verdacleira identidade do pretense rapaz 
e intensffica seus desejos, tomando Regina gravida. Ela, decepcionada com Gilberte, transfere todo o seu amor para 
Ricardo, com quem parte para Ionge, confiante no futuro. 
(Brasil Cinema 1976) 

r.tulo: GUERRA E GUERRA 

Dir~o: 1. Ary Fernandes 2. AWrado Palacios 3. Egydio Eccio 

Roteiro: A Fernandes, A. Palacios, E. Eccio 

Fotografia: Claudio Portioli (1, 2) Edward Freund (3 

Montagem: Gilberte Wagner, Mauricio Wilke, Egydio Eccio 

Trilha sonora: Solon Curvelo 

Produtora: Procitel- Prods. Cine e Tetevisi1o 

Oistribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: Lenilda Leonardi, Helena Ramos 

Ator: Nuno leal Maia, Ankfto 

Anode prod~: [.;;19:;;7..:6 _ _, 

Ouracao: 89 min. 

Elenco secundcirio: Valeria D'Eiia, Felipe carone, Tania Costa, Canarinho, Miriam Rodrigues, Tania Costa 

SINOPSE: 1. Poderoso clfrao. Tromboso e o unico funcionano homem que trabalha numa companhia de exporiagao e pade um 
aumento, argumentando que as m~ que Ia trabalham nao fazem nada. 0 diretor lhe diz que as moyas enfeitam o 
ambiente mas que tera urn aumento se o ajudar a desfazer-se de sua amante. Dai se originam cenas engrayadissimas. 
2. NUpcias com futebol. Amarildo, fanatico torcedor do Corintians, casa-se em dia de jogo decisive para a time. Na 
realidade, esta mais preocupado em ouvir o jogo pelo radio, do que com sua lua..de-mel. 0 jogo acaba ap6s muitas 
confusOes e s6 entao, ele acede aos rogos de sua noiva. 
3. Ver para crer. 0 bancarto Roberto apaixona-se por Monique mas alimenta a desconfiam;a de que sua amada seja urn 
travesti. Conta seu drama ao fot6grafo Turini que !he sugere conhecer Monique na intimidade. Eia, porem, resiste a ideia de 
ir ao seu apartamento, ate que ele !he cta urn ultimatum. Monique concorda e no apartamento acontece o final inesperado. 
(Brasil Cinema 1976) 
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Titulo: HOMEM DE PAPEL, 0 (Volupia de um desejo) 

Dir~ao: Carlos Coimbra 

Roteiro: Carlos Coimbra, Ezaclir Aragac> 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Carlos Coimbra 

Trilha sonora: Beta Strada 

Produtora: Nortefilmes do Brasil 

Distribuidora: Cinedistri 

Genera: Drama 

Atriz: Vera Gimenez 

Ator: Milton Moraes 

Dura~ao: 98 min. 

Elenco secundario:Ziembinsky, Jose Lewgoy, Teresa Sodna, Ezaclir Aragao, Jece Valadao 

Anode produ~o: 11976 

SINOPSE: Cartos e urn repOrter frustrado em busca de urn status profJSsionaL Aproveitando a descoberta de urn grande contrabando, 
fraco e ambicioso, falseia as noticias para projetar~se de qualquer maneira, forjando dia a dia as manchetes mais 
comprometedoras. A quadrilha intemacionaf dos contrabandistas comec;a a persegui-lo amea\=3ndCHJ de morte, enquanto a 
policia ressentlda com seus exageros, nada faz para ajuda-lo. Carlos vb-se assim enredado em sua pr6pria tela e em 
situa~ desesperadora, abandonado por todos e ate pela prOpria noiva. Quando afinal consegue livrar-se de todos os 
perigos e ameagas, e que compreende toda a inutilidade de suas mentiras que fiZeram dele urn homern sem fibra e sem 
canMer- um verdadeiro homem de papel. 
(Brasil Cinema 1976) 

lrtulo: ILHA DAS CANGACEIRAS VIRGENS, A 

Oir~ao: Roberto Mauro 

Roteiro: Roberto Mauro 

Fotografia: Pio Zamuner 

Montagem: Lucio Braun 

Trilha sonora: Arrigo Bamabe 

Produtora: Manaus Filmes Ltda. 

Oistribuidora: 

Genero: Comedia Durac&o: 96 min. 

Atriz: Wilza Carla, Helena Ramos 

Ator: Carlos Imperial 

Elenco secundcirio: Jose Paulo, Cinira Camargo, Sonia V~eira, Aldine Muller 

Ano de produ~ao: [.::19:.;7.,::6_.J 

SINOPSE: Urn grupo de moc;as mantEm um hotelzinho numa ilha e tudo ia bern ate a chegada de um casal curiosissimo: a gorda 
Sizenanda eo nanico Waltinho. Sizenanda no "enfim s6s~ enfrenta a resistencia do marido, mas consegue sobrepuja-lo, 
realizando um duple strip-tease. A calma do hotel e interrompida quando um bando de cangaceiros chefiados por Ferreira.o 
aparece, roubando, destruindo, violentando e ate matando o pobre nanico em lua-de-mel. Depois da onda de vioiSncia, 
FerreiraG desaparece no interior da ilha As moyas treinam lutas, tiro a alvo, confeccionarn roupas de cangaceiras e sao 
autorizadas pelo deiegado local a agir em nome da lei. Partem para a !uta e depois de situa:;;Oes engra9actas, conseguem 
expulsar os vi!Oes. 
(Brasil Cinema 1976) 

89 



Titulo: INFERNO CARNAL 

Dire~ao: Jose Mojica Marins 

Roteiro: Rubens Francisco Luchetti 

Fotografia: Giorgio Attili 

Montagem: Nilcemar Leyart 

Trilha sonora: Solon Curbelo 

Produtora: Prods. Cinernats. Ze do Caixiio Llda 

Distribuidora: Brasillnternacional Cinematografica 

Genero: Horror/Suspense 

Atriz: Jose Mojica Marins 

Ator: Luely Figueir6, Helena Ramos 

Elenco secund;irio: Oswaldo de Souza, Michel Cohen 

Ano de produ~o: [.;.;19::.:7.;:.6_-' 

Dura~o: 85 min. 

SINOPSE: Raquel, esposa do cientista Jorge, e amante de Oliver, o melhor amigo de seu marido e revela ao amante que o marido faz 
experiencias com um novo tipo de acido. tlio parigoso que ele, por precau~ ja fiZElm ate seu testamento. Oliver come<;a 
entao a instigar a apaixonada RCJ:~uel a matar o marido a fim de ficarem com sua fortuna. Oliver vai visitar o casal e nessa 
ocasiao, Raquel agarra o frasco de acido e o atira sabre o rosto do marido. Enquanto Jorge se contorce em dares, Oliver 
ateia fogo no laborat6rio e os amantes fogem. A morte e dada como acidental e os amantes se reOnern. Mas Oliver se 
cansa de Raquel e procura outras mulheres. Ela o surpreende nos brayos de uma prostituta e foge para a rua, sendo 
atropelada. Fatos estranhos canec;am entc1o a acontecer. 
(Brasil Cinema 1976) 

Titulo: JA NAO SE FAZ AMOR COMO ANTIGAMENTE 

Dir~ao: 1. Anselmo Duarte 2. Adriano Stuart 3. John Herbert 

Roteiro: A Duarte, A. Stuart, C. Gabus Mendes 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Roberto Leme e Carlos Coimbra 

Trilha sonora: Ed Costa 

Produtora: Anibal Massaini Neto/John Herbert Prods. Artiscs. 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Comeclia 

Atriz: Alcione Mazzeo, Vera Gimenez 

Ator: Helie Souto, John Herbert, Anselmo Duart 

Our~o: 97 min. 

Elenco secundcirio: Laura Cardoso, Nadia Uppi, Bruno Barroso, lvete Bonta. Matilde Mastrangi 

Ano de produ~o: [19~76 

SINOPSE: 1. Atilio, homem rico, casadoe pai de JUnior, urn rapaz de 16 anos, esta intrigado como comportamento dofilho e seu 
modo de vida, nao conseguindo dialogar com ele. Esfor~se mas nao consegue dissipar suas dUvidas quanta ao carat:er 
do adoiascente. 

2. Macedo deve casar-se num sabado mas nao consegue se lembrar quem seria a noiva. COI'Tlerya a vasculhar a mem6ria, 
mas nao chega a conclusa.o alguma. Premido pela familia tern de ir a lgreja onde o inesperado e total. 
3. Victor, paulista milion8rio e irremediavel paquerador, descobre ao chegar ern casa mais cedo, o amante da esposa 
pulando a janela. Desccbre uma marca, uma flor de lis numa das pernas do homem e COI'Jlef;S entaD a envolver-se em 
terriveis situa¢95 para encontrar o rival, inutilmente. 
(Brasil Cinema 1976) 
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Titulo: KUNG-FU CONTRA AS BONECAS 

Oir~io: Adriano Stuart 

Roteiro: Raja de Aragiio e Walter Negrlio 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Lucio Braun 

Trilha sonora: Beta Strada 

Produtora: Servicine I Kinoart I Prods. Cinemats. Galante 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: Helena Ramos 

Ator: Adriano Stuart 

Dura~o: 

Elenco secundiuio: Mauricio do Valle, Walter Stuart, Edgar Franco, Luely Figueir6, Nadir Fernandes 

Ano de produ~ao: j1976 

SINOPSE: Chang, um mest~ de chines cern pernambucana, de volta a casa paterna na.o mais encontra seu pai e sua inna, que 
haviam sido assassinados pelo banda do temlvet cangaceiro Azula.o. Parte para vingar-se e a ele se junta Maria, 
extraordinaria lutadora de capoeira Em suas andanyas, descobrem que Azulao esta acoitado pelo Coronel Martinho e sua 
filha Rosa. Os vingadores e a volante chegam ao mesmo tempo e se trava violenta !uta can golpes de king-fu, karata e 
capoeira. Azulao e seus homens conseguem escapar e Chang sai a sua procura, recanendando a Rosa que a espere. 
Change Maria, depois de violentas lutas, conseguem arrasar Azulao e seu bando, enquanto Rosa se entrega ao Tenente 
da Volante. 0 casal e surpreendido por Chang que se afasta. Chang se despede de Maria e parte para o desconhecido ... 
(Brasil Cinema 1976) 

rrtulo: MARTIR DA INDEPENDENCIA, 0 - TIRADENTES 

Dir~o: Geraldo VIetTi 

Roteiro: Geraldo Vletri, Sergio Galviio 

Fotografia: Antonio B. Thome 

Montagern: Geraldo Vl<ltli 

Trilha sonora: 

Produtora: E. C. Distr. e Imp./ Marte Filmes 

Dislribuidora: Art Filmes 

Gt!nero: Drama 

Atriz: Kate Hansen 

Ator: Adrtano Reys 

Dura~: 85 min. 

Ano de prod~ao: j1976 

Elenco secundario: Claudio Correa e Castro, Chico Martins, Paulo Figueiredo, Laura Cardoso, Benjamin Cattan 

SINOPSE: Ea hist6ria do alferes Joaquim Jose da Silva Xavier, o Tiradentes, o martir da independancia. Pressentindo que sua grande 
colonia na America do Sui des~ava ardentemente a independtmcia, a Coroa portuguesa enviou o VtSconde de Barbacena 
para proceder a Derrama- a retira:Ja de ouro da colonia rapidamente. A ayao portuguesa precipita os anseios dde liberdade 
dos patriotas brasileiros, mas a conju~o en~a por Tiradentes e frustrada por urn traidor. Tiradentes, assumindo a 
culpa de tude com a finafidade de salvar seus companheiros, morre na fOrca. 
(Brasil Cinema 1977) 
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Titulo: PINT AN DO 0 SEXO 

Dire~;iio: 1. Jairo Carlos 2 e 3. Egydio Eccio 

Roteiro: Raja de Aragao 

Fotografia: Miroslav Javurek: 

Montagem: J. Marreco (1), Egydio Eccio (2 e 3) 

Trilha sonora: Beto Strada 

Produtora: J.C. Mil Filmes 

Distribuidora: Cinedistri 

Gf!nero: Cornedia 

Atriz: Lisa Negri, Iris Bruzzi, Meiry Veira 

Ator: Cazarre, Clemente Viscaino 

Dura~o: 105 min. 

Elenco secundario: Durval de Souza, Unda Gay, SiMa Gless, Paulo Hesse, Joshey Leao 

Anode producao: [.;.19:..;77..;___. 

SINOPSE: 1. Dr Nestor faz exercicio diariamente para manter a forma no case de alguma aventura extra-conjugal. Uma velhinha 
aparece no escrit6rio de Nestor pedindo-lhe 200 mil cruzeiros emprestados e exibindo-lhe as bonitas fotografias que tirou 
corn a netinha no apartamento recem-alugado. 
2. Raimundo espera dois anos pelos tavares da bela viUva Conchetta, a dona da pensao onde mora. Nao tarda que a viUva 
aparec;a toda bonita e perfumada, atraindo-o para o seu quarto, onde o retrato de seu finado marido est's voltado para a 
parede. Enquanto eJe aguarda no quarto, Conchetta val a janela e fala aos ceus com Genaro, dizendo-the que aquila n&l 
significava nada. Era apenas porque eJa necessitava •.. Vai encontrar Raimundo e e uma loucura - a fome mUtua de dois 
anos. Quando Conchetta sai do quarto, trOpega e descabelada, eJa olha para o ceu e atira urn "pernacchia" para Genaro. 
3. Marcia faz um curse de striptease para seduzir o marido. A conselho de uma amiga, diz-lhe que esta tendo urn case 
com urn pintor, mas o marido nao acredita Quando ele vai a satvador a neg6cios, eta faz ardente striptease para o atOnito 
pintor. 0 marido telefona falando de seus sucessos e a Utima peya de roupa - a calcinha- cai sobre o fone deixado por ela 
fora do gancho. 
(Brasil Cinema 1977) 

Titulo: PRAIA DO PECADO, A 

Dir~o: Roberto Mauro 

Roteiro: Emam>el Silva. Argumento: Carloo Reiche 

Fotografia: Valter Soares 

Montagern: Sylvio Renoldi 

Trilha sonora: Beta Strada 

Produtora: E. C. Distr. e Imp. Cinematogrf. 

Distribuidora: E. C. Distr. e Import. Cinematograf. 

Genero: Drama 

Atriz: Zelia Martins 

Ator: Oasis Miniti 

Anode producao: 11977 

Dura~ao: 80 min. 

Elenco secunda rio: Waldir Siebert, Tony Tornado, Claudio Cunha, Sergio Hingst, Andrea Camargo, Sonia Garcia 

SINOPSE: Gabriel, urn jovem advogado acaba envolvido no escabroso caso dio assassinate da prsotituta Roseti, onde os principals 
elementos sao o trafiCO de drogas, latrocinio e contrabadno. Por tras de tudo aquila esconde-se Jairo Korff, cujo quartel
general de atividades f~CaVa na cidade litoranea de Caraguatatuba, em sao Paulo, protegido pela privilegiada situacao 

geografica do Iugar. Cheio de suspeitas, Gabriel transfera-se para Caraguatatuba e infiltra-se na quadriiha usando seu 
conhecimento como engenheiro Maciel. E, com a ajuda da cait;ara Odete, consegue desvendar a trama. 
(Brasil Cinema 1977) 
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Titulo: MULHERES VIOLENTADAS 

Dir~io: Francisco A Cavalcantl 

Roteiro: Madalena Silva 

Fotografia: Salvador Amaral 

Montagem: Raul Calhado 

Trilha sonora: Marcos Miranda 

Produtora: Brasillntemacional Cinematografica 

Oistribuidora: Brasil intern. Cinemat. 

Genera: Drama 

Atriz: Helena Ramos 

Ator: Francisco Cavalcanti 

Elenco secunc:tario: Livia Bertelli, Nice Ribeiro 

Anode produ~o: 11977 

Oura~ao: 95 min. 

SINOPSE: Juarez e contratado como mordano porum casal abastado. Ambicioso, cinico e bern apessoado, ele consegue seduzir a 
patroa e mais tarde assassinar o patrao com a conivlmcia da esposa., para casarse com ela. 0 crime e presenciado pelo 
filho do casal, ainda menino, que foge aterrorizado ante a brutalidade da cena. Nunca mais a crianya fpoi vista. Vinte an as 
depois, o assassino fica sabendo do paradeiro do filho de sua vitima, agora urn homem. Temendo represtdias por parte do 
rapaz, Juarez contrata assassinos profissionais para eliminit-lo e anular a (IOica testemunha ocular de seu crime. 
(Brasil Cinema 1978) 

Titulo: PENSIONATO DE VIGARISTAS 

Dir~iio: Osvaldo de Oliveira 

Roteiro: Osvak:lo de Oliveiro, argumnto: A P. Gala 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Gilberte Wagner 

Trilha sonora: Maria ln!s 

Produtora: Prods. Cinematgrs. Galante 

Distribuidora: Paris Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Iris Bruzzi 

Ator: Wilson Grey 

Elenco secundilrio: Lola Brah, Suely Aoki, Marcia Fraga, Nicole Puzzi 

Ano de produ~ao: 1..:1.:.97:..;7'---' 

Dur~ao: 85 min. 

SINOPSE: Seis garotas vivem num pensionato e, para sobreviver, formam uma quadrilha de "trombadinhas", agindo atras de 
unifonnes de colegiais. Urn dia conhecem uma Darna de Preto que as contrata para fonnar uma quadrila profissional, da 
qual ela seria a chefe, indicando vitimas e os locals atraves de bilhetes e telefonemas. Mas uma noite uma das garotas e 
presa numa boate por intermedio de uma isca, umajovem pantera que a policia utiliza, introduzindo-a nos ambientes 
suspeitos. A quadrilha e, entao, desmantelada e as garotas vao para a pris~ para responder pelos crimes cometidos. 
(Brasil Cinema 1977) 
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Titulo: INTERNATO DE MENINAS VIR GENS 

Direcao: Osvaldo de Oliveira 

Roteiro: Raja de Aragao e Osvaldo de Oliveira 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Roberto Leme 

Trilha sonora: Maria lnes 

Produtora: Prods. Cinematgs. Galante 

Oistribuidora: Ouro Filmes/Arte Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Elizabeth Hartman, Ald1ne Muller, 

Ator: Sergio Hingst 

Elenco secundiuio:Zilda Mayo, Marcia Fraga, Regina Helena 

Ano de produ~ao: 11977 

Dura~o: 93 min 

SINOPSE: Uma jovem e levada inocente para a prisao por causa de urn mal entendido e passa a viver a dramatica expe~cia que urn 
reformat6rio feminine poderia lhe reservar: desvios mentais, taras sexuais, viol~cias, etc. Envolvida por aquele submundo 
de vicios, ela tambem se corrompe e usa seus encantos para Judibriar o capataz do presidio e fugir espetacularmente com 
outraS companheiras de infortUnio. Descobrindo depois que sua madrasta, conivente com o advogado fora a autora da 
trama que a levara ao presidio, ela assassina os dais, retomando a plisao, mas desta vez por urn motivo justa. 
(Brasil Cinema 1977) 

Titulo: MENINO DA PORTEIRA, 0 Ano de prod~o: !.:.19:..;77.:._,_J 

Direc;ao: Jeremias Moreira Filho 

Roteiro: Jeremias Moreira Filho 

Fotografia: Eliseu Fernandes 

Montagem: Jeremias Moreira Filho 

Trilha sonora: Mauro Giogeiti, can9iles Teddy Vieira 

Produtora: T opazio Filmes 

Oistribuidora: Marte Filmes I Cassiano Esteves 

Genero: Drama sertanejo Dura~: 

Atriz: Maria Viana 

Ator: SergioReis 

Elenco secundiirio: Jofre Soares, Jaci Ferreira, Jorge Karan, David Neto, Bentinho 

SINOPSE: Diogo, peao e boiadeiro, traz uma grande boiada para vender ao Major Batista, dono da fazenda Ouro Fino. Ao passar pelo 
sitio Remanso, de propriedade de Otacilio Mendes, encontra o menino Rodrigo que lhe abre a porteira e com quem trava 
amizade. Na vila, Diogo e aconselhado por pequenos criadores a nao vender mais o seu gado para o major que quer 
controlar todos os preyos da regiao. lrritado, o Major manda seus capangas expulsarem Diogo do lugarejo, mas o ~ leva 
a melhor e decide levar o gado. 0 major fica mais furioso quando descobre que Diogo esta apaixonado por sua enteada e 
como vinganya provoca um estouro da boiada, durante a qualo menino Rodrigo, que armava arapucas, e morto pete gado 
ern fuga. Diogo e Otacilio conseguem desviar a boiada contra a fazenda Ouro Fino que e destruida, provcx::ando a morte do 
Major Batista e seus assec.las. Rodrigo e carinhosamente sepultado e Diogo segue suas andanyas, depois de feita a 
justi~. 

(Brasil Cinema 1977) 
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Trtulo: EXCITACAO 

Dir~ao: Jean Garret 

Roteiro: Jean Garret, Ody Fraga 

Fotografia: Carlos Reichenbach 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: Beto Strada 

Produtora: MASP Filmes 

Distribuidora: U.C.B. 

Genero: Drama/ Fantastico 

Atriz: Kate Hansen 

Ator: Flavia Galvao 

Elenco secundario: Betty Sady, Zilda Mayo, Liana Duval, Abraao Fare 

Ano de produ\'iio: [.~1,;;977'-'---' 

Dura~o: 90 min. 

SINOPSE: Renata comprara aquela casa na praia como prop6sito de ajudar a esposda Helena recuperar-se das suas crises 
nervosas e alucina+Oes. Mas quando Helena descobre que Paulo. marido de sua vizinha Arlete e antigo proprietario da 
casa, havia se enforcado ali, ela canpreende que nao sofre de alucinae;:Oes pais uma de suas visOes era a de urn homem 
balantmdo na ponta de uma corda Arlete toma-se amiga de Helena e amante de Renate e aconselha a maya a procurar 
urn pai de santo. Mas tude continua como antes. A noite, os eletrodom9sticos ganham vida, as luzes da casa piscam e 
aparece a imagem do enforcado. Renato, que e engenheiro eletrOnico e materialists, apaixonado por cibemetica, nao 
acredita em manifestayoes sobrenaturais e quer internar a esposa. Mas Lu, prima de Arlete que passa alguns dias com 
Helena, ~am~ atacada por urn ventiladr. Nao tarda que o corpo de Lu seja trazido pelas redes de urn pescador. Quem 
a teria matado? E por qu~? Helena acaba realmete enlouquecenmdo e e intemada num sanat6rio, enquanto Arlete e 
Renate entregam-se livremente a seus prazeres. Mas Helena vofta e com ela a revel~ fantitstica que jamais um 
materialista poderia aceitar. 
(Brasil Cinema 1977) 

Titulo: GARIMPEIRAS DO SEXO 

Dir"!;ao: Jose Vedovato 

Roteiro: Jose Vedovato 

Fotografia: Eliseo Fernandes 

Montagem: Black Cavalcanti 

Trilha sonora: 

Produtora: Dail Procls. Cinemtgs. 

Distribuidora: Basillntemacional Cinemato;;Jrafica 

Genero: Faroeste/Garimpo 

Atriz: Arlete Moreira, Zelia Diniz 

Ator: 

Elenco secundiirio: Silvia Gless, Maria Vtana, Vera Railda, Vosmarline 

Ano de produ\'iio: [.;.;19"'77'--' 

Ouracio: 93 min 

SINOPSE: Urn garimpeiro passando a cavalo pelas margens d um rio, detem-se urn pouco para matar a sede e dar de beber a seu 
cavalo. Sem notar, deixa cair algumas pedras precisoas de sua sacolinha. Nas imedia¢es, mora Madame Lou com quinze 
garotas e, para fugir a retia, todas resolvem acampar na beira do rio. Casualmente, Madame Lou encontra uma das pedras 
perdidas pelo garimpeiro. Certa de ter encontrado uma fortuna, ela contrata alguns homens para guardar o local. Nesse 
Interim, Jairo moc;o, educado e respons3vel pelos neg6cios de Madame Lou, e obrigado a viajar ate o acampamento, 
quando encontra Aline, uma das novas moc;as contratadas para o estabelecimento de Madame Lou. A reuniao de toclos 
aqueles tipos tao diferentes no acampamento vai ocasionar incriveis conflitos. 
(Brasil Cinema 1977) 
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lrtulo: EMPREGADA PARA TODO SERVICO 

Oir~o: Geraldo Gonzaga 

Roteiro: Geraldo Gonzaga 

Fotografia: F. Rocha 

Montagem: Pedro J. Garcia 

Trilha sonora: Beto Streda 

Produtora: Kinoart Filmes I GJ.C. 

Distribuidora: Grupe lntemac. Cinemat. 

Genero: Comedia 

Atriz: Leila Cravo 

Ator: Lajar Muzuris 

Dura~o: 84 min. 

Elenco secunctario: Dalma Ribas, W!Sion Grey, Fatima Porto, Martim Francisco 

Ano de produ~ao: !19n 

SINOPSE: Rosa e uma moc;a simples do interior que vai para o Rio de Janeiro, em busca de novas oportunidades. Acaba par 
empregar-se como domestica, porter side o melhor salario que encontrou. Logo no seu primeiro dia de trabalho, ao fazer 
compras, conhece urn Don Juan de esquina, que !he propOe urn neg6cio. Ekla deve quebrar qualquer coisa na casa da 
patroa e chamil-lo para consertar, pais ganharia uma boa comissAo. Rosa aceita e tinge que o aquecedor esta quebrada. 
De acordo com o combinado vai chamar o conquistador que, ao inves de reparar o defeito, pOe-se a conquistar a dona da 
casa. 
Esta a principia resiste, mas acaba por cair em sua malhas. E entao que surge o patrao e stouram confusOes. 
(Brasil Cinema 1977) 

Trtulo: ESCOLA PENAL DE MENINAS VIOLENTADAS 

Dir~ao: Antonio Meliande 

Roteiro: Roberto Mauro; argumento: A. P. Galante 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Gilberta Wagner 

Trilha sonora: Wagner G. dos Santos 

Produtora: Galante Prods. Cinematogrs. 

Distribuidora: Ouro Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Meiry V~eira, Nicole Puzzi 

Ator: Sergio Hingst 

Oura~o: 86 min. 

Elenco secundiirio:Zilda Mayo, Zelia Martins, Ar1ete Moreira, Edgard Franco, Suely Aoki 

Ano de produ~ao: [.;.;19:,;n.;__, 

SINOPSE: Jovens prostitutas sao conduzidas para uma Escola Penal, dirigida por um grupo de freiras. A Madre Superiora e uma 
louca assassina que matara a verdadeira Superiora e tomara seu Iugar, mudando tcxio o regime da escola. A policia 
investiga uma ossad achada nas proximidades da escola e um investigador, clandestinamente, come<;a a fotografar a 
Escola Penal para entregar o material ao delegado. Este reconhece numa das fotos quer a Madre Superiora e a louca 
fugitiva que tanto procurava. 
(Brasil Cinema 1977) 
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rrtulo: ELAS SAO DO BARALHO 

Dir~o: Silvio de Abreu 

Roteiro: Silvio de Abreu, Rubens Ewald Filho 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Carlos Coimbra 

Trilha sonora: Pirahy, Mario Edison e Ed Costa 

Produtora: Anibal Massaini Neto 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Comedia 

Atriz: Sonia Mamede 

Ator: Claudio Correa e Castro 

Ano de produ~ao: ( 1977 

Dura~o: 82 min. 

Elenco secund8rio:Antonio Fagundes, Nuno Leal Maia, Marivalda, Esmeralda Barros, Adoniran Barbosa 

SINOPSE: Eugenio e funcionario de uma corretora de valores em Bela Horizonmte, promovido, contra a sua vontade, para sao Paulo. 
Muda-se com sua esposa Angel1ca para a capital paulista, onde e vitima de situayoes embaraJ;:OSas. Na viagem e 
assattado, perdendo seu dinheiro. bagagem e documentos e se envolve num acidente de transite, indo parar na delegacia 
por falta de documentos. Depois de muita argum~, ele ea esposa sao soltos e Eugenio promete mostrar a sao Paulo 
a fibra de urn mineiro. Na corretora. impCe seus rigidos e tradicionais metodos de trabalho. Mas, os quatro corretores -
Joca, Mauricio, Beto e Maneco - resolvem organizar uma festa para desmoralizar a rigidez do tradicional mineiro. 
(Brasil Cinema 1977) 

rrtulo: EMMANUELLE TROPICAL 

Dir~o: J. Marreco 

Roteiro: J. Marreco ; argumento: Renata T apaj6s 

Fotografia: J. Marreco 

Montagem: Milton Bolinha 

Trilha sonora: Beta Strada 

Produtora: Empr. Cinem. Haway 

Distribuidora: Emp. Cinem. Haway 

Genero: Drama 

Atriz: Monique Lafond, Selma Egrei 

Ator: Marcos Wainberg 

Elenco secundilrio: Tania Alves, Luiz Parreiras, Matilde Mastrangi 

Anode produ~o: 1-"19::.:77.;____, 

Duracao: 100 m'1n. 

SINOPSE: Casada com o aruqiteto Franco e vivendo com todo conferta, Emmanuele tern um pacta com o marido. T rabalha fora e tern 
toda a liberdade de amar, da mesma maneira que Franco. Ao mesmo tempo que ela consola Mary Clair, abandonada pela 
amante Lucia, ela aceita as investidas de Livia, industrial amigo de seu marida. Par sua vez, as conquistas de Franco s~ 
estimuladas por Emmanuelle. Mas essa liberdade sensual e sem freios provoca urn processo irreversivel de dissolu~ do 
casaL Na praia , durante uma filmagem dirigida par Ivan, seu descobrtdor e amigo, Emmanuelle encootra Victor, urn jovem 
ator, que faz aumentar ainda mais o seu desajuste emocional e sua insatisfa~o fisica. Ela se decompOe: seu sonho de 
liberdade individual dentro do Casamento e impassive!. 
(Brasil Cinema1977) 
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Titulo: CHAO BRUTO 

Direcao: Dionisio Azevedo 

Roteiro: Adap.:Dionfsio Azevedo 

Fotografia: Reynaldo Paes de Barros 

Montagem: Luiz Elias 

Trilha sonora: Rogerio Duprat 

Produtora: Misfilmes Prods./Art Films 

Oistribuidora: Art Films 

Getlero: Drama rural 

Atriz: Regina Duarte 

Ator: Mauricio do Valle 

Dura~: 100 min. 

Elenco secundilrio: Georgia Gomide, Nuno Leal Maia, lvanise Senna, Adriano Stuart, xand6 Batista 

Ano de produ<;ao: J..:.19:.:7..:.7 _ _, 

SINOPSE: A a<;ao tmscorre no extrema sudoeste do Estado de Sao Paulo, quando da chegada da estrada de ferro e aluta pela posse 
das terras desenvolvidas par grileiros inescrupulosos. E e nesse amblente de homens violentos e pesados conflitos, que 
vamos encontrar Sinhana, jovem simples e primitiva, dividida entra a fldelidade a seu pal, urn posseiro, e o home que ama -
urn capanga; xaica, uma mulher livre, testemunha ou personagem de muitos conflitos dentro de seu universe; indios e 
pposseiros em luta contra repotentes grileiros, invasores que se apossam de suas terras sob a pretensa eQide do 
progresso. 
(Brasil Cinema 1977) 

rrtulo: DEZENOVE MULHERES E UM HOMEM 

Dire<;ao: David Cardoso 

Roteiro: David Cardoso, Ody Fraga 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Walter Wanni _ 

Trilha sonora: Ronafdo Lark 

Produlora: DACAR Prods. Cinematgs. 

Distribuidora: Ouro Filmes I Art Films 

Gimero: Aventura 

Atriz: Helena Ramos 

Ator: David Cardoso 

Oura~o: 108 min. 

Elenco secundilrio:Zelia Diniz, Aldine Muller, Usa Negri, Patricia ScaM, Ozualdo Candeias 

Anode produ<;iio: 11977 

SINOPSE: Dezenove universitariastentam alugar urn onibus para uma excursao ao Paraguai, mas tern seu pedido negado pelo 
Gerente da empresa. T a:lavia, Rubens, o jovem diretor da Empresa, decide tirar umas ferias e passar por motorista das 
moc;as. Jsto acontece ao mesmo tempo em que varios bandidos fogem de urn presidio paulista e roubam urn pequeno 
avia,o, empreendendo uma fuga espetacular. 0 encontro dos dais grupos se da as margens de urn rio ern Mato Grosso. 
Rubens, responsavel pelas mogas , luta desesperadamente para defendb-las contra a perve5rsidade e as investidas dos 
perigosos marginais. 
(Brasil Cinema 1977) 
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Titulo: BE LAS E CORROMPIDAS 

Dir~io: Fauzi Mansur 

Roteiro: Fauzi Mansur, Marcos Rey 

Fotografia: Claudio Portio!i 

Montagem: Fauzi Mansur 

Trilha sonora: (sel~o musical) Carlos Reichenbach 

Produtora: Fauzi A Mansur Prods. Cinematgs. 

Oistribuidora: Program Filmes 

Genero: Policial 

Atriz: Maria Isabel de Usandra 

Ator: Luigi Picchi 

Ouracao: 108 min. 

Elenco secundario: Stela Maria, Fernando Reski, Heitor Gaiotti, Roberto Miranda, E.nio Gonc;:alves 

Ano de produ~ao: 1.;.19:.;77..;__, 

SINOPSE: Isabel, fascinada pe!a personalidade do famoso Landru- assassino de vanas mulheres na Franya -. repete a vida de 
crimes praticada por ele e, como compensac;ao aos homens que vai matar, faz antes amor com eles. Como Landru, ela 
tambem varia a forma dos assassinatos para toma-los mais excitantes: urn e morto a veneno, outro e morto por 
decapitayao, o terceiro a machadadas e assim par diante. Para seus crimes, ela conta com a ajuda de Tula, uma corcunda, 
esperan905a de que Jhe sobre alguma coisa das conquistas amorosas da patroa. Mas Isabel, como Landru, tern varios 
apaixonados, ate mesmo o guarda-notumo que sabe de sua vida e a quer desposar, mesmo com todos os riscos. Muitos 
outros tambem enfrentam de bam grado a 
possibilidade da morte em garras tao femininas e desejaveis. 
(Brasil Cinema 1977) 

rrtulo: CASA DAS TENTAC:OES 

Dir~o: Rubem Biafora 

Roteiro: Rubem Biafora 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Sylvie Reroldi, Juan Bajon 

Trilha sonora: Damiano Cozzela 

Produtora: Data Filmes 

Distribuidora: Embrafilme 

Genero: Drama 

Atriz: Elizabeth Gasper 

Ator: Flavia Portho 

Oura~ao: 

Ano de produ~ao: 1..:.19:.:77..;__, 

Elenco secundario:Arayari de Oliveira, Anselmo Duarte, Marilena Ansaldi, Pedro Stepanenko, Selma Egrei 

SINOPSE: 
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Titulo: AMANTES DE UM CANALHA, AS 

Dir~io: Tony VIeira 

Roteiro: Tony V~eira 

Fotografia: Pia Zamuner 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: 

Produtora: MQ - Mauri de Queiroz Prcx:l. e Distr. 

Distribuidora: UCB - Uniao Cinematografica Brasileira 

Genera: Poficial 

Atriz: Claudete Jaubert 

Ator: Tony Vieira 

Ouracao: 97 min. 

Elenco secundiirio: otavio Cardoso, Rony C6cegas, Caroline lindsay, Tony Tornado 

Anode produ~o: j1977 

SINOPSE: Oepois de assumir a personaJidade de urn marginal evadido do presidio, o policial Roberto infiltra-se numa quadrilha de 
traficantes de drogas para desbaratar a organizac;ao. Mas Denise, a esposa do verdadeiro marginal, denuncia-o junto a 
Tavares, o chefe da quadrilha. Ze6a. amante de Tavares, traya urn plano para seduzir e liquidar o policial, mas, ajudado 
pelo Capitao e seus hom ens, Roberto pOe fim a quadrilha. Zelia ainda tenta a Ultima cartada para liquidar Roberto e 
assumir o Iugar de Tavares. mas seu truque talha e mais uma vez a lei triunfa sobre o crime. 
(Brasil Cinema 1977). 

Titulo: ARVORE DOS SEXOS, A 

Dir~ao: Silvio de Abreu 

Roteiro: adap.: S. de Abreu, M. Rittner, R Ewaldo Filho 

Fotografia: Jose Rosa 

Montagem: Maximo Sarro 

Trilha sonora: T adeu Passreli e Edu Viola 

Produtora: Kinetos I Mace I MG Editores 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Comedia 

Atriz: Nadia Uppi, Yolanda Cardoso 

Ator: Ney Santana, Felipe Carone 

Anode produ!;ao: 1.::19:::77.:._--' 

Dura~ao: 90 min. 

Elenco secunc:tario: Maria Lucia Dahl, Marivalda, Gracinda Freire, Sonia Mamed, Maria Rosa, Paulo Hesse, Antonio Petrin, Virginia 
Lane 

SINOPSE: Brondomil, uma pacata cidade do interior paulista, em poucos dias conhece a fama e atrai muita confusao. Tudo por causa 
de uma arvore na praga principal, cujos frutos t~ a propriedade de engravidar as mulheres. Os maridos, diante de tao 
estranha epidemia, desesperam-se, ju~ando--se traidos. Sem encontrar explicayao razOOvel a luz da ciancia e da religiao, 
preferem colocar suas suspeitas sabre o mulherengo Rodrigo, urn jovem mecanico do Iugar que esta apaixonado pela 
virtuosa Angelica, a filha do prefeito. Enquanto as autoridades locais confabulam sabre o que fazer com a arvore, agora 
intemacionalrnente conhecida, desenvolve-se o caste romance entre Rodrigo e Angelica. 
Argumento: livro homOnimo de Santos Fernando 
(Brasil Cinema 1977) 
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Titulo: ULTIMA ILUSAO, A 

Direcao: Jose Vedovato 

Roteiro: Kleber Afonso e Jose Vedovato 

Fotografia: Eliseo Fernandes 

Montagem: Maximo Barre 

Trilha sonora: Rogerio Duprat 

Produtora: Oail Publicidade PromoyOes PrOOs. Cinematagrafs. 

Distribuidora: 

Genera: Drama 

Atriz: Sula de Paula 

Ator: Marcie Camargo 

Dura~o: 75 min. 

Elenco secundcirio: Eleu Salvador, Genesio Garvalho, Maria Alba, Ety Linhares, Lourenia Machado 

Anode produ~ao: 1-'-19"-7-'-6 _ _, 

SINOPSE: Marcos e Nina sao catadores profiSsionais de papel, mas unidos por urn grande amor. 0 papel recolhido e vendido para 
Genesio, amigo rico de Marcos que alimenta o secreta desejo de possuir Nina Na aus&ncia de Marcos, Nina se deixa 
influenciar pelo assedio de Genesio e vai para junto dele. Marcos, por intui~. vai procurar a maya na casa de Genesio, 
mas eta, decepcionada, j8 havia desaparecido. Nina vagueia pelas ruas e e recolhida por Madame Darcy, logo descobrindo 
que tinha ida parar num bordel. Enquanto isso, Marcos e seu amigo Dentinho acham um bilhete de loteria premiado e se 
tomam ricos. Nina, assediada no borde! pelos fregueses, resolve fugir. Volta para seu barraco onde encontra Dentinho, 
narrando o que acontecera. Dentinho vai procurar Marcos e promove o reencontro do casal 
(Brasil Cinema 1976) 

Titulo: ZE SEXY ... LOU CO, MUITO LOU CO POR MULHER 

Dir~ao: Jose Vedovato 

Roteiro: Jose Vedovato, Nilton Nascimento 

Fotografia: Nitton Nascimento 

Montagem: Antonio Silva, Manoel Fernandes Vildes 

Trilha sonora: 

Produtora: Alfafilmes 

Distribuidora: Art Filmes 

Genero: Cornedia 

Atriz: Maria Alba, Alzira Rodrigues 

Ator: Roberto Barreiros 

Elenco secund8rio: Marcio Camargo, Lucilia Amaral 

Dura~ao: 90 min. 

Ano de produ~ao: [-'1"-97;.;6:__. 

SINOPSE: Ze e um jovem empregado numa egencia de turismo, obsecado pela propeganda er6tica modema. Ele pensa e ege em 
fun~ das mulheres mas naG tem dinheiro nem recursos fisicos ao contrario do amigo J~. rico e urn ~pao", segundo as 
garotas. A (mica criatura que da atent;:ao ao ze, tambem chamado de ze Sexy, e urn vigarista profissional que o deixa sem 
dinheiro e ate sem roupas, quando o "marido~ surpreende os dois no momenta certo. De cuecas e camisa, ze entra num 
vel6rio e para conseguir uma calya, tern de tirar as catc;as do defunto. Seu amigo Joao convidCHJ depois para uma festinha 
no seu apartamento, mas aparecem os pais do amigo e surpreendem ze em situayao desabonadora No final, caindo na 
realidade, ze se conforma ccm a Brigite, uma crioula da pensao onde mora. 
(Brasil Cinema 1976) 



Titulo: TRAIC:AO CONJUGAL 

Dir~ao: Celso Falcao 

Roteiro: Celso Falcao 

Fotografia: Gyula Koloszvari 

Mootagem: Nile Machado 

Trilha sonora: Carlos Henrique 

Produtora: Dragao Filmes/ Prods. Nilo Machado 

Distribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: Maria Jose 

Ator: Seitan Baulac 

Elenco secundilrio: Edson Seeretti, David Hungaro, Cristina Amaral 

Ano de producao: [.:.;19::.:7_::6_-l 

Dura~o: 90 min. 

SINOPSE: Urn rico industrial~ com complactmcia, todas as sextas~feiras, sua esposa fazer uma viagem, onde encontra urn homem, 
ao qual da dinherio e com quem fala carinhosamente. E que nesse ato nao existe traic;ao: as viagens sao feitas para ver a 
filho do casal, urn rapaz paralitico que o indutsrial nao aceita como filho. 0 home acaba se suicid:ando e a mae revela ao 
filho todo o seu drama. Essa hist6ria e entrela\f3da com outra, a de um piloto que e tambem um grande engenheiro. Ele 
constroi uma imensa caldeira que explode no dioa da inaugurayao matando urn operario. 0 engenheiro, traumatizado, 
decide dedicar.-se a avi~o, mas tambem ai vanos dramas se desenrolam. 
(Brasil Cinema 1976) 

Trtulo: TRAIDAS PELO DESEJO 

Dir~: TonyVIEira 

Roteiro: Luiz Castillini 

Fotografia: Pio Zamuner 

Montagem: 

Trilha sonora: Maestro Zezinho 

Produtora: MQ- Prod e Distr. de Filmes Cinematograticos 

Distribuidora: MQ 

Genero: Aventura/ Faroeste 

Atriz: Claudette Jaubert 

At or: Tony Vieira 

Elenco secundcirio: Heitor Gaiotti, Francisco A. Soares, Silvana Lopes 

Anode prooucao: j1976 

Dura~ao: 90 min. 

SINOPSE: Gina e filha unica, 6rfa e herdeira de incalcutavel fortuna. Seu mordomo, Douglas, sabendo que Gina 6 poderia receber 
essa heran~ ap6s seu casamento, resolve com a ajuda de uma quadrilha, conseguir urn incligente sem familia para faz&-lo 
casar com a mQ9a. De posse da certidao, mataria os dais, fazendo tudo passar para o seu nome. 0 escolhido e Regis 
Cava!canti, urn pretense indigente, mas que na verdade trata-se de um astute advogado que pen:lera a esposa num 
acidente. A quadrilha ignora esse fato e Regis percebendo a inten~ dos bandidos, foge com a noiva ap6s o casamento. 

Na persegui~, a quairilha e desmantelada e regis e Gina acabam encontrando a felicidade. 
(Brasil Cinema 1976) 
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Titulo: TERRA QUENTE 

Direc;ao: Cust6dio Gomes 

Roteiro: CustOdio Gomes 

Fotografia: Dionisio T ardoque 

Montagem: Paqurto 

Trilha sonora: Julio Caballar 

Produtora: Custodio Gomes/Srasfilmes 

Oistribuidora: Exibifilmes 

Genera: Faroeste 

Atriz: Alessandra Montessori 

Ator: Custodio Gomes 

Elenco secunditrio: Atila Silveira, Jack Barbosa, Carmern Ortega 

Anode produ~ao: j..:;19:::7.;:6_...J 

Durac;ao: 91 min 

SINOPSE: 0 fazendeiro Laercio Talaer e traido pelo seu capataz Dioclecio, que se apodera de sua fazenda. Apt.s o acidente 
proposital que provoca uma amnesia temporaria no fazendeiro, o capataz se livra do Unico herdeiro, levando-o para a 
capital. Decorridos 12 anos, Alexandre, agora com 19 anos, tern conhecimento da morte dos paise da existOOcia das 
terras que lhe pertencem par heranya. Volta para sua terrae e informado que seus pais foram mortos petos indios, mas o 
grande chefe Taiumbira desmente essa versao. Alexandre, disfargado de padre, entra na fazenda e descobre seus pais 
vivos. Leva-os consigo, enquanto Dioclecio reLine seus capangas para capturar o disfaryado. 0 Padre Fernandes e 
torturado em pra98 pUblica por Dioclecio, mas Alexandre, ainda sob disfarce, apresenta-se como o Unico herdeiro da 
fazenda. Dioclecio contrata novos pistoleiros para lutar contra Alexandre. 
(Cinema Brasil 1976) 
(Guia de filmes 1978) 

rrtulo: TORTURADAS PELO SEXO 

Dir~ao: Tony V~eira 

Roteiro: Mauri de Queiroz e ldo Oraides 

Fotografia: Pio Zamuner 

Montagem: WatterWanni 

Trilha sonora: Maestro Salinas 

Produtora: MQ Prods. Cinematografs. 

Distribuidora: 

Genero: Faroeste/Aventura 

Atriz: Claudette Jaubert 

At or: Tony Vieira 

Dura.;ao: 104 mn 

Elenco secundcirio: Heitor Gaiotti, Cinira Camargo, Oirce Milftelo, Zelia DiniZ 

Ano de produ~o: [..::19::.:7.::6 _ _. 

SINOPSE: Bolivar, urn aventureiro e assassino profissional, recebe a incumbelcia de dar cabo de uma certa mulher que serve de 
contato para OS comerciantes de escravas brancas. Pelo nome e fotografia da mulher, descobre que se trata de uma 
pessoa que anos antes lhe prestara urn grande favor e assim ao in\1135 de executar o trabalho, transfere a mulher para outro 
local, apresentando-se depois ao chefe dos traf!Carltes, Master, para receber a Segunda parcela do dinheiro. Master, 
porem, ja sabia que Bolivar nao havia cumprido sua tarefa e anna-lhe uma emboscada, da qual Bolivar sai ferido. Enquanto 
isso, Claudia, uma jovem que tern ligatyao com urn policial que investiga o caso, descobre o esconderijo da quadrilha e 
fazendo-se passar par comerciante de mulheres, penetra no covil dos bandidos, sendo salva par Bolivar que perseguido 
peJa policia e pelos bandidos, acaba entre dois fogos. 
(Brasil Cinema 1976) 

103 



Titulo: SENHORA 

Di~o: Gerado V!etri 

Roteiro: Adap. romance de Jose de Alencar: Geraldo Vtetri 

Fotografia: Antonio B. Thome 

Montagem: Graldo Vietrl 

Trilha sonora: 

Produtora: E.C. Dis!. E Imp. 

Oistribuidora: 

Genera: Drama 

Atriz: Elaine Cristina 

Ator: Paulo Figueiredo 

Curacao: 110 min. 

Elenco secundiuio: Chico Martins, lara Uns, Leonor Navarro, Flavio Galvao, Elizabeth Hartman 

Ano de produ~ao: 1.;;19::.:7..:::6 _ _, 

SINOPSE: AureJiaCamargo, moya pobre namora Fernando Seixas e eles se amam, mas a precaria situac;:ao financeira de ambos 
acaba por os obrigarem a desistir daquele profunda amor. Para surpresa de Aurelia, ela recebe uma grande herant;a com a 
morte do av6 e sua vida sofre uma tranfonna~, pois agora ela entra para a sociedade. Mas o seu amor pior Fernando 
continua imutavel e com a ajuda de seu tio Lemos, ela compra seu marido Fernando. Quando ele desobre o jogo, o amor 
dos dois fica profundamente abalado e Aurelia sofre imensamente pelo seu ato. Mas com o tempo o obstaculo e superado 
e eles passam a viver felizes para sempre. 
(Brasil Cinema 1976) 

Titulo: SOCORRO! EU NAO QUERO MORRER VIRGEM 

Dir~ao: Roberto Mauro 

Roteiro: Emanuel Rodrigues 

Fotografia: Jose Henrique Borges 

Montagem: Silvio Renoldi 

Trilha sonora: Solon Curve! 

Produtora: Plexus Prod. e Distr. de Filmes 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atliz: Wilza Carla 

Ator: Jose Paulo 

Elenco secundcirio: Marcos Rossi, Aldine Muller 

Ouracao: 88 min. 

Anode produ~o: j-"19:.;7.;;6 _ _, 

SINOPSE: Varios casais passam a lu&de-mel em Foz do lgua9u, quando Ia chega urn casal de vigaristas posando de recem-casados 
e com~ a agir nos hoteis da cida:ie, praticando os mais variados roubos. A presenc;a dos detetives Canao e Konjaca e 
enta.o solicitada, pois os dais que fazem parte da lnterpola estao descansando no ParaguaL Ao chegar com~ a prender 
todos as casais em lua-<:le-mel como uma forma de chegar aos verdadeiros culpados, mas sempre chegam na hera ~hn e 
ninguem consegue consumar sua lua-de-mel, enquanto as verdadeiros culpados continuarn agindo impunemente. 
Enquanto isso uma mulher ciumenta esta a procura do marido blgamo e perieita confusao se estabelece. De urn lado, os 
casais desesperadamente tentando consumar seu matrimOnio, do outre os detetives e a mulher ciumenta batendo em 
todas as portas e atrapalhando tudo ... 
(Brasil Cinema 1976) 
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Titulo: QUEM E 0 PAl DA CRIANCA ? 

Oir~ao: Ody Fraga 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Jose Marreco 

Montagem: Lucio Braun 

Trilha sonora: Pete Dunaway 

Produtora: Regina Filmes 

Distribuidora: 

Genera: Comedia 

Atriz: Leila Cravo 

Ator: Fausto Rocha 

Elenco secund3.rio: Celso Faria, Zaira Bueno, Helena Ramos 

Ano de produ~o: 11976 

Duracao: 78 min 

SINOPSE: Cristina espera urn beba e com uma sernana de anteced~ncia a data prevista para o nascimento da criant;a, instala-se na 
maternidade para assim fazer chantagem emocional com Wrios homens da firma onde trabalha, pais qualquer urn defes 
pocleria ser o pai da crianc;a Em vista da situat;ao, todos sao suspeitos: Ramon, lsmaet, Joao eo avO. Numa reuniao 
decidem que o Unico solteiro dew casar com Cristina, mas Ramon ja esta naive. Continuam entao os preparatives para 
descobrir-se urn noivo para Cristina, ja que as esposas dos maridos envoMdos procuram ajudar Ramon a se casar o mais 
rapido possivel. Os colagas de Ramon tentam impedir o seu casamento mas chegam tarde a igreja. Cristina entao informa 
que todos sao pais da crianya, pois tudo nao passou de uma brincadeira ... 
(Brasil Cinema 1976) 

Trtuto: SABENDO USAR NAO VAl FALTAR 

Dir~o: 1. Francisco Ramalho Jr. 2. Sidney Paiva Lopes 3. Adriano Stuart 

Roteiro: lrvando Luis, F. RamalhoJr., A. Stuart 

Fotografia: Lucio Kodato 

Montagem: Mauricio Wilke 

Trilha sonora: Anigo Bamabe 

Produtora: Kinoart Filmes I Oca Cinematografica 

Distribuidora: Roma Filmes 

Genero: Comedia 

Atriz: Nadir Fernandes 

Ator: Ewerton de Castro 

Dura~o: 90 min. 

Elenco secundc:irio: Yara Stein, Renata Consorte, Adriano stuart, Murilo Amorim Correa, Neusa Ribeiro 

Anode produ~o: 1.:.:19:..:7.;:6 _ _, 

SINOPSE: 1, Joaozinho, urn 'office boy', trabalhanurna agtmcia de empregos e vive em dell rio onirico, julganmdo-se amado par todas 
as lindas mcx:ielos da agancia. Desfeito o sonho, volta ao ramerrao cotidiano. 
2. Urn comendador Italiano novorico passa por urn trauma psiquico que a toma temporariamente impotente. Desesperado, 
procura urn pai de santo que lhe promete ~ noites de amor mediante assobios. E e rneio a assobios desperdiyados, ele 
perde as tres oportunidades. 
3. E uma brincadeira sobre a infldelidade dupla. Enquanto a mulher trai o marido em Guaruja, este a trai can as mariposas 
de sa,o Paulo. E na hist6ria tern Iugar urn desfile de amantes: um cobrador, o zeJador do predio e urn louco fugido do 
hospicio. 
(Brasil Cinema 1976) 
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rrtulo: PRESIDIO DE MULHERES VIOLENTADAS 

Dir"l;ilo: Polo Galante 

Roteiro: Raja de Aragilo, Osvaldo de Oliveira 

Fotografia: Tony Rabatoni 

Montagem: Miklos Burger 

Trilha sonora: Jose Carlos Ferraresi 

Produtora: Prods. Cinematografs. Galante 

Distribuidora: Grupe lnternacional Cinamatografico 

Genero: Drama 

Atriz: Esmeralda Barros, Meiry Vieira 

Ator: Hugo Bidet 

Elenco secundiuio: Patricia ScaM, Evelyn Erika, Zilda Mayo 

Dura~o: 87 min. 

Ano de produ~ao: 1.:.19::.:7.,::6_-' 

SINOPSE: Tininha chega ao presidio e e logo assediada pela companmheiras, mas Ndir, a lider das detentas, a toma para si. Tininha, 
acusada de roubo e assassinate, dana sempre sua in~ncia e com isso cai nas boas grat;as da diretora do presidio que 
procura isota-la das demais, dando-lhe s~ na diretoria. Mas Nadir sutilmente consegue arrancar de Tininha a 
confssao de que ela realmente cometera o roubo e o assassinto e essa confiss~o logo se espalha pela prisa, perdendo 
Tininha o apoio de Rafaela, a diretora Outros personagens estao envolvidos na hist6ria como Antunes, medico do presidio 
e Angela, sua amante e vice-diretora que ambiciona o p{osto de Rafaeta. 0 filme e urn estudo sobre o comportamento e a 
psicologia das mulheres marginalizadas da sociedade. 
(Brasil Cinema 1976) 

lrtulo: PURA COMO UM ANJO ... SERA VIRGEM? 

Dir"l;ao: Raffaele Rossi 

Roteiro: Raffaele Rossi 

Fotografia: Raffaele Rossi 

Montagem: Raffaele Rossi 

Trilha sonora: Dirceu Kleber Sanches 

Produtora: Panther's cine e som 

Oistribuidora: Tras Poderes 

Genera: Comedia 

Atriz: Zaira Bueno 

Ator: Fred Del Nero 

Elenco secunctario: Guilherme Correa, Silvana Lopes 

Duragao: 90 min. 

Ano de produ~o: [.:,:19::.:7.::,6_J 

SINOPSE: Uma mulher rica vive apenas com sua filha e urn mordomo na sua mansAo bainearia. Para curar o tedio costuma promover 
festinhas diferentes nos f111s de semana... Porem urn dia, sua festa fica mais complicada cern a chegada de urn 
convidado, urn amigo de infatlca, homem bastante idoso, casado coma jovern de 20 anos... Mas no sorteio das chaves 
trocadas, obviamnete, ele acaba sOOrando ... 
(Brasil Cinema 1976) 
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Trtulo: PASSAPORTE PARA 0 INFERNO 

Dir~iio: J. Marreco 

Roteiro: J. Marreco 

Fotografia: J. Marreco 

Montagem: J. Marreco 

Trilha sonora: Uccio Gaeta 

Produtora: Brasillntemacional Cinernatcgrafica 

Distribuidora: Brasil lntemacional Cinematcgrafica 

Genero: Aventura 

Atriz: Fernanda de Jesus 

Ator: Jonas Mello 

Elenco secundilrio: Cazam~, Gilberta Savio, Walter Prado, Olney Cazarre 

Anode produ~ao: 11976 

Dura~o: 85 min. 

SINOPSE: Quatro perigosos assassinos- Profeta, Gringo, Cafeta e Laguna- escapam de urn presidio e sao cayados 
implacavelmente sob o comando de Caco, urn grande conhecedor da regiAo. Os presidiarios invadem um borde! com 
violf!ncia assassina, matando e violentando mulheres e fugindo em seguida. Ao mesmo tempo, Patricia, uma jovem 
milionc'tria, resolve aderir ao Projeto de lntegra<;ao que sua faculdade desenvolve no interior. 0 pequeno avia.o em que ela 
viaja, sofre uma pane, caindo exatamente na reg~ onde se encontram os fugitivos. Ela fica enta.o a mere~ do bando que 
resolve levtf..la como refem na fugae ao mesmo tempo com a intencao de exigir uma grande soma de seus pais. Mas 
Patricia e surpreendida por Gringo banhando-se nua na cachoeira e e por e1e estuprada com requintes de violertcia. Os 
acontecimentos se sucedem ate que os fugitivos sao alcanyados por Caco travando-se entao uma luta de morte. 
(Brasil Cinema 1976) 

rrtulo: POSSUIDAS PELO PECADO 

Direcio: Jean Garret 

Roteiro: Jean Garret, Ody Fraga 

Fotografia: Reynaldo Paes de Barros 

Montagem: Wairter Wanni 

Trilha sonora: Ronalda Lark 

Produtora: Dacar Prods. Cinematografs. 

Distribuidora: Art Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Helena Ramos, Meiry Vieira 

Ator: David Cardoso, Benjamin Cattan 

Anode produ~ilo: 11976 

Ourae;ao: 102 min. 

Elenco secundario: Zilda Sedenho, Nicole Wodw'ard, Ruthineia de Moraes, Agnaldo Rayol, Marcia Real, Luis Carlos Braga 

SINOPSE: Leme, homem rico, e separado da esposa Raquel e frustrado por nao T er filhos. Passa a maier parte do seu tempo no 
campo corn duas secretarias que sao ao mesmo tempo suas concubinas. Na casa ainda moram a governanta lsaura e sua 
filha, Dora, que a m&e deseja educar dignamente. Outro morador da mans;lio e o ambicioso Andre, indispensavel para 
Leme. Andre, porem, e amante de Raquel e os dois planejam matar Leme num suposto acidente para se apossarem de 
sua fortuna. Dora, porem, apaixooCH>e par Andree se entrega a ele. Andre decide usa-la para apoderar-se da fortuna de 
Leme e uma noite em que o hornem esta embriagado, Dora se insinua na sua cama. No dia seguinte confessa ao patrao 
que foi por ele deflorada. Leme acredita e se sente feliz, principalmente quando Dora lhe confessa estar gravida. Mas a 
situ~ se desmorona, pais Raquel descobre a trarna e a revela ao marido. 
(Brasil Cinema 1976) 
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Titulo: NOITE DAS FEMEAS, A 
Ano de produ~o: 11976 

Oir~ao: Fauzi Mansur 

Roteiro: Fauzi Mansur 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: lnBcio Araujo 

Trilha sonora: Annando Sanino 

Produtora: Brasecran 

Oistribuidora: 

Getlero: Drama Dura~: 105 min. 

Atriz: Kate Hansen, Maria Isabel de Lisandra 

Ator: Antonio Fagundes, Ewerton de Castro 

Elenco secundiirio: Marlene Franya, Nadia Uppi, Dionisio Azevedo, Sergio Hingst 

SINOPSE: A hist61ia se passa quase total mente num palco de teatro, onde se ensaia uma peya policial do g~ero 'bas-fond', que 

mistura mementos de humor e de erotismo. Logo de infcio, instata-se urn conflito entre o autor, um pretense intelectual, eo 
diretor, que insiste em atterar o texto a sua vontade, visando lucros na bilheteria Na ~. quat.ro prostitutas querendo 
libertar-se de urn gigolO que as explora, assassinam-no barbaramente e depois se reunem para festejar com risos e vinhos. 
Mas nao imaginam que o vinho esta envenenado e tombam no solo ao sam de urn melodramatico tango. Quando o diretor 
surge em cena ordenanado que se lewntem para continuar os trabalhos, as atrizes permanecem enertes, pois haviam 
realmente tornado vinho envenenado. 
(Brasil Cinema 1976) 

T~ulo: PAl DO POVO, 0 

Oir~ao: JO Soares 

Roteiro: Alfredo lema, JO Soares 

Fotografia: Leonardo Bartucci 

Montagem: Vera Freire 

Trilha sonora: Guio Moraes, JO Soares 

Produtora: CIC - Cinema International Corporation 

Distribuidora: CIC 

Genero: Comectia 

Atriz: Teresa Austregesilo 

Ator: JO Soares 

Oura~o: 84 min. 

Elenco secund3rio:Augusto Olimpio, Gracindo Jr., Jaime Barcelos, Carlos Eduardo Dolabella 

Ano de produ~o: 11976 

SINOPSE: As tras maiores pot~cias mundiais explodem bombas atomicas ao mesmo tempo, provocando uma precipitagao de 
radioatividade que causa a esterHiza~ de todos os hornens da terra, condenando a humanidade a extiny§o. Porem, em 
Silvestria, uma ilha do Pacifico govemada por El Libertador Contreras, um homem que donnia dentro de urn cane de 
chumbo na hera das explosoes, toma-se o Unico homem fertil do mundo. E entao chamado "Pai do Povo" e tern diante de 
si, a missao de dar continuidade a especie humana. Contreras contrata urn famoso especiaJista em genetica para preparar 
o "Pai do Povo" para sua grandiosa missao. Contratos milionarios se estabelecem com as mais lindas mulheres do mundo 
que querem ser fecundadas, mas Contreras comet;a a cobrar tarifas exorbitantes pelas atua((Oes do "Pai do Povon, com 
prejuizo das n"9(les pobres que nao pcdem pagar e que protestam junto a ONU porque aquele abuse do pcder. A ONU 
entao determina que para oito atuac;Oes miliomlrios, uma tera de ser de g~ para os paises subdesenvolvidos. 
(Brasil Cinema 1976) 

108 



Titulo: NEM AS ENFERMEIRAS ESCAPAM 

Din!l;iiO: Andre Jose Adler 

Roteiro: Marcos Rey, Lenine Ottoni, Hugo Bidet 

Fotografia: A. J. Pereira 

Montagem: Lucio Braun 

Trilha sonora: Eduardo Souto Neto 

Produtora: Phoenix Filmes do Brasil 

Distribuidora: 

Genera: Comedia 

Atriz: Marta Moyano 

Ator: Mario Benvenuti 

Duracao: 80 min. 

Elenco secundc\rio: Hugo Bidet, Marivalda, Fernando Reski, Carlos Kappa, Neide Ribeiro 

Ano de prodl!l;iio: 1.:.19;:;7..:6_.J 

SINOPSE: 0 psiquiatra Dr. HE!Iio Botelho descobre nas selvas peruanas, uma substAncia e.xtraida da cascade uma arvore chamada 
ucucolorium legatorium~, que tern a propriedade de com bater as doenc;:as mentais. Voltando ao Brasil, consegue levar 
adiante suas expeti&ncias com a ajuda do Dr. Salvador Moreira, diretor de uma clinica psiquiatrica, onde os intemos gozam 
de toda a liberdade. 0 sucesso da experitfmcia esvazia as outras clinicas e uma comissao de donos de hospitais envia um 
detetive para investigar os delalhes da e~cia. Mas o detetive e apanhado em flagrante e o Dr. Moreira resolve 
organizar uma grande testa para mostrar que o sucesso de sua clinica, deve-se ao clima de liberdade que ta existe. Na 
festa, urn dos internes coloca cha de cucolorium no ponche, dando inicio a sit~ surpreendentes. 
(Brasil Cinema 1976) 

Titulo: NINGUEM SEGURA ESSAS MULHERES 

Dir~iio: 1. Ansemo Duarte 2. Jece Valadi!o 3. Jose Miziara 4. Harry Zalkowistchi 

Roteiro: Anselmo Duarte, Jece Valadac>, Jose Miziara 

Fotografia: Antonio Meliande, Edson Batisa 

Montagem: Roberto Leme 

Trilha sonora: Chico Freitas e Beto Strada 

Produtora: Estudio Silvio Santos Cinema e T etevisao 

Distribuidora: Cinedistri 

Genera: Comedia 

Atriz: Nadia Uppi, Vera Gimenez 

Ator: Jece Valadao, Jorge D6ria 

Duracao: 118 min. 

Elenco secundcirio: Isabel Garcia, Mlton Moraes, Toni Ramos, luis Carlos Miele, Betty Sadi 

Ano de produ~o: 1..:1.::;97;.;6:,__. 

SINOPSE: 1. A mulher recebe o garotao em casa, na austmcia do marido. Mas este volta de repente e o rapaz se esconde na 
varanda, apesar da chuva. Tern, porem, uma ideia e entra na casa toclo molhado e pede ao marido da amante que o deixe 
sair pelo seu apartamento, pois estava com a mulher do vizinho quando e1e chegou. 
2. Gil esta interessado numa bela mulher e para conquista..la, utiliza uma pequena vizinha que passa por sua filha. 
Consegue seu objetivo, mas a mulher fica gravidae eJe tern de casar. 
3. Uma mulata aceita a corte de urn rapazola e trai o marido portuguAs. Este descobre e coloca a mulher como manicura 
em seu salao de barbeiro, mas os dois arranjam urn jeito de trair o portuguas. 
4. Dalva e expulsa de casa, na f"098. e se prostitui em sao Paulo. Urn ciumento guarda passa a viver com eta. Urn dia ao 
sair de casa, ela tern a meia da pema esquerda furada. Mas compra outra meia., experimenta-a e depois cal~ a velha. Ao 
vottar, o buraco da rneia passou para o lado direito. 0 ciumento guarda, pensando em ter sido traido, mata-a com urn tiro. 
(Brasil Cinema 1976) 
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Titulo: MULHERENGO, 0 Anode produ~ao: 1.;.19:;.;7..;;6 _ _, 

Dir~: Fauzi Mansur 

Roteiro~ Fauzi Mansur e Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: WatterWanni 

Trilha sonora: Fernando Lona 

Produtora: J. Davila Prods. Cinemats. 

Distribuidora: Program Filmes 

Genero: Comedia Curacao: 100 mim. 

Atriz: Nadia Lippi 

Ator: Edwin Luisi 

Elenco secundario: Fregolente, Uza Vieira, Marta Moyano, Carlos Bucka, Helena Ramos, Marlene Franr;a 

SINOPSE: A "Banda dos Peregrines" instala-se numa pequena cktacle do interior. AJipuio, urn de seus integrantes vive para duas 
paixOes: mulherres e mUsica Morto pelo pai de uma de suas vitimas de seus caprichos donjuanescos, A!ipio se ~as 
voltas com urn anjo que s61he permitira a entrada no paraiso se reparar o mal que causou a todas as donzelas, durante a 
sua visda material, arranjando urn jeito para que todas se casem e sejam felizes. Alipio, sempre sob a ftscalizayao do anjo, 
encamado para poder cumprir sua missao, passa a ter sentimentos de mulher, apaixonando-se pelo incorrigivel 
mulherengo. 
(Brasil Cinema 1976) 

rrtulo: MULHERES DO SEXO VIOLENTO, AS 

Direcao: Francisco de Almeida Cavalcanti 

Roteiro: Francisco de Almeida Cavalcanti 

Fotografia: Henrique Borges 

Montagem: Jovita Pereira Dias 

Trilha sonora: Dirceu Kleber Afonso 

Produtora: N.T.M. Prod. e Distr. I Ribatta Filmes 

Distribuidora: Dffibras 

Genero: Policial 

Atriz: Joana de Oliveira 

Ator: Francisco A. Cavalcanti 

EJenco secundario: Uric Bertelli, Jose Mojica Marins, Maria de Souza 

Anode produ~o: 11976 

Duracao: 90 min. 

SINOPSE: Carlos e filho adotivo de urn rico industrial e desconhece seus pr6prios pais. 0 destine o leva, porem, a Juarez, frio e 
inescrupuloso chefe de urn banda de assassinos que e o legitime pai de Carlos. ResoMdo a aplicar urn golpe contra o 
industrial, ele resolve usar o pr6prio fdho para chegar aos cofres do industrial. Mas a verdadeira mae de Carlos e a noiva do 
rapaz descobrindo a trama de Juarez, vao ao encalc;o do homem para impedir a consumayao de seus pianos. Garlos e 
alertado pela noiva, com o risco de sua pr6pria vida e ele, tentando limpar seu nome, leva os policiais ao encalc;o dos 
perigosos bandidos liderados par seu pai. Mas a mae de Carlos para evitar que o pai matasse o pr6prio fiJho, dispara contra 
ele, ferindo-o mortalmente. E. porem, atropelada ao salvar o filho, que ate entao ignora que aquela mulher e sua verdadeira 
mae. Carlos sobrevive e reencontra o caminho da honra ao lade da noiva e dos pais adotivos. 
(Brasil Cinema 1976) 
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Titulo: SEGREDO DAS MASSAGISTAS, 0 

Dir~ao: Antonio B. Thome 

Roteiro: Cassiano Esteves e Waldir Kopesky 

Fotografia: Antonio B. Thome 

Montagem: Sylvia Renoldi 

Trilha sonora: Beta Strada 

Produtora: E. C. Distr. e Import. Cinematogr. 

Oistribuidora: Marte Filmes I Art Filmes 

Genero: 

Atriz: Aldine Muller, Lourenia Machado 

Ator: Dino Sizzi 

Elenco secundiirio: Pedro Cassador, Sula Di Paula 

Ano de produ~o: 11977 

Oura~o: 75 min. 

SINOPSE: Celso, jovem e dinM'Iico empresBrio, aos 30 anos ja esta a beira do enfarte, tal a vida agitada que leva no mundo dos 
neg6cios. Certo dia, ja pr6ximoda estafa total, pede a urn amigo que o levea uma clfnica cardiol6gica, mas o amigo prefere 
lev8-lo a urn institute fisioterapico, onde Wrias m0925 aplicam~lhe diversas massagens. 0 institute toma-se urn paraiso 
para Celso, pois Ia ele encontra a paz necessaria para se recuperar, atem de manter urn ranance que podera lhe trazer a 
futura felicidade. 
{Brasil Cinema 1977) 

Titulo: SERA QUE ELA AGUENTA? 

Oir~o: Roberto Mauro 

Roteiro: Roberto Mauro I Dalton Gennanus 

Fotografia: Jose Henrique Borges 

Montagem: Sylvia Renoldi 

Trilha sonora: Joao Pacifico 

Produtora: Mori Filmes Produtora de cinema e discos 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: Zelia Martins 

Ator: Ubiratan Gon9"1ves 

Elenco secundclrio: Wilza carla, Sonia Vieira, Renate Bruno 

Ano de produ~iio: [.;;19::.:77.:__, 

Dura~ao: 98 min. 

SINOPSE: Na noite de nUpcias, umajovem esposa foge do marido, apavorada com a ideia da consumac;ao do casamento eo 
acontecimento ganha as manchetes de todos os jomais do pais, 0 prefeito da cidadezinha de Nao me Toques, zeloso da 
desmoral~o do Iugar, promo.e uma campanha de progresso e contrata um doutor em psicologia do comportamento 
humane para comandar a campanha. Mas, durante a viagem do doutor, o chefe do trem, enquanto todos estavam 
dorrnindo, acorda o homem erra:lo para saltar na estac;ao de Nao me Toques, exatamente urn louco fugido de urn hospital 
que deveria ser intemado num hospicio na es~o seguinte. 0 louco e recebido com todas as honras e com carta branca 
para agir pelo prefeito da cidade. A confusao e enorrne, pois ele passa a quebrar tOOos os tabus trcdicionais e ninguem 
suspeita de sua verdadeira identidade. 
{Brasil Cinema 1977) 
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Titulo: SNUFF - ViTIMAS DO PRAZER 

Dir~ao: Claudio Cunha 

Roteiro: Carlos Reichenbach, Claudio Cunha 

Fotografia: Jose Roberto Buzzini 

Montagem: Sylvia Renoldi, Pedro J. Garcia 

Trilha sonora: Claudio Cunha 

Produtora: Kinema Prcxl. e Distr. de Filmes 

Distribuidora: Ouro Filmes 

Genera: Drama 

Atriz: Rossana Ghessa 

Ator: Carlos Vereza 

Ano de prodU<;lio: 11977 

Dura~o: 109 min. 

Elenco secundilrio: Hugo Bidet, Nadyr Fernandes, Fernando Resky, Roberto Miranda, Canarinho, Sergio Hingst 

SINOPSE: Dois inescrupulosos proclutores de filmes pomogrfifiCOS Wm ao Brasil para realizar urn filme de g!nero 'snuff', pelicula 
clandestina que alcanyou enorme sucesso nos circuitos pomOs de New York, grayas a cenas reais onde as atrizes eram 
estupradas e assassinadas em cena, sem nenhum truque. Contratam dois tecnicos brasileiros que, como quase todos os 
bons tecnicos do cinema nacional. estao as portas da fatancia. Organizam a prcxiu~ e arregimentam o elenco: Taty 
lbaf\ez, atriz em decadenca, que fora rainha dos filmes de cangCl9Q; Gloria Verdi, f~gurante de teatro; Maria Rosa, candidata 
a Miss sao Paulo; Ua de Souza 'stripper' da Boca do Lixo; o ator Sergio Bandeira, apanhado num sanat6rio. Oaf a 
m<lquina da fatalidade cornec;:a a rondar e as mortes reaisva.o acontecendo de fonna surpreendente. 
(Brasil Cinema 1977) 

Titulo: ADULTERIO POR AMOR 

Oir~ao: Geraldo Vietri 

Roteiro: Geraldo Vietri 

Fotografia: Antonio B. Thome 

Montagem: Sylvie Renoldi 

Trilha sonora: Caion Gadia 

Produtora: E. C. Distr. e Imp. , Cassiano Esteves 

Distribuidora: Marte Filmes/Ouro Nacionai!Paris Filmes 

Genero: melodrama 

Atriz: Selma Egrei 

Ator: Paulo Figueiredo 

Dura~o: 96 min. 

Elenco secundario: Luis Car1os de Moraes, Jussara Freira, Eweron de castro 

Anode produ~: 11978 

SINOPSE: Casados M trt!s anos, Natalia e Guido nao tern filhos. A convMlncia com urn casal amigo, Jorge e Flora, cercados pela 
alegria de seus tres filhos, torna Guido cada dia mais frustrado e infeliz. Apaixonada pelo marido e temendo pelo seu 
casamento, Natalia resolve procurar urn medico. 0 resuftado dos exames revela que a esterilidade niio e dela. Guido n~ 
admite a possibilidade de ser esteril e se recusa a fazer urn tratamento. Nas ferias, Natalia acompanha Florae os filhos a 
uma estancia hidro-mineraL La, conhece urn estudante, Gustavo, e depois de muito pensar, decide entregar~se a ele com o 
Unico prop6sito de engravidar, pensando com isso salvar seu casamento. A gravidez de Natatia alegra Guido. No sexto 
m~ de gravidez Natalia, par acaso, encontra Gustavo. Querendo fazer chantagem, Gustavo passa a persegui-la, 
colocando em risco Natalia e a crianc;a. 
(Guia de Filmes 1979) 
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Titulo : AMADA AMANTE 

Oire~ao: Claudio Cunha 

Roteiro: Benedito Ruy Barbosa 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Roberto Leme 

Trilha sonora: Carlos Lyra 

Produtora: Kinema Filmes I Atlantida 

Oistribuidora: U.C.B./ Brasillntemacional Cinematografica 

Genera: Drama 

Atriz: Sandra Brea 

Ator: Luis Gustavo 

Dura~o: 95 min. 

Elenco secundilrio: Ana Maria Kreisler, Rogerio Fr6es, Neusa Amaral, Carlos Imperial 

Anode producao: 1.:.:19::..:7.:;8_-' 

SINOPSE: Ap6s uma vida inteira passada em cidade do interior pau!ista, Augusto e transferido por sua finna para o Rio de Janeiro. 
Com a incumbancia de montar uma filial. Acompanhado de sua mulher Tide e de seus filhos Fatima, Marita e Zequinha, 
instala-se num apartamento em lpanema. Fatima, a inna mais velha, conhece Tuca, playbC7f local que !he propOe urn 
passeio turistico pela cidade. Martta, a inna do meio, faz amizade com Claudia, sua vizinha. Convidando a inocente Manta 
a seu apartamento, Claudia a seduz. A jovem Miriam apaixona..se per Zequinha, o cac;ula da familia, mas ele se esquiva e 
se ~ desmoralizado pelos amigos, resoivendo enta.o sair com ela. Tide sente pena do marido pelo esforyo que ete 
emprega para completar sua missao. Num passeio a Barra da Tijuca, Tuca convida Fatima para donnir com ele, mas e 
repelido. Enquanto isso, Augusto tAm relayOes em seu escrit6rio com a secretaria Aparecida Chegando ao escrit6rio 
depois de deixar Tuca, Fatima surpreende o pai. Chocada, volta a encontrar Tuca para se entregar a ele, que, no entanto, 
percebe seu estado emocional e, patemalmente, a acalma. A noite, Augusto e vitima de uma chantagem por parte da filha: 
sem haver cantata a familia o que viu, Fatima exige dele que traga Aparecida para almoyar com a familia no Domingo. 
Contrariado, Augusto acaba por concordar. No almoyo, Fatima desmascara o pai e a secretaria. Profundamente abalada, 
Tide nao sabe como reagir, e a familia se desintegra. 
(Guia de filmes 1978) 

Titulo: AMANTES LATINAS, AS 

Dir~ao: Luiz Castellini 

Roteiro: Luiz Castellini 

Fotografia: Gesvaldo A~ones Abril 

Montagem: Joao de Alencar 

Trilha sonora: (sele<;ao musical) Eudes Carvalho 

Produtora: Virginia 

Distribuidora: Haway 

Genera: Drama 

Atriz: Patricia ScaM 

Ator: Paulo Domingues 

Elenco secundclrio: Renata Kramer, Pedro Paulo Zupo 

Ano de producao: [ 1978 

Dura~ao: 81 min. 

SINOPSE: Rafael, fot6grafo de nus artlsticos, usa seu estUdio como fachada para encobrir o lenocinio eo tratico de mulheres. Acolhe, 
no pora.o de seu atelil:l, Hengel Hoffman, filho de urn SS nazista e procurado no mundo inteiro. Angelo, como e conhecido 
Hengel, e encarregado de eliminar as mOOelos que nao aceitam o jOIJO de prostituiya.o proposto par RafaeL Este, contudo, 
na.o sabe que Angelo tern ideias pr6prias sabre o uso das modelos, desejando a perpetu~ do sonho nazista de uma 
rac;a perfeita. Para tanto, o criminoso seleciona LUcia e Daniel, modelos supostamente com as condiyOes fisicas 
determinadas pela loucura de Adolf Hitler, para reiniciar a raya ariana pura. Descobrindo as intenyOes de Angelo, Rafael 
tenta bloquear suas pretensoes, mas o nazista votta-se contra ele. 
(Guia de Filmes 1978) 
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Trtulo: ARTESAO DE MULHERES, 0 

Dir~o: Antonio B. Thome 

Roteiro: Waldir Kopezky 

Fotografia: Antonio B. Thome 

Montagem: Sylvie Renoldi 

Trilha sonora: 

Produtora: E. C. Distr. e Prod./ Cassiano Esteves 

Distribuidora: Marte Filmes I Art Filmes 

Genero: Drama romantico 

Atriz: Aldine Muller 

Ator: Waldir Siebert 

Dura~o: 77 min. 

Elenco secundario: Pedro Cassador, Lourenia Machado, Andrea Camargo, Soani Garcia 

Anode produ~ao: 1.::19::.:7.::8 _ _, 

SINOPSE: Recetn-forrnado em medicina, Marcus Vinlcius, rapaz fUtil e dado a aventuras amorosas, nao esta muito prepense a seguir 
carreira. Em meio a essas dUvidas, recebe a noticia que herdara uma mansao num elegante bairro de sao Paulo. Casa de 
muitos cOmodos, a mansa:o sugere a Marcus uma outra finalidade do que uma simples moradia. Pensando unir o Util, que e 
a sua sobrevMmcia, ao agradiftvel de suas aventuras amorosas, Marcus resolve transform8-la num sofisticado centro de 
massagens exclusive para mulheres. FreqOenta varios curses especializados e logo inaugura sua clinica. As clientes sao 
muitas e com vanas delas Marcus Vinicius se envotve sexualmente. Entre as mulheres que o procuram esta Verinha, uma 
moya por quem ele se apaixona. Mas Verinha na.o o leva a serio e, apesar de apaixonada, nc1o quer romance com um 
massagista. 
{Guia de Filmes 1979). 

Trtulo: ATLETA SEXUAL, 0 

Oi~o: Antonio Ciambra 

Roteiro: Maximo Barre 

Fotografia: Eliseo Fernandes 

Montagem: Maximo Sarro 

Trilha sonora: Clazy 

Produtora: ltapua Cinemat. 

Distribuidora: Program Filmes I U.C.B. 

Genero: Comedia 

Atriz: Nilza Albanezi 

Ator: Deny Cavalcanti 

Dural!;iiO: 83 min. 

Elenco secundclrio:Andrea Camargo, Paulo Mander, cavagnoli Neto, Sonia Saeg 

Anode produ~o: 1.;.19:..:7..:8 _ _. 

SINOPSE: Numa boate de Sao Paulo, urn grupo de americanos e brasileiros conversa de maneira ufanistica sobre as grandezas e 
maravilhas de seus respectivos paises. Muitas comparru;t)es sao feitas e cada quai tenta convencer o outre da sua 
superioridade. Ha concordi\ncia de opiniOes em alguns temas abordados, mas urn tema especifico motiva uma discussao 
intennincWel: quem e mais capaz evirit sexualmente? Brasileiros ou americanos? A divergMcia acaba em insultos e 
provocac;Oes, tomando vulto de urn verda:teiro conflrto intemacionaL Para solucionar o impasse, resolvem fazer uma 
aposta: cada grupo escolher.3 urn representante para colocar a prova sua capacidade sexuat Oinheiro tambem e posto ern 
jogo. Para representar os brasileiros e eleito Napoleao, urn vitorioso na modalidade, que aceita o desaf10 mas nat> alcanc;a 
born desempenho. Nao querendo perder a aposta, os brasileiros partern em busca de Janjao, a essa altura casado e 
funcionario de uma oficina mecanica. Ludibriando a mulher, Janjao aceita participar da disputa. 
{Guia de Filmes 1979). 
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Titulo: BAN DIDO! - Furia do Sexo 

Oire~ao: Davd Cardoso 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Jair Garcia uarte 

Trilha sonora: Ronalda Lark 

Produtora: OaCar Prods. Cinemats. 

Distribuidora: Ouro Nacional/ UCB 

Genero: Policia! 

Atriz: Malu Braga, Nicole Puzzi 

Ator: Oavid Cardoso 

Elenco secundilrio: Luis Carlos Braga, Edgard Franco, Clair Batagiotti 

Anode produ!;lio: 11978 

Dura~iio: 88 min. 

SINOPSE: Teo, urn detetive particular, nunca decide atender aos pedidos de sua noiva, SOnia, para que abandone a perigosa 
proftSsao e va trabalhar com seu pai, urn rico industrial. Sempre aparece urn novo case para fazer com que ele adie a vis ita 
ao futuro sogro. Desta vez, ele e contratado de uma forma misteriosa: recebe ordens de uma mulher que desconhece para 
fazer alga ainda nao esclarecido. No entanto, a mulher paga-o regiamente e I he cta uma vaga noc;ao do case. Teo e 
agredido par quatro homens. Refeito dos ferimentos, comeya a investigar a sua estranha contratByao, mas tern de se 
esquivar das intomissOes de Rornac>, delegado de policia e seu amgo, que tambem esta na pista dos criminosos com os 
quais Teo esta envolvido. Depois de uma sene de perigos, Teo acaba sendo auxiliado por Romao, e a quadriha e 
finalmente desbaratada. Com o fim do caso, Teo se ~ novamente frente aos pedidos insistentes de SOnia. 
(Guia de filmes 1978) 

rotulo: BEM DOT ADO, 0 - 0 homem de Itu 
Din~~o: Jose Miziara 

Roteiro: Jose Miziara 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Roberto Leme 

Trilha sonora: 

Produtora: Cinedistri I Anibal Massaini 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Comedia 

Atriz: Consuela Leandro 

Ator: Nuno Leal Maia 

Anode produ~ao: !.::19::.:7.::8_-' 

Dura~ao: 99 min. 

Elenco secundario: Maria Luiza Castelli, Marlene Fra119a, Guilherme Correa, Ana Maria Nascimento e Silva, Helena Ramos, Aldine 
Muller, Esmeralda Barros 

SINOPSE: Criado em ignorancia de questOes sexuais, o agora 6rfAo Urio passa a viver na escota em que o padre Belmiro prepara 
moc;as para servi<;os domesticos. Desajeitado, ele cria inUmeras preocup~oes para o padre e e motivo de chacota, 
especialmente par parte de Lourdinha, que lhe faz constantes propostas. Certo dia, atraidas pelo mercado de antigOidades 
de ltu, as milionarias Zila e Nair vao comprar urn presente para a presidenta da Liga a que pertencem e cujo almoyo anual 
sera realizado na casa da primeira. Encontrando Urio, contratam-nos como guia e, acidentalrnente, Nair constata que a 
anatomia sexual do rapaz faz jus a fama da cidade, onde tudo e grande. Levado para sao Paulo depois de ser informado 
pelo padre Belmiro dos fatos da vida, Uric fica na casa de Zi!a, onde faz amizade com a arrumadeira Nice e a cozinheira 
Pedra, ganhando o desprezo do copeiro Rodotfo e a antipatia do motorista Kimura, irm§o de Nice e namorado de Pedra. 
Julinha, filha de Zila, e sua amiga Volga presenciam urn acesso de excitagao do rapaz e, a noite, Pedra vai a seu quarto: 
Llrio tern sua primeira experi!ncia anorosa A cozinheira e levada a um pronto-socorro, o que tambem acontece, depois, 
com uma vendedora de roupas, Volga e Nice. No dia do almoyo, perseguido par Kimura em trajes de samurai, Lirio refugia
se no quarto de Julinha, satisfazendo-a e acaba fugindo completamente nu, do japonas, pelo jardim, com todas as 
mulheres em seu encalc;o. De votta a ltu, reencontra Lourdinha banhando-se nua num riacho e mostra a ela o que aprendeu 
na capital. 
( Brasil Cinema, 1978) 
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Titulo: CHUMBO QUENTE 

Dir"l;ao: Clery Cunha 

Roteiro: Jesse J. Costa 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: Profilbras 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Faroeste 

Atriz: Marcia Fraga 

Ator: leo Canhoto e Robertinho 

Elenco secundario: Artete Moreira, Durval de Souza, Eva Paiva 

SINOPSE: 

Anode produ~ao: [.:.;19:.:7.:8 _ _, 

Dura~o: 

Titulo: DAMAS DO PRAZER Anode produ~o: 11978 

Direcio: Antonio Meliande 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Antonio MeJiande 

Montagem: Mauricio Wilke 

Trilha sonora: (s~o) Denoy de Oliveira 

Produtora: Kinoart Filmes I Senrador I Grupo Int. Cinemat. 

Distribuidora: Grupo Intern. Cinemat. 

Genero: Drama 

Atriz: Irene Stefania 

Ator: Francisco urcio 

Elenco secundS:rio: Barbara Fazio, Suely Aoki, Nicole Puzzi, Nadia Destro 

Dura~o: 82 min. 

SINOPSE: No baixo mundo da Boca do Uxo, em Sao Paulo, urn grupo heterog~neo de prostituias faz, de urn beco, ponto de encontro 
e aiiciamento de fregueses. Sao mulheres que se vendem a homens de todas as classes, cercados de ~os. viciados, 
bandidos, traficantes e proxenetas. Juntas, fonnam uma galeria de personagens unidas pela afli<;ao e desengano onde se 
destacam: Cora, mulher idosa que trabalha para sustentar urn filho paralftico; Beth, especie de lider do grupo, prostituf..se 
ainda cedo, ap6s fugir de sua pequena cidade no interior; SOnia, a mais inteligente do grupo, que se deixa explorar por urn 
ruftao; Brigite, filha de operarios e Vera, uma novata que se inicia na profiss~. Ao drama dessas mulheres, junta-se o de 
muitas outras, que se entregam diariamente, no beco, a fregueses alheios a sua sorte. 
(Guia de Filmes 1979). 
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Titulo: DELIRIOS DE UM ANORMAL 

Direcao: Jose Mojica Marins 

Roteiro: Rubens F. Luchetti 

Fotografia: Giorgio Atilli 

Montagem: Nilcemar Leyart 

Trilha sonora: (sel~o musical) Beta Strada 

Produtora: ze do Caixao Fitmes 

Distribuidora: Central Filmes 

Genero: Horror psicol6gico 

Atriz: Magna Miller 

Ator: Jose Mojica Marins 

Etenco secundflrio: Jorge Peres, Anadir Goi 

Ano de produ~;ao: 1..:1:::.97:..:8::_-' 

Duracao: 86 min. 

SINOPSE: 0 doutor Hamitton, renornado psiquiatra, interessa-se pelo macabro personagern Ze do Caixao, estudando detalhadamente 
esta criayAo. Aos poucos, no entanto, tais estudos tomam-se uma obsessao, e Hamilton ~ sua mente dominada pela 
presenya de urn ser que, a procura da mulher perfeita, pretende influenciar Tania, sua esposa. 0 psiquiatra tern urn a serie 
de vis5es e delirios, nos quais ze do Caixao procura roubar...fhe a mulher. Tflnia, vendo o marido a beira da loucura, busca 
o auxilio de amigos medicos, que chegam a conclusao de que o case e muito grave. Como Uttima medida, Tania e os 
medicos decidem apelar para Jose Mojica Marins, 0 Criador de ze do ca~, que, interessandcrse pelo efeito causado por 
seu personagem, prontifica-se a ajudar. 0 recurso por ele indicado eo hipnotismo. Hamilton, quase sem salva~, tern sua 
mente transformada em palco de luta entre uma c~ maligna, que tenta dominA-Io, e o criador, que procura provar a 
inexistancia de seu personagem. Ap6s urn trabalho exaustivo e perigoso, Jose Mojica Marins logra sucesso. 
(Guia de Filmes 1978) 

THulo: DEPRAVADOS, OS 

Di~ao: Tony VIeira 

Roteiro: Tony Vieira 

Fotografia: Henrique orges 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: (sel. Musical) Mauri de Queiraz 

Produtora: MQ 

Distribuidora: Ouro I UCB 

Genero: Policial 

Atriz: Suely Aoki, Claudette Joubert 

Ator: Tony Vteira 

Elenco secundiirio: Dalmi Veiga, Abdon Torres, Heitor Gaiotti 

Anode produl;iio: [.:;19::.:7.:::8_..J 

Duraca,o: 92 min. 

SINOPSE: Em 1958, os jornais de Sao Paulo estampam manchetes sabre os sucessivos raptos de mof;as de familias abastadas. A 
quadrilha responsaveJ pelos crimes e chefiada por Fatah, eleva a cabo o rapto de otto garotas de urn co!Egio, exigindo 
resgate. Como recebimento do dinheiro, no entanto, Fatah ordena a Turcao, seu bfa90-direito, e a seus capangas que 
violentem e matem as m~, para evitar que elas fomegam pistas a policia. Durante a partilha do dinheiro, os marginais se 
desentendem e Cabegao abandona a quadrilha, passando a ser perseguido. A amante de Cabegao e assassinada e ele 
parte para a vinganya, conseguindo malar urn a urn de seus ex..companheiros. Ele liberta as moyas, mas antes de seu 
confronto com Fatah e Turc&o, os (IOicos ainda vivos, chega a policia e prende os dois chefes, enquanto C~ foge. 
(Guia de Filmes 1978) 
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Titulo: DESEJO VIOLENTO 

Dir~ao: Roberto Mauro 

Roteiro: Ozualdo Candeias, Luiz Castelfini 

Fotografia: Salvador do Amaral 

Montagem: Paqutto 

Trilha sonora: Beto Strada 

Produtora: Cam I Carlos A. Duque 

Distribuidora: Brasillntemacionai!UCB 

Genero: Policial 

Atriz: Ana Maria Nacimento e Silva 

Ator: Eduardo Wagner 

Elenco secundilrio: Adriana Tasca, Lady Francisco, Midore Tange 

Anode produ~o: j1978 

Duracao: 

SJNOPSE: A policia segue a amante de La!au - marginal que assalta e mata desnecessariamente suas vitimas -locaJiza sua 
quadrilha, cerca-a numa favela e prende-a ap6s tiroteio. 0 banda e levado a seguir para um mat:agal e executado pelos 
policiais. lnfonnada por urn telefonema anonimo, a imprensa noticia o aparecimento dos corpos. Jose, empresilrio jovem de 
vida solitaria e Mbitos moderadoo _ inicia uma relay§o amorosa com Tania, prostituta de luxo em uma boate. Espanta-se ao 
agredf..la brutalmente no primeiro encontro a partir de enta.o sofre radical transformayao. A noite e tornado de violenta 
compulsAo e realiza assaltos semelhantes aos de Lalau, esquecendo o ocorrido peJa manha. e estranhando as provas de 
sua ay:to notuma. Na sua vida dupla Jose continua seus encontros com Tania, que serve de mensageira para levar parte 
do prc:x:luto dos roubos a mae de La!au, e, paralelamente, inicia urn namoro com Maria, a timida secretaria que o amava em 
silt!!ncio. Urn detetive disfaryado de mendigo segue Jose e Tania a urn motel e quando o rapaz sai para novo assalto e 
ferido por policiais, sendo preso pelo detetive e levado a um hospital. Segundo o medico, Jose sofre uma espt!cie de 
epilepsia que causa amnesia tempcn'iria, ocasionando a liberag&o da vioiAncia reprimida. E urn caso incurave!. 
(Guia de Filmes 1978) 

Titulo: DEUSA DE MARMORE, A- Escrava do diabo 

Dir~o: Rosangela Maldonado 

Roteiro: Rosangela Maldonado 

Fotografia: Giorgio Atilli 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: (Sel. Mus.) lsnard Simone, ROmu!o Paes 

Produtora: Panorama 

Distribuidora: Emp. Cinemat. Haway 

Genero: Horror mistico Dura~ao: 82 min. 

Atriz: Rosangela Maldonado 

Ator: Jose Mojica Marins 

Elenco secundclrio: Joao Paulo, Luandy Maldonado, Anita Nunes, 

Ano de produ~o: [.:.:19:.;7..::8~-' 

SINOPSE: A Deusa de Mannore e uma mulher de dais mil anos de idade, que se conserva jovem e bela atraves de urn pacto como 
Diabo. Seu Sete Encruzilhada, demOnic insaciavel, e o encarregado de fazer cumprir a parte da Deusa no acordo, exigindo 
que ela lhe traga almas de homens. A Deusa os aprisiona atraves do beijo fatal, durante o ato sexuaL Seu sete, 
acompanhado de duas Pombas-Giras e de urn guardiAo que conduz as vitimas para o inferno, ameaya constantemente a 
Deusa e suas damas para que consigam mais e mais sacrificios. A cada vitima, a Deusa consegue o fluido para conservar 
sua juventude e, par breves mementos, ficar na companhia de seu amado Uomam, que pennanece em estado de 
animagao suspensa sob o poder do demonic. Seu sete ordena a Deusa que obtenha a alma de Henrique, e ela, seduzindo
o, leva-o ao Ieite. No entanto, a esposa de Henrique, mulher religiosa, segue--os e, no memento em que a Deusa vai 
sacrifJCa-lo com o beijo, a mulher ataca-a mostrando-lhe um crucifiXO. Ao mesmo tempo, a Deusa depara com o outre 
crucif!Xo, que Henrique leva ao peito, e sofre urn golpe mortal. Em poucos instantes, vai adquirindo a idade que realmente 
tern, e morre. 
(Guia de Filmes 1978) 
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Titulo: EMPREGADA PARA TODO SERVICO 

Dir~ao: Geraldo Gonzaga 

Roteiro: Geraldo Gonzaga 

Fotografia: F. Rocha 

Montagem: Mauricio Wilke 

Trilha sonora: Beto Strada 

Produtora: Alfredo Palacios/Kinoart!Roma/Serrador 

Distribuidora: Paris Filmes 

Genero: Comedia 

Atriz: Leila Cravo 

Ator: Lajar Muzuris, Martim Francisco 

Elenco secund3rio: Wilson Grey, Fatima Porto, 

Anode producao: 1..:.19:.:7.:;.B_,..J 

Duracao: 80 min. 

SINOPSE: Vinda do interior, Rosa emprega-.se como empregada domestica no Rio de janeiro. Fazendo compras certo dia, encontra 
urn estranho que the faz uma proposta: quebrar alguma coisa na casa onde trabalha e chama-lo para consertar, ganhando 
uma comissao. Rosa diz a patroa que o aquecedor eletrico esta com defeito e, a pedido dela, chama o rapaz. Este tenta 
conquistar a dona da casa, mas quando ela finalmente cede, chega o marido. Depois da briga que se segue, Rosa e 
despedida. Em outra casa, ve.se as voltas com a filha da familia, que cultiva a leitura de revistas pornograficas. Um dia, 
com medo do pai moralista, ela pede a Rosa que d6 fim as revistas, que sao jogadas na lixeira da vizinha. 0 marido desta, 
descobrindo as revistas, passa a desconfmr da esposa e, em conseqO~cia da confusc'io que se instala, Rosa acaba 
novamente sem trabalho. Em outra casa, e alvo do assedlo do patrao, cuja mulher e amante do Ultimo patrc'io de Rosa. 
Novos problemas, nova dispensa. Finalrnente, aceitando as ofertas de seus novos patrOes, Rosa promow urn encontro 
destes com todos os anteriores numa testa de nudismo, onde acontece uma grande briga entre maridos, esposas e 
amantes. Rosa foge da confusao e vai pedir novo emprego, percebendo que tudo recomeyara. 
(Guia de Filmes 1978) 

Titulo : ENCARNACAO 

Direr;io: Jose Marreco 

Roteiro: Jose Marreco baseado em Jose de Alencar 

Fotografia: Jose Marreco 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: Prodisfilm 

Distribuidora: Art FUmes 

Genero: Drama 

Atriz: Cristina Mullins 

Ator: Celso Faria 

Elenco secund3.rio: Darcy Silva, Cristiane Tortoni 

SlNOPSE: 

Ano de producao: 1..::19:..:7.::8_-' 

Duraca,o: 
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rrtulo: ESTRIPADOR DE MULHERES, 0 

Oir~ao: Juan Bajon 

Roteiro: Juan Bajon 

Fotografia: Antonio Giambra 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: Manuel Paiva 

Produtora: Juan Bajon Prods. 

Distribuidora: Brasillntemacional 

Genero: Policial 

Atriz: Mayara de Castro 

Ator: Ewerton de Castro 

Duracao: 99 min. 

Elenco secundario: Renato Master, Car1os Kopa, Marlene Franya, Aldine Muller, Cavagnole Neto 

Ano de produ!<iJo: 1.:.;19:..;7..:.8--' 

SINOPSE: Jnvestigando o assassinate de uma maya, a pojfcia localiza Pascoal, seu antigo amante, que trabalha num matadouro. 
Ap6s nova morte- de uma mulher que trabalha em uma boate- crescem as suspeitas sobre Pas coal, vis to em companhia 
da moya. As reportagens sensacionalistas feitas por dois jomalistas expOem-no a opiniao pUblicae aos mexericos de seus 
vizinhos. Os pais de sua mulher tentam persuadi-la a abandona..lo, levando a filha pequena, mas ela afinna sua confianya 
na in~cia do marido. As investigac;oes prosseguem em meio a falsas confiSsOes, profecias, acusat;Oes infundadas, 
deneg.,oes de informa~o. deten¢es equivocadas e novas mortes. 0 investigador encanegado do caso, depois de reunir 
depoimentos sobre o carater violento de Pascoal, prende--o como principal suspeito. Entretanto, o verdadeiro estripador 
comete mais urn crime, matando uma a;ougueira Ao pendura-Ja num gancho do frigortfico, ele acaba ficando preso 
quando a porta da geladeira e fechada por engano, sendo encontrado e detido na manha. seguinte. Pascoal e libertado e, 
com sua familia, e entrevistado num prograrna de televisao, como desagravo. 
(Guia de Filmes 1978) 

rrtulo: FORCA DO SEXO, A 

Dire!<iJo: Sergio Segall 

Roteiro: S. S. Portocarrero 

Fotografia: Antonio B. thorne 

Montagern: Sylvie Renoldi 

Trilha sonora: (dir. musical) Jose Toledo 

Produtora: S. SegaiVCassiano Estevesrrranscontrade 

Distribuidora: Pelmex 

Genero: Melodrama 

Atriz: Aldine Muller 

Ator: Edgad Franco 

Anode produ~ao: 11978 

Oura~o: 94 min. 

Elenco secundclrio:Zelia Martins, Ana Maria Nascimento e Silva, Marcia de Windsor, Francisco DiFranco 

SINOPSE: Claudia filha de pais desquitados que transferem para ela todas suas frustra¢es, e casada can Dirceu, rico empresano 
que lhe satisfaz todos as caprichos er6ticos. Enquanto Claudia mantem sempre uma atitude de responsabilidade amorosa, 
Dirceu adota como simbolo de sua ascensao social a companhia de uma amante, Roberta, a canta-a e modele, rela~ 
essa ignorada pela esposa. Surge contudo Marico, ex·amante de Roberta, tentando recuperar seu amor. Ao saber da 
existencia de Dirceu na vida da modele, ele vinga-se invadindo a casa de Claudia e violetando-a. Mais tarde, no 
apartamento de Roberta, ambos discutem e e1e a esfaqueia mortalmente, possuindo-a em seguida. Roberta, num Ultimo 
gesto, alcanc;a a faca, matandcro. Meses depojs, nasce Serginho, filho de Claudia e Dirceu. 0 casal vive em brigas 
constantes, que sao do conhecimento do doutor Ricardo, medico da familia, que ama Claudia em segredo ha cinco anos. E 
embora efe tente conciliar os esposos, sabe que n&o tem muito a esperar quanto ao futuro daquefe lar. 
(Guia de Filmes 1978) 
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Titulo: FUGITIVAS INSAClAVEIS, AS 

Dire~: Osvaldo de Oliveira 

Roteiro: Osvaldo de Oliveira (arg. A P. Galante) 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Gilbero Wagner 

Trilha sonora: Maria In~ 

Produtora: Galante Prods. 

Distribuidora: Titanus I Fama I Ouro 

Genera: 

Atriz: Zilda Mayo 

Ator: Sergio Hingst 

Elenco secundtlrio: Ruy Leal, Suely Aoki, Marcia Fraga 

Anode prodlll;io: 1.:.19:.;7.;:8 _ _, 

Dura~i.io: 88 min. 

SINOPSE: Em colOnia penallocalizada numa ilha, homens e mulheres sao sujettos a trabalhos for98dos e tortures. Tres presidii!rias 
sao assassinadas brutalemnte pelos guardas mas, depois de enterradas, seus fantasmas passam a atormentar os 
habitantes do vilarejo pr6ximo e o diretorso presidio. Arquitetndo pianos de fuga, os presidiarios conseguem obtr, atraves 
da dona de urn cabare numa ilha pr6xima, o material nexcessario para uma fuga em massa, inck:luindo explosives. No dia 
aprazdao, os homens desencadeiam uma sene de explosOes, causando panico e destruindo a cerca etetrica que os separa 
das preskMrias. Os guardas tentam cont~los a tiros mas alguns conseguem escapr atraves das matas e pantanos. 
(Guia de filmes 1978) 

Titulo: ILHA DOS PRAZERES PROIBIDOS, A 

Dir~o: Carlos Reichenbach 

Roteiro: Carlos Reichenbach 

Fotografia: Carlos Reichenbech 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: seleyao: Roberto P, Galante 

Produtora: Prods. Cinemats. Galante I Ouro Nacional 

Distribuidora: Selec;§.o Ouro I Art Fillnes 

Genera: Drama 

Atriz: Neide Ribeiro 

Ator: Roberto Miranda 

Elenco secundilrio: Mery Vieira, Fernando Benini, Zilda Mayo, Teea Klaus 

Ano de produ.ao: 1,~1.::97:.:8::.__--' 

Oura~o: 85 min. 

SINOPSE: Trabalhando para uma organizaya.o secreta, ajomalista Ana Medeiros recebe uma nova missao. Devera ira llha dos 
Prazeres Proibidos para eliminar urn rebelde de nome Nile e urn casal: LUcia e William Solanas. Para acompanh8-la na 
missao e designado o ex-jomalista 5ergio Lacerda, que por motives pouco convincentes teme voltar a ilha, preferindo 
continuar vivendo no continente com Lua, sua tual companheira. Ardilosa, Ana livra-se de Lua, atirando-a de urn penhasco 
e convence Sergio a acompanha4a na missao. Na ilha, Nilo esta vivendo ern uma praia abandonada na companhia de duas 
mQ93S, Brigite e Monique. Apaixonada par Sergio, Ana nao ~ com bans olhos o interesse dele por Monique. Decidida a 
iniciar sua tarefa, Ana elimina Nile, Brigite e Monique e atenta contra William. 56 nao consegue atirar em LUcia porque 
Sergio aparece em sua companhia. Ana foge para o continente, mas e assassinada par outro agente da organizayiio. 
(Guia de Filmes 1979). 
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mulo: MAGOA DE BOIADEIRO 

Dir~ao: Jeremias Moreira 

Roteiro: Benedito Ruy Barbosa 

Fotografia: Eliseo Fernandes 

Montagem: Jair Correia 

Trilha sonora: Nh6 Basilio, can9iles- indio Vago 

Produtora: Topazio Filmes/ E. C. Dist. E Imp. 

Distribuidora: Marte Filmes IT opazio Filmes 

Genera: Sertanejo 

Atriz: Liana Duval 

Ator: Sergio Reis 

Durat;ao: 90 min. 

Elenco secundario: Marcia Costa, Maria Viana, DaVid Neto, Jacy Ferreira, Turibio Ruiz 

Ano de produ~o: 1.:.1.;;.97"8'---' 

SINOPSE: A buzina de urn caminhaio provoca o estouro da boiada conduzida pelo peao Diogo e seu grupo para a fazenda do coronel 
Quinzinho. Enquanto os homens procuram reunir as reses, os camioneiros Chute e Hercules- que conduzem animais em 
seu carninhao- riem de seus esfor~. N diaseguinte, o grupo atravessa o arraial onde vive Mariana, prometida de Diogo, e 
segue par a fazenda, onde flea sabend:o pelo coronel que aquela era a Ultima boiada conduzida a passe, jS que 
Diocleciano, dono da freta de caminhOes convenceu-o usar a rodovia. Dois dos peOes de Diogo encontram Chule e 
Hercules num bar, onde jogam truco. Diogo procura, sem sucesso, trabalho em outraas fazendas da regiao. Ao ser 
indagado por Mariana sobre o paradeiro de Diogo, Chuho se diz amigo do peao, prontificand<rse a IEM!-Ia ate onde ele 
esta. No percurso, tenta violenta-ia e o caminhAo cai num despenhadeiro, ferindo o o motorista e matando Mariana. Na 
faznda de Quinzinho e organizada a testa de csamento da filha deste, Rosalia - que gosta de Diogo - com Deoclesiano. A 
maya foge, sendo perseguida por Deoclesiano e seusmotoristas. Chute localiza Diogo, persegue-o e na !uta- depois de 
saber da morte de Mariana Diogo vence Devolve em seguida Rosalia aos pais e parte sozinho e triste. Seus companheiros 
tomam rumos diversos, em busca de nCNOS oficios. 
(Guia de Filmes, 1978) 

rrtulo: MEUS HOMENS, MEUS AMORES 

Dir~o: Jose Miziara 

Roteiro: Jose Miziara 

Fotografia: Carlos Reichenbach 

Montagern: Gilberte Wagner 

Trilha sonora: (sele9ao musical) Jose Miziara 

Produtora: A. P. Galante e R. P. Galante/Atll!intida 

Distribuidora: U.C.B.!Condor 

Genero: Drama 

Atriz: Rosemary, Silvia Salgado 

Ator: Roberto Maya, John Herbert 

Dura~o: 102 min. 

Elenco secunctario: Barbara FaziO, Neuza Amaral, Aertete Montenegro, Jo&o Signorelli, Sonia Saeg 

Anode produ~iio: 11978 

SINOPSE: Miriam e Ana moram no mesmo predio: conversam casuaJmente, mas nao sao amigas. Fortemente reprimida pela 
religiosidade da mae, Miriam vive praticamente enclausurada, sublimando suas neuroses na pintura, Uberada por uma 
edu~ descontraida e de vida sexual livre, Ana casou com Peter, bern mais velho, pela seguran93 e a estabilidade 
material que the oferecia; o machismo e a insensibilidade deste, no entanto, transformaram o casamento numa prisao. 
Miriam e enredada por Wilson, que toma conta dos neg6cios da familia desde a morte de seu pai, e entrega.se a ele; 
porern, durante o ato, a jovem sobreplle a imagem da mile ao rosto de Wilson e, desesperada, loge da casa. Ana, cansada 

da indiferenc;a do marido, reencontra urn antigo namorado numa festa; ele insiste num encontro, efa recusa o marido, que 
vern busca-la na testa momentos depois, envergonha-a com uma cena de ciUmes. Miriam, ao ir ao encontro da mae para 
lhe contar o sucedido, e recha<;ada par ela, que a abandons. Ana, de volta para casa, discute com Peter e percebe o vazio 
de sua vida regida pelo dinheiro do marido. Miriam, descobrindo as intenyOes de Wilson, atira nele. Ana, ao se sentir 
humilhada e moralmente prostituida, mata Peter. Ao se encontrarem no elevador do edificio, as duas mentem uma para a 
outra sobre suas vidas, como sempre fiZeram. 
(Guia de Filmes 1978) 
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rrtulo: MULHER DESEJADA 

Oire.;ao: Alfredo Stemheim 

Roteiro: Alfredo Sternheim 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Gilbeto Wagner 

Trilha sonora: 

Produtora: Affredo Palacios I Kinoarte I Serredor I GIC 

Oistribuidora: Paris Filmes 

Genera: Drama 

Atriz: Kate Hansen 

Ator: Eduardo T ornaghi 

Elenco secundiirio: Elizabeth Hartman, lvete Bonta, Fatima Porto 

Ano de produ~ao: [,;;19::..:7..:8--' 

Oura~o: 101 min. 

SINOPSE: LuiZa, famosa proftSsional, atriz de TV e cinema, encontra-se em crise existencial. Tentando soluciona-la, rcmpe com 
Renata, urn rico industrial mais velho que e!a, que n~ se conforma em pe~la. Continua se encontrando com cesar, 
jovem gala de TV, que a aconselha a assumir a prOpria sensualidade. Participando de urn grupo de psicoterapia, Luiza 
sofre agressoes das mulheres do grupo, que vern nela uma rival. 0 terapeuta aJerta..a sabre o processo de autopunis;ao 
que a aflige, que se agrava em contato can o mundo de fteyao de sua vida de atriz. Procurando calma e solidao, Luiza vai 
para a casa de campo de Edith durante um fim de semana. La, encontra algumas amigas e conhece Waldo, filho da 
caseira de Edith, Ana, mulher de atitudes estranhas e ultra-conservadoras. Enquanto Ana antipatiza com Luiza, Waldo 
cerca-a de aten<;Oes e os dais t~m relac;Qes sexuais quando ele descobre-a no bosque, tomando sol nua. Enquanto suas 
amigas partem de volta a cidade. LUiza decide ficar ao Jedo de Waldo. Ana tambem deixa a casa ap6s um telefonema 
urgente, e pede a Luiza que parta, detxando seu filho em paz. Ela assente mas, depois de estar com Waldo nessa noite, 
descobre que ele e urn psicopata quando a ameac;a de morte. Ela consegue fugir e, ao pedir carona na estrada, e 
novamente levada ate Waldo. Ana retoma a casa e, junto com o filho, avanya em direc;ao de Luiza Neste instante, Luiza 
acorda no bosque, percebendo que tudo foi um pesadelo. Contudo, ao se levantar, ~que Waldo a observa, como 
aconteceu no sonho. 
(Guia de Filmes 1978) 

nulo: MULHER QUE POE A POMBA NO AR, A 

Di~o: J. Avelar (Josa Mojica Marins). Rosangela Maldonado 

Roteiro: Rosangela Maldonado 

Fotografia: Giorgio Attilli 

Montagern: Nilcerrar Leyart 

Trilha sonora: R. Maldonado, lsnard Simone, Bob Jr. 

Produtora: Panorama I R Maldonado 

Distribuidora: Central 

Genero: 

Atriz: Rosangela Maldonedo 

Ator: Ivan Lima 

Duracao: 86 min. 

Elenco secundcirio: Heitor Gaiotti, Walter Portelta, Carmem Ortega, Cazarre 

Ano de produ~o: 1..;1,:::97;,;8::.. -"" 

SINOPSE: A cientista Adelaide destesta os homens, principalmente os adUiteros e frequentadres de bacanais. Quando jovem, ela foi 
seduzida e abandonada peo namom:io, filho de pais rcos. Pesquisando metodos de vinganya contra os homens infl6is e 
amorais, a doutora Adelaide estavbeJece contato com seres de outre planeta, adquirindo pcxJeres mentais e e descobrindo 
o segredo da levitac;ao. varias mulheres unem-se a ela, que inicia sua ~ contra as amantes de homens casados, 
simultaneamente mantendo relyOes homosexuals com tr~ de sus adeptas. Adelaide e suas seguidoras, omadas com 
cat>e<;:as de pomba e tatuadas por todo o corpo, invadem recintos onde esttkl ocorrendo orgias e castigam os participantes. 
Com o passar dos anos, aplaca-se a carga de 6dio de Adelaide, que um dia reencontra seu antigo namorado, agora 
ernbaixador, com qem se reconcilia. 
(Guia de Filmes 1978) 
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Titulo: MUNDO- MERCADO DO SEXO (Manchete de Jornal) 

Dir~Ao: Jose Mojica Marins 

Roteiro: Jose Mojica Marins, Crounel Manns 

Fotografia: Giorgio Attili 

Montagem: Nilcemar leyart 

Trilha sonora: Oscar Marcil 

Produtora: Prods. Cinemats. Ze do Caixao I Kinoart I Mredo 

Distribuidora: Central de Oistr. 

Genero: Drama 

Atriz: Barbara Prado 

Ator: Jose Mojica Marins 

Durac;ao: 85 min. 

Elenco secund8rio: Sata, Jaime Cortez, David Hungaro, Marty Palauro, Fatima Porto, Arlete Moreira 

Ano de produ<;lio: l..c19:.:7..::8_..J 

SINOPSE: Desejando urn emprego de jomatista num grande jomal da cktade, Mauro tern de demonstrar sua capacida:le profissional 
ao diretor da empresa, Dr. Raul, realizando urna grande reportagem em 24 horas. Durante o dia percorre a cidade ern 
busca de urn tern. Passa por urn bar, onde acontece uma briga com mortos e feridos. Visita urn hospital, onde depois, a 
sUbita falta de energia provocaria a morte de urn paciente que estava sendo operado. Assiste a um casamento que, mais 
tarde, resultaria numa grande tragedia: a noiva sera apunhalada pelo noivo na noite de mJpcias. Outros fatos acontecem na 
cidade, mas nenhum deles pennite a Mauro produzir uma grande reportagem. Desanimado, Mauro volta para a casa. Sua 
esposa, Marina, ao ~lo abatido tenta anima-Jo. Mauro nota entao um charuto no cinzeiro e, ao entrar no quarto do casal, 
encontra seu futuro patrao se vestindo. Desesperado mata os dois e se suicida em seguida No dia seguinte, a tragedia 
ocupa a primeira pSgina de todos os jornais. 
(Guia de Filmes 1979). 

Titulo: NA VIOLENCIA DO SEXO 

Oi~o: Antonio B. Thome 

Roteiro: Cassiano Esteves 

Fotografia: Antonio B. Thome 

Montagem: Cassiano Esteves 

Trilha sonora: Pedro Luiz Nobile 

Produtora: E. C. Prod. e Distr./ Marte Filmes 

Distribuidora: Sete;ao Ouro I Art Filmes 

Genero: Policial 

Atriz: Novani Novakoski 

Ator: Edgard Franco 

Elenco secundario: Ewerton de Castro, Clayton Silva, Pedro Gassador 

Ano de produo;lio: [,..;.19::.;7,.::8_.J 

Dur~: 75 min. 

SINOPSE: No dia de seu casamento. Rodrigo e Marta, ao chegarem em casa, vindos da lgreja, silo surpreendidos e rendidos por 
quatro homens. 0 casal e levado para dentro de casa e depois de amordac;arem Rodrigo, os bandidos violentam Marta na 
sua presen'}:a. A policia e chamada eo delegado David, auxiliado pelo inspetor.-chefe Eraldo, diante da ausartcia de pistas 
concretas sobre o grupo, decide pelo arquivarnento do caso. Livres da policia, o bando planeja outros assaltos. Durante 
uma discussao Carlos, o chefe, desentende-se com Ben~. Para punir o cornpanheiro, Carlos, com a ajuda de outros 
comparsas, violenta a noiva de BeM. lnsatisfeitos, acabam rnatand~a a pontapes. Em represalia, Bene arquiteta uma 
vingan93, denunciando os antigos companheiros a urn misterioso personagern, que passa a perseguir os bandidos, 
conseguindo liquidtrlos urn a urn. 
(Guia de Filmes 1979). 
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Titulo: NINFAS DIABOLICAS 

Dir~ao: John Doo 

Roteiro: Ody Fraga, John Doo 

Fotografia: Ozualdo Candeias 

Montagem: Maximo Sarro 

Trilha sonora: Rogerio Duprat 

Produtora: Presenc;a I John Doo 

Distribuidora: Program 

Genero: Dram afT error 

Atriz: Aldine Muller 

Ator: Sergio Hingst 

Elenco secund3rio: Patricia Scalvi, Doroty Leiner, Misaki Tanaka 

Ano de prod~ao: 1.:.:19'-'7-"8--' 

Duracao: 85 min. 

SINOPSE: Como todos os dias, Rodrigo toma seu cafe da manha, despede-se da esposa eleva seus dais filhos a escola, antes de ir 
para o trabalho. No caminho da escola, uma maya pede carona mas, apesar da insist~ncia dos filhos, Rodrigo senega a 
lev.l-la. Em seguida, dirigindo-se a cidade litorar>ea de Caraguatatuba ern viagern de neg6cios, ele acaba por ceder a beleza 
de duas estudantes que pedem carona. No carro, Orsula e Circe, as estudantes, conversam descontraidamente com 
Rodrigo e acabam por convenc»lo a parar numa praia deserta a beira da estrada. La, os tr!s brincam e Circe se afasta 
sozinha para urn passeio. Rodrigo possui Ursula; saindo a procura de Circe, nao a encontra. Na manha seguinte, vai acha
la banhando-se nua numa cachoeira; Circe resiste inicialmente a suas propostas, mas acaba por concordar case ele se 
disponha a agarrar Ursula e amarrtrla Quando e1e consegue faz6-lo, Circe bate fortemente na cabeya de Ursula, com uma 
pedra, matando-a. ROOrigo, surpreso e aterrorizado, tenta fugir, mas Circe atira-se sobre ele eo seduz. Abandonando o 
corpo na praia, os dais vottam ao carro e fogem. lnesperadamente, a jovem se descontrola, com893 a pronunciar palavras 
desconexas e, de r-nte, Rodrigo vi! Ursula no banco de tras, viva e tendo nas maos a pedra que a abatera. Ela ataca os 
dois e Rodrigo, tentando defender~se, descuida do volante: o carro rola por uma ribanceira e e!e morre. Dos destroyos, 
saem as duas estudantes estranhamente recompostas. Alegremente, etas se dirigem a estrada para pedir carona. 
(Guia de Filmes 1978) 

rnulo: NOTTE DOS DUROS, A 

Di~o: Adriano Stuart 

Roteiro: Adriano Stuart 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Roberto Leme 

Trilha sonora: Beto Strada 

Produtora: Gare 

Distribuidora: Marte Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Sandra Barsotti 

Ator: Marco Nanini, Antonio Fagundes 

Oura.;ao: 100 min. 

Elenco secundcirio: Walter Stuart, Helena Ramos, Grande otelo, Uza Vieira 

Ano de produ~o: 1,~1.;;.97;..;8:__, 

SINOPSE: Bart6 e Femao, dois amigos desempregados e sempre a procura de biscates, encontram-se diariamente e o segundo, cuja 
mae e doente, e a namorada, Maria, esta gravida, responde sempre com pessimismo aos sonhos de grandeza de Bart6. 
Certa noite, encontram Gayandra, que as introduz em seu apartarnento, dB-Ihes roupas femininas e se masturba enquanto 
eles danyam para ela, expulsando-os ap6s lhes dar algum dinheiro. t:. com ele que os dois se divertem num restaurante, 
numa gafteira, numa escola de samba e num borde!. Enquanto isso, sete favelados - Ga9aJnba, Bides, Tatu Cego, Careu, 
Tinta Fosca, Maraca e Torresmo- tentam assaJtar uma carrocinha de pipocas, sao atacados pelo cao do pipoqueiro e, na 
fuga Bides morre de um ataque cardiaco. E levado pelos companheiros para um barraco, onde estes bebem ate a 
embriaguez. Enquanto os demais dormem, C393mba decide enterrar o amigo mas, ao tentar lavar os pes do cadaver, 
perde-o no rio. Encontra outre ~o desmaiado, leva-o a uma funeraria e enterra--o vivo. A essa altura, Femao e BartO, ja 
estao inteiramente sem dinheiro; contagiado pelo pessimismo do amigo. Bart6 enforca-se com Femao na estrutura da 
estatua de Borba Gato. 
(Guia de Filmes 1978) 
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Titulo: NOITE EM CHAMAS 

Dire(!iio: Jean Garret 

Roteiro: Garret, Luiz Castellini, C. Reichenbach 

Fotografia: Reynaldo Barros 

Montagem: Alain Fresnot 

Trilha sonora: Mario Bruno Carezzato 

Produtora: MASP I Manoel Augusto de Cervantes 

Distribuidora: Program I UCB 

GE!nero: drama catastrofe 

Atriz: Maria Lucia Dahl, Zilda Mayo 

Alor: Tony Ferreira, Ricardo Petraglia 

Dura~o: 104 min. 

Elenco secundiirio: Roberto Maya, Helena Ramos, Patricia Scalvi, Lola Brah, Benjamin Cattan 

Ano de produ~o: 11978 

SINOPSE: Revoltado com sua condi~, o servente Joao planeja explodir o hotel em que trabalha no centro de Silo Paulo. Num dos 

apartamentos, a atriz de filmes ereticos Beth Lemos prepara seu suicidio, enquanto em outre arma-se tumultuado tri~mgu!o 
amoroso entre Walter, o marido, Adelaide, sua mulher, e Laura, a amante. Quando o pregador americana Stank profere 
conferencia no sala:o de convenc;Oes sobre uma nova religiao tecnol6gica, Joao faz explodir o quadro de energia do sab'3io, 
mas o gerente Alonso evJta chamar a policia, temendo escandab No hotel refugia--se o jovem milionario judeu Ricardo, 
acompanhado de advogado e capanga; ele matou uma m093 e e perseguido pelo rep6rter Ademar, que hesttara entre o 

"turon jomaJistico e o subomo oferecido pelo pai de Ricardo. Vindo do interior, Sergio comemora com prostituta sua entrada 
para a faculdade, humilhando simuftaneamente um amigo; em outre apartamento, o fazendeiro Junqueira discute sua 
paixao pelo boi Maraja com Virginia, que delxou o marido pelo cachono. Depois que Joao desliga a fa"" dos elevadores -
num dos quais ficam presos Stank, claustrof6bico, e Beth Lemos -Alonso chama a policia. Enquanto o delegado 
Cayapava ordena a seus homens que arrombem a porta da casa de maquinas e evacuem o predio, Joao derrama 
combustive! nos elevadores. T OOos fogem, mas a atriz atira-se nua de sua jane!a, morrendo. Ao receber voz de prisao do 
delegado, Joao acende seu isqueiro e prCM:lCa sucessivas explosoes que incendeiam o hotel. 
(Guia de Filmes 1978) 

Titulo: NOS ... OS AMANTES 

Dir~o: Wilson Rodrigues 

Roteiro: Julius Belvedere 

Fotografia: Wilson Rodrigues 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: 

Produtora: Planeta Fiimes 

Distribuidora: Program I U.C.B. 

Genero: Drama 

Atriz: Emmanuella Migues 

Ator: James Lins 

Elenco secundario: Heitor Gaiotti, Cavagnoli Neto, 

Ano de produ>iio: [1978 

Dura~ao: 85 min. 

SINOPSE: Dais universitarios se conhecem casualmente. Ao primeiro encontro se sucedem muitos outros, unindCH>S numa s6lida 
amizade. A aproximB:-Ios, o fato de serem filhos revottados como tipo de vida levado pelos pais. Cris veio de uma cidade do 
interior, muito mais para fugir da monotonia do cotidiano da familia do que para estudar na capital, motivo que, en~o, 
alegou. Henrique mostra-se mais sensivel as contradic;Oes marais, causadoras de muitos conflitos em seu ambiente 
familiar. ldentfficado e buscando superar seus problemas, os dais se unem, sonhando construir uma vida mais livre, 
Entretanto, o encontro de Cris can um membra de uma ordem religiosa gera uma elise na vida do jovem casal. Henrique 
morre sem conseguir realizar seu sonho de uma vida nova, Desencantada, Cris retorna a sua cidade. 
(Guia de Filmes 1979). 
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Titulo: PECADO SEM NOME 

Dir~ao: Juan Siringo 

Roteiro: Juan Siringo, Cesare Gibbi 

Fotografia: Salo Felzen 

Montagem: Alberto Duran 

Trilha sonora: Luis Roberto Oliveira 

Produtora: Salo Felzen Filmes 

Oistribuidora: Livia Bruni I Program Filmes 

Genero: Policial 

Atriz: Yara Marques 

Ator: Raul Cortez 

Anode produ~ao: 1..::19:::7.:::8 _ _, 

Dura~o: 87 min. 

Elenco secundcirio: Sandra Barsotti, David Hungaro, Roberto Orosco, Miriam lins, Zelia Martins, Ileana Kwazinski, Paulo Castelli 

SINOPSE: Ao chegar ao edificio onde trabalha, Pedro encontra o zelador, Hilario Garcia, marta dentro de urn dos elevadores. 0 
inspetor Canovas, encarregado do case, apura que Hilario era portugu~. viUvo, corn urn Unico filho morando nos Estados 
Unidos. Vilrias pessoas suspeitas sao detidas e interrogadas e, no decorrer das diligt'S!ncias, urn guarda e uma mcx;a sao 
mortos. Com a ajuda da policia ncrte-americana, o inspetor Canovas descobre que o filho de Hilario, AntOnio e sua mulher 
Vanda, ja tinham voltado para o Brasil. Os dois sao localizados em Silo Paulo e detidos para aveliguaylles. Na pollcia, 
Antonio confessa a autoria da morte do guarda e da mcx;a e atribui a morte do pai a Carlos, seu cunhado. De posse desses 
depoimentos o inspetor Canovas conclui que a zelador fora assassinado porque descobriu que seu filho e o cunhado 
viviam de Wrios neg6cios suspeitos e agiam fora da lei. 
(Guia de Filmes 1979). 

Titulo: PERVERSAO 

Dir~o: Jose Mojica Marins 

Roteiro: Jose Mojica Marins, Crounel Marins 

Fotografia: Giorgio Attili 

Montagem: Nilcemar Leyart 

Trilha sonora: Oscar Marcil 

Produtora: Prcx:is. Cinemats. ze do Caixao 

Distribuidora: Central Distr. 

Genera: Drama 

Atriz: Ar!ete Moreira 

Ator: Jose Mojica Marins 

Elenco secundiuio: Ricardo Petraglia, Nadia Destro, Elza Leonetti 

Anode produ~ao: 1~19::!7.:::8_.J 

Oura~o: 100 min. 

SINOPSE: Apaixonada pelo Comenda:ior Vit6rio Palestrina, SiMa aceita o convite para urn drinque no seu apartamento. ~ada, 
Silvia e estupracla pelo Comendador que insatisfeito arranca-lhe um dos mamilos. Processado pela vi~ncia o 
Comendador e absotvido, mas SiMa jura vingan~. Seguindo sua vida de conquistador, Vit6rio conhece, numa festa da alta 
socieclade, VerOnica e inicia wn intense trabalho de conquista e sedut;ao. Finalmente, depois de muitos convites, Vit6rio 
tern VerOnica em sua luxuosa man~. Ex~ntrico, mostra a ela algumas peqas de sua colec;ao e entre elas o mamilo 
arrancado de Silvia. VerOnica aceita a jogo do Comendador e convida--o para ir ao quarto. Quando Vit6rio esta sobre ela, 
VerOnica tira uma navalha de sua balsa e castra o conquistador, cumprindo a juramenta que havia feito a Silvia, sua irma.. 
Consumada a castra~o, Veronica pega o telefone e liga para o hospital deixando a Comendador esvaindo-se em sangue. 
(Guia de Filmes 1979). 
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Trtulo: QUE ESTRANHA FORMA DE AMAR (Iaia Garcia) 

Dir~o: Geraldo Vle!ri 

Roteiro: adaptac;lio de Yaia Garcia, de M. de Assis 

Fotografia: Antonio B. Thome 

Montagem: 

Trilha sonora: Sa!atiel Coelho 

Produtora: E.C. Filmes 

Oistribuidora: Marte Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Berta Zernmel 

Ator: Paulo Figueiredo 

Dura~o: 

Elenco secundilrio: Marcia Maria, Jonas Melo, Sadi Cabral, Benjamin Gattan, 
Solange Theodore, Dina Lisboa 

SINOPSE: 

(Fonte: Brasil Cinema 1978) 

Trtulo: REFORMATORIO DE DEPRAVADAS 

Direcao: Ody Fraga 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: (se~o musical) Roberto P. Galante 

Produtora: Galante 

Distribuidora: Titanus!Fama/Ouro 

Ginero: melodrama er6tico 

Alriz: Lola Brah, Nelde Ribeiro 

Ator: J- Paulo 

Duracao: 82 min. 

Ano de producao: 1.;.;1 9:..:7..:;8 _ __, 

Anode produc;lio: 1.;.;19:..:7.::8 _ _, 

Elenco secundcirio: Paulo Domingues, Marty Palauro, Nicoke PUZZi, Marcia Fraga, Misaki Tanaka, Patricia ScaM 

SINOPSE: A alema Frau GeUi dirige um educandilrio destinado a moc;as pertencentes a familias abastadas e que apresentam 
problemas de comportamento social e desafio aos principios estabelecidos. Para educar as jovens, Frau Gelli impOe uma 
disciplina ferrea, no que e assistida por dois bedeis, Kranz e Hanz, indMduos de maneiras abrutalhadas que se dedicam a 
castigar as meninas. A diretora pouca se importa com a educa¢o cultural ministradas pelos protessores Renina e Raul, 
moralmente fracos para desafm a brutalidade a que as mcx;as sao submetidas. Estas servem-se do servente Girico para 
lhes obter homens na rua As punic;oes contra as jovens atingern nlveis insuportaveis e muitas tentam fugir, sem sucesso, 
ate que Solange, a mais revottada das alunas, ap6s ser muito castigada, planeja e mata Frau Gelli e os dois bedeis. A 
policia e chamada e ela e presa Suas colegas sao afinallibertadas e o educandarto e fechado. 
(Guia de Filmes 1 978) 
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mu1o: ROBERTA, A MODERNA GUEIXA DO SEXO 

Dir~o: Raffaelle Rossi 

Roteiro: Raffaene Rossi 

Fotografia: Raffaelle Rossi 

Montagem: Raffaelle Rossi 

Trilha sonora: (sel~ Musical) Raffaelle Rossi 

Produtora: Panther" s 

Distribuidora: Paris Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Helena Ramos 

Ator: Fred Del Neto 

Elenco secund3rio: Vera Railda, levi Salgado 

Dura~o: 90 min. 

Ano de produl;iio: 1.:.19:.:7..:8 _ _, 

SINOPSE: A atraente Roberta casa com urn mmonario, proprietiuio de Wrias indUstrias, 20 anos mais velho. Ao marido, que a entedia 
e desconhece seu passado, ela apresenta como prima uma jovem com quem mantem intima amizade. Certo dia, com o 
esposo ausente em viagem de neg6cios, Roberta convida urn grupo de pessoas para urn fun de semana em sua casa de 
praia. Na testa que oferece, logo transfonnada em orgia, e1a se entrega ao amor sucessivamente com sua amiga e com 
outros convidados. Retomando da viagem e enfurecido com infJdelidade de Roberta, o milionano a expulsa de casa 
juntamente com a falsa prima. As duas amantes vao para uma estrada pedir carona, ate que para urn luxuoso carro dirigido 
por outro capitalista, retomando Roberta a mesma trama. 
(Guia de Filmes 1978) 

rttulo: SANTA DONZELA, A 

Dire<;ao: Flavio Portho 

Roteiro: Lauro Cesar Muniz 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Cassiano Esteves 

Trilha sonora: Murilo Alvarenga 

Produtora: E. C. Dist. e Imp./ Renato Grecchi 

Distribuidora: Ouro Nacional 

Genero: Drama 

Atriz: Wanda Stefania 

Ator: Plinio Marcos 

Dura~o: 90 min. 

Elenco secundario: John Herbert, Jofre Soares, Jonas Bloch, Sergio Hingst 

Anode produ~ilo: 1..::19:..:7.:o8 _ _, 

SINOPSE: Jordao Magalhc1es, jovem escultor de uma cidade do interior, esta esculpindo a estatua da virgem padroeira do Iugar, 
usanclo como modele Verinha, ~ com quem mantem urn caso amoroso. A tia de Verinha quer que ela se case com 
Armando, um jovem de futuro promissor na poutica local. A situ~ entre verinha e Jordat>, face a essas pressoes, torna-. 
se insustentavel, forgando o artista a mudar·se para a capital. Na cidade grande, o seu valor e reconhecido, tomando-se ele 
urn dos principais escuttores do pais, conhecido intemacionalmente. Mas a glOria nao dura muito e Jordao se v6e 
abandonado pelos mesrnos que o ajudaram, esquecido petos criticos e sem dinheiro. Jordao volta para sua cidade 
querendo conseguir algum dinheiro e reencontra Verinha. Motivo de chacota em toda a cidade, Jordao, desesperado, mata
se na esperantya de que suas obras sejam vendidas. 
(Guia de Filmes 1979). 
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Titulo: SEDE DE AMAR (Capuzes Neqros) 

Dir~io: Carlos Reichenbach 

Roteiro: Mauro Chaves 

Fotografia: Cartes Reichenbach 

Montagem: Alain Fresnot 

Trilha sonora: Mauro Chaves 

Produtora: Nefer Prods. Cinemats./Ney Fernando Arruda Paes 

Distribuidora: U.C.B. 

Genero: Drama 

Atriz: Sandra Brea 

Ator: Luis Gustavo 

Elenco secundilrio: Roberto Maya, Katia Grumberg, Renata Master 

Ano de produ~o: [..:,19::.:7..:8 _ _, 

Our~o: 90 min. 

SINOPSE: Durante urn coquetel, Ta.nia, mulher do empresario Valdir, sente-se indisposta. 0 marido pede a Jairo, diretor
administrativo de sua empresa. que a !eve para casa. Ao entrarem no carro, Tania, Jairo e sua mulher, sao abordados per 
urn grupo de seqoestradores usando capuzes negros. Fica acertado, entre os bandidos, que a mulher de Jairo vottara a 
festa, para explicar as condiyOes do resgate. Chegando ao esconderijo dos bandidos, Tania e Jairo sao trancados seminus 
num pequeno galpOO. Cerna o frio estacada vez mais forte, Tania deita-se ao lado de Jairo e os dois se amam 
apaixonadamente. Quando o dia amanhece descobrem que a porta nao esta mais trancada e que os seqoestradores 
desapareceram. De volta as suas atividades, Jairo recebe uma visita em seu escrit6rio que esclarece todo o epis6dio. No 
mesmo dia, Jairo recebe uma homenagem de seu patrao. 
(Guia de Filmes 1979). 

Titulo: TEM PIRANHA NO GARIMPO 

Dir~: Jose Vedovato 

Roteiro: Black Cavalcanti 

Fotografia: Euclides Fantim 

Montagem: Black Cavalcanti 

Trilha sonora: s~: Back Cavalcanti 

Produtora: Dail Prods. Cinernats./ Alvaro Coutinho 

Oistribuidora: Brasillntem. Cinemat./ U.C.B. 

Genera: Aventura 

Atriz: Katia Spencer, Bianchina ela Costa, 

At or: 

Elenco secundilrio: Maria Alba 

Ana de produ~o: 1.!:19::!7.::8_J 

Dura~ao: 103 min. 

SINOPSE: Abandonada pelo noivo, Jandira entra numa profunda crise emocional. Querendo superar a falta do noivo, aceita o convite 
do pai para juntos tentarem a sorte num garimpo. Principe, o chefe do garimpo, nao permtte a entrada de mulheres no 
local, apesar de manter em sua casa uma amante, Ana, uma jovem muito bonita. Os garimpeiros, fortes e jovens, explodem 
de satisfac;ao quando Jandira consegue de Principe a autoriz~o para abrir uma boate de mulheres. No Puxa-faca, urn 
garimpo vizinho, ze Bodega espalha a noUcia para os companheiros, mas a boate s6 pode ser freqOentada pejos homens 
de Principe. Nat> suportando mais a falta de mulheres, os garimpeiros do Puxa-faca decidem invadir a boate e sequestra.. 
las. Ajudado par seus humens, Principe rechaya os invasores depois de urn violento combate. Vitoriosa como empresaria 
de mulheres, Jandira acaba conquistando Principe que abandona sua amante, deixafldo..a disponivel para as garimpeiros. 
(Guia de Filmes 1979). 
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mulo: TERAPIA DO SEXO 

Dire~ao: Ody Fraga 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Henrique Borges 

Montagem: Jair Grcia Duarte 

Trilha sonora: 

Produtora: Galante Prods. 

Distribuidora: Brasillntemacional 

Genero: Documentario dramati 

Atriz: Neide Ribeiro 

Alor: Fabio Villalonga 

Elenco secundcirio: Marta Maciel, Suely Aoki, Teca Klaus, Olinda Dias, 

Ano de produ~;ao: j..:;19:::7;:8_..J 

Ouracao: 85 min. 

SINOPSE: 1 a. Parte. Cases reais de agyudos problemas relcionados com o fracasso nas relayOes sexuais, apresentados e 
analisados pelo psiquiatra Jose Angelo Gaiarsa. 
2a. Parte Problemas clinicos dE£Crrentes da atividade sexual, especialmente doenyas venereas. 
(Guia de Filmes 1978) 

Titulo: TRAPALHADAS DE DON QUIXORTE E SANCHO PANC 

Oir~o: Ary Fernandes 

Roteiro: 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Distribuidora: Cinedistri 

Genera: Comedia Dur~ao: 

Atriz: Dorothy Leimer 

Ator: Turibio Ruiz 

Elenco secundclrio: lvete Bonta, Amenco Taricano 

SINOPSE: 

131 

Anode prod~ao: j1978 



Titulo: VIOLENT ADORES, OS 

Oire~o: Tony Vieira 

Roteiro: Mauri de Queiroz (f any Vieira) 

Fotografia: Henrique Borges 

Montagem: Walter Wannl 

Trilha sonora: (se!eyOO musical) Tony Vieira 

Produtora: M.Q. Filmes 

Distribuidora: M.Q. 

Gt!nero: Aventura 

Atriz: Claudette Jaubert 

Ator: Tony Vieira 

Curacao: 87 min. 

Elenco secunditrio: Heitor Gaiotti, Dirce Moraes, Francisco A. Soares, Raja de Aragao 

Anode produ~ao: j1978 

SINOPSE: Abutre, ca9"dor de prl!mios, esta a procura de Montero, chefe de uma quadrilha de assattantes, que vern matando e 
estuprando mulheres. Num acidente, Abutre mata uma crianya, filha de Montero, que reline seu banda para se vingar. Com 
a morte da crianya, Abutre resolve abandonar a cayada: fugindo para a fronteira, ele encontra uma mestiya, mulher de 
Monteto e mae da crianya. Enquanto ele tenta provar sua inc:x;!ncia a mulher, Montero chega cern seus capangas. A 
quadrtlha comeya a vasculhar a cidade a procura de Abutre, invadindo e saqueando as casas e travando cerrado tiroteio 
com o delegado local e seus auxiliares. Ap6s mujtas mortes, Abutre consegue liquidar o banda, voltando a seu destine de 
ca9"dor de pn!mlos. 
(Guia de Filmes 1978) 

Titulo: ALUCINADA PELO DESEJO 

Direcio: Sergio Hingst 

Roteiro: Sergio Hingst 

Fotografia: Antonio Meliande, Pio Zamune 

Montagem: Mauro Alice 

Trilha sonora: 

Produtora: lmagern CinernaU Prods. Gins. Galante I Ouro Prod 

Distribuidora: Seleyao Ouro /Art Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Christina Kristner 

Ator: Sergio Hingst 

Elenco secundiuio: Pedro Stepanenko, Ciro Correa de Castro, Uda Costa 

Ano de produ~o: [.;_19:;.:7.::9 _ _, 

Dura~ao: 84 min. 

SINOPSE: Num hotel de luxo, um executive conhece uma rica e sensual mulher. Atraidos urn pelo outro, iniciam urn relacionamento e 
durante tr~ dias, entregam-se aos mais variados prazeres. De volta ao trabalho, o executive esta inteiramente 
transtomado. Seu rendimento jB nao e o mesmo, mostra--se disperse e pouco interessado no desempenho de suas 
fun¢98, recebendo par isso, varias advert~cias do presidente da empresa. Fascinado par aquela mulher que na.o 
consegue esquecer, conffdencia aos amigos o porque de sua sUbita mudanc;a Solidarios corn o seu sofrimento, os 
companheiros levam-no para uma orgia Tempos depois, e a presidente da empresa que aparenta estar mudado. 0 motivo, 
todos ficam logo sabendo: esta apaixonado por uma mulher. Querendo apresentit-la aos amigos, organiza uma festa a qual 
comparecem alguns de seus funcionarios. Durante a festa, um encontro inesperado. 
(Guia de Filmes 1979) 
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Titulo: BELINDA DOS ORIXAs DOS DESEJOS 

Direcao: Antonio B. Thome 

Roteiro: Cassiano Esteves 

Fotografia: Antonio B. Thome 

Montagem: Cassiano Esteves 

Trilha sonora: 

Produtora: E. C. Prod. e Dist. I Cassiano Esteves 

Distribuidora: Marte Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Nicole Puzzi 

Ator: Waldir Siebert 

Dura~o: 84 min. 

Elenco secundiirio: Yara stein, Marta Volpiani, Midore Tange, Pedro Cassador 

Ano de produ~ao: j1979 

SINOPSE: Urn grupo de universitarias, em busca de lazer, resolve acampar a beira mar. Por motivos de seguranga, procurarn instalar~ 
se num camping replete de barracas. Ao !ado, numa barraca, esta a familia de Adilson um jovem que tentando se 
aproximar do grupo, oferece ajuda para alguma eventualidade. Na verdade, Adilson esta interessado em Belinda, uma das 
moyas. Durante urn passeio notumo, Belinda e Adilson, assistem a urn ritual de umbanda, presidido par Mae Joana. 
Belinda se integra ao ritual e inCOI'JX)ra urn entidade. M~ Joana a aceita como uma afilhada, dentro dos preceitos do culto. 
Urn perigoso bandido e seus comparsas conseguem fugir de urn Presidio onde cumprem pena e buscam refUgio no 
camping. A chegada do bando ao acampamento desencadeia cenas de sexo e vi~cia. 
(Guia de Filmes 1979). 

lttulo: BORDEL, 0 - NOITES PROIBIDAS 

Dir~o: Osvaldo de Oliveira 

Roteiro: Ody Fraga, Osvaldo de Oliveira 

Fotografia: Osvaldo de Oliveia 

Montagem: WalterWani 

Trilha sonora: dm: Cat;ulinha 

Produtora: Prods. Cinemats. Galnte 

Distribuidora: Brasil Intern. Cinemat./ U.C.B./Titanus 

Genero: Drama 

Atriz: Rossana Ghessa 

Ator: Mario Benvenutti 

Oura~o: 90 min. 

Elenco secundclrio: Fabio Villalonga, Alvamar Tadei, Ruy leal, Fatima Leite 

Anode produ~o: 11979 

SINOPSE: Sarja, urn ex-presidi8:rio, reinicia sua vida trabalhando num cassino clandestine. Para Sarja o trabalho e degradante eo que 
ele pretende e encontrar oportunidade para aplicar urn grande golpe e fazer sua independbncia financeira No cassino, 
Sarja r~ Margot, prostituta, aniga de longa data. Desse reencontro nasce a ideia de roubar Andre, dono do cassino e 
poderoso banqueiro de jogo do bicho. Conquistada a confiSnya de Andre, Sarja comeya a pensar na melhor maneira de 
lesar o patrao, enfrentando seus homens e seu poder. Justamente no dia de sao Jorge, quando os banqueiros recebem 
muitas apostas e abarrotam seus cofres, Sarja seve chegar a tao esperada chance. Com o ataque repentino da policia 
para prender o contraventor, Sarja pOe em pratica seu plano e, auxiliado por Margot e tras ex--capangas de Andre, foge 
levando todo o dinheiro. 
(Guia de Filmes, 1980) 
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Titulo: CACADOR DE ESMERALDAS, 0 

Di~io: Osvaldo de Oliveira 

Roteiro: Anselmo Duarte, Hemani Donato, Osvaldo 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Sylvie Renoldi 

Trilha sonora: Chico de Morais 

Produtora: Cinedistri I Oswaldo Massaini I 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Drama hist6rico 

Atriz: Gloria Menezes 

Ator: Jofre Soares 

Ano de produ~iio: 11979 

Dura~ao: 124 min. 

Elenco secundilrio: Roberto Bonfim, Tarcisio Meira, Arduino Colassanti, Dionisio Azevedo, Herson Capri, Mauricio do Valle, 
Esmeralda Barros, Patricia Scalvi, lvete Bonta 

SINOPSE: Em meados do seculo XVII, Portugal, envoMdo em profunda crise financeira, resolve estender a ocupa~o do territ6rio 
brasileiro para oeste, a procura de ouro e pedras preciosas. Femao Dias Paes, ftei servidor da Metr6pole, tomou asia 
tarefa de descobrir riquezas para manter o luxo da corte portuguesa. Rico, sessenta e cinco anos, deixou mulher e filhas, 
montou uma bandeira e saiu em busca do Eldorado. Durante sete anos, percorreu os sertOes, enfrentando ataques de 
indios, mortes, doen98S, animais selvagens, deser¢les de amigos e parentes. Obstinado, mandou enforcar o pr6prio filho 
acusando-o de traidor. Dos oitocentos homens que levara consigo na bandeira, apenas quinze retornaram a sao Paulo, 
trazendo turmalinas que julgavam serem esmeraldas. 
(Guia de Filmes, 1980) 

rrtulo: COLEGIAIS E UCOES DE SEXO 

Dir~io: Juan Bajon 

Roteiro: Juan Bajon 

Fotografia: Antonio Giambra 

Montagem: Maximo Barre 

Trilha sonora: Miguel Paiva, Luiz Chagas 

Produtora: Juan Bajon Prods. Cinernats. 

Distribuidora: U.C.B. I Brasillntemac. Cinernat. 

Genero: Drama 

Atriz: Aldine Muller 

Ator: Fabio Villalonga 

Oura~ao: 83 min. 

Elenco secundc'irio: Jose Lucas, Lucelia Machiaveli, Nereide Bonamico, lvete Bonta 

SINOPSE: Colegiais e li96es de sexo 

Ano de produ~o: 11979 

0 diretor de uma escola que e tambem propriet8rio de uma rede de moteis, transforms urn sala de aula em estUdio onde 
exibe filmes pornograf~eos para seus alunos. Na escola, o diretor vende notas e diplomas, nao se interessando com o 
aproveitamento escolar. No motel, cobra taxas extorsivas dos freqOentadores. Entre seus alunos. estao Fabio, Silvia e 
Alexandre que se relacionam num complicado trtangulo amoroso. Fabio utiliza o prestigio do pai para impunemente roubar 
carros e assaltar bancos. SiMa, a namorada, nao suportando os maus tratos de Fabio, troca..o por Alexandre. Fabio jura 
vingan~. A mulher do dtretor da escola e assassinada pelo amante. A policia descobre as atividades illcitas do colegio. 
Para defender-se, o diretor acusa urn professor, alegando que as irregularidades sao parte de urn compiO comunista. 
Numa discoteca, SIMa e Alexandre se amam na pista de danc;a. Fabio aprox.ima-se e golpeia Alexandre na ca~. 
matando-o em plene gozo. Amea93® de prisao, Fabio desaparece deixando SiMa livre para tentar uma nova vida. 
(Guia de Filmes, 1980) 
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Titulo: DAMA DA ZONA, A (Hoie tern Gafieira) 

Dir~ao: Ody Fraga 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Carlos Reichenbach 

Monm~: JoiiodeA~n~r 

Trilha sonora: Agustinho Zaccaro 

Produtora: Kinema Filmes I Titanus 

Distribuidora: Brasillntem. Cinernat./ U.C.B. 

Genero: Drama 

Atriz: Marlene Silva, Marlene Franya 

Ator: Helie Porto, David Neto 

Durac;ao: 85 min. 

Elenco secundcirio: Canarinho, Lia Farrel, Petty Pesce, Neide Ribeiro, Cavagnoli Neto, Claudio Cunha 

Ano de produ~ao: j1979 

SINOPSE: Prostituta independente e de forte personalidade, Esmeralda, mora num corti~ em sao Paulo, cercad.a de personagens 
marcados pela miseria e desesperanr;:a: DociO, a pilantra barato, de pequenos golpes, cujo o rendimento e inferior ao salario 
que ganharia se trabalhasse; o casal nordestino esmagado pela cidade, em busca de sobr~ncia; o portugu~. 
propriet8rio do annazem, apaixona:lo par Esmeralda, a quem nao consegue seduzir, consolando-se com a empregada; 
Calu, crioulo de muita picardia, sapateiro de profissa.o, que reforc;a seus proventos com urn terreiro onde incorpora o 
espirito do caboclo Guarani, mais safado que e1e prOprio; Papiano e Pinzone, italianos que vivem pelo bairro a cantar; e, 
pairando sobre todos, a proprietaria do corti~ que, indiferente ao destine de seus inquitinos, alia-sea DodO para 
transformar a casa num prostibulo 
(Guia de Filmes 1979). 

Trtulo: DAMA DO SEXO, A 

Dir~ao: Wilson Rodrigues 

Roteiro: Raja de Aragao 

Fotografia: Henrtque Borges 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: 

Produtora: Planeta Filmes 

Oistribuidora: Ouro Nacional 

Genero: drama sertanejo 

Atriz: Zilda Mayo 

Ator: Cavanoli Neto 

Elenco secundario: Wilson Rodrigues, Heitor Gaiotti 

Ano de produ~ao: j-'19:..;7..o.9~_. 

Oura.;ao: 85 min. 

SINOPSE: Emesto Graciliano e urn velho fazendeiro da Zona da Mata mineira, arraigado aos hf:lbitos da terra. ViUvo duas vezes, tern 
tr~ filhos, Pedro, LUcio e Lelo, que trabalham com ete, acatando seu comportamento autoritario e pabiarcal. 0 vefho 
Gr3;9a, como e chamado nas redondezas, conhece Alba, uma jovem viUva e se casa pela terceira vez. Discordando da 
uniao e cansados de trabaJhar para o pai, LUcio e Pedro vao embora para a cidade. Lelo, apesar de contrariaclo, pennanece 
na fazenda para garantir sua parte na heranya e acaba seduzido peta madrasta. Alba fica gravida e comunica ao marido, 
sem, no entanto, revelar-lhe que o filho nao e dele, mas de Lelo. A crianya nao sobrevive ap6s o nascimento e Alba 
enlouquece, deixando a fazenda. Com a morte do velho fazendeiro, Lela assume o cornando da terra. 
(Guia de Filmes 1980) 
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Titulo: DESEJO SELVAGEM 

Dir~ao: David Cardoso 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Jalr Garcia Duarte 

Trilha sonora: Ronalda Lark 

Produtora: Dacar Prods. Cinemats I David Cardoso/Gilberte Far 

Oistribuidora: Ouro Nacional/ Art filmes 

Genero: Aventura 

Atriz: Ira de Furstenberg, Yara Stein 

Ator: David Cardoso 

Curacao: 92 min. 

Elenco secundcirio: Alberto Rusche!, Helie Souto, Sonia Saeg, Lucey Fairfax, Fatima Morgane, 

Ano de produ!;iio: j1979 

SINOPSE: A regiao do Pantanal, no rio Paraguai, e o Iugar ideal para homens inescrupulosos em busca de fortuna, aventura e 
anonimato. Para quem chega nao se pergunta que e, nem de onde veio. La, Malamud sonha construir urn imperio onde sua 
vontade seja lei, empregando urn grupo de homens aventureiros e violentos. As terras que ambiciona estao ocupadas 
legalmente e sao administradas par Martino, irmao do proprietario, que se encontra em viagem ao Peru. Malamud e seu 
grupo assassinam as irmaos, mas se defrontam com MOnica, viUva do proprietario, que chega da cidade disposta a se 
instalar nas terras, agora suas per hera~. Homem independente e aventureiro, Tigre, um piloto que presta serviyos a uns 
e outros sem se ligar a ninguem, acompanha a escalada de violt!!ncia de Malamud, que a cada dia amplia seu poder sobre 
a regia<>. Tigre toma partido no conflito e alia--se a Monica, comandando a resistMcia contra as desmedidas ambiyOes de 
Malamud. 
(Guia de Filmes 1979). 

Tttulo: E AGORA JOSE? - TORTURA DO SEXO 

Oire!;iio: Ody Fraga 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: Renaldo Lark 

Produtora: Dacar Prods. Cinemats. 

Distribuidora: Dacar I U.C.B. 

Genero: Drama 

Atriz: Nelde Ribeiro 

Ator: Arlindo Barreto, Henrique Martins 

Dura~ao: 90 min. 

Elenco secundario: Roque Rodrigues, Aa Marla Soeiro, John Ooo, Luiz car1os Braga, Sonia 5aeg 

Ano de produ!;iio: [1979 

SINOPSE: Despertado certa manha por agentes policiais e levado sem maiores explicayOes para um carcere clandestine e ilegal, Jose 
Zurin, urn jovern administrador de empresas, e envolvido no jogo politico da repress~. Tudo porque, na vespera, ele 
reencontrara Pedro, seu meJhor amigo des tempos de universidade. 0 fate fora comemorado com jantar, bebidas e 
mulheres. Surpreso, Jose recebe a informa<;ao de que seu amigo e urn lider subversive, ha muito procurado pelos 6rgaos 
de seguranc;a. Pesa sobre o jovem administrador a acusayao de pertencer a mesma organizac;ao politica clandestina de 
Pedro. Para falar, ele e submetido a tortura. T entando provar sua inoctmcia, e1e conta honestamente tudo que sabe. Assim, 
sao envoMdas outras pessoas inocentes, como as duas prostitutas que participaram da farra com os dois amigos, alem da 
mulher do patra<> de Jose, can quem e1e mantinha relayOes sexuais. Pedro e seu grupo sao presos, esclarecendo-se 
assim a in~ncia de Jose. Porem e tarde demais: nao resistindo as torturas, Jose morreu. 
(Guia de Filmes 1980) 
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rrtulo: EMBALOS ALUCINANTES (A troca de casais) 
Di~o: Jose Miziara 

Roteiro: Jose Miziara 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Gilberte Wagner 

Trilha sonora: 

Produtora: Cinedisti I J. M. Milan Filmes/ Oswaldo Massaini 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Drama 

Atriz: Lenilda Leonardi, Ana Maria Braga 

Ator: Nuno Leal Maia, Anselmo Duarte 

Elenco secund3rio: Helber Rangel, Sonia de Paula, Andrea Camargo 

Dura~ao: 97 min. 

Ano de produ~iio: 1..:.1 9;..:7.;;.9 _ _. 

SINOPSE: Ramon, estudante de psicoJogia, e urn jovem de boa apar!ncia mas com pouca disposiyao para o trabalho honesto. Mora 
na ante-sala do consult6rio de seu prima dentista, Sergio, urn homossexual fascinado por ele. Querendo afast8-lo de seu 
consutt6rio, incomodado pela presenc;:a constante de mulheres que Ramon leva para 13, Sergio convence o prime a 
responder a urn anuncio de revista propondo troca de casais. Ramon conversa com Cris, uma cdega de faculdade, que 
aceita passar por sua esposa e, quem sabe juntos, fazerem uma chantagem com algum industrial em busca de aventuras. 
Burgueses sontarios, Felipe e Rosario, o casal do anUncio convida Ramon e Cris para passarem urn fun de semana no 
Guaruja. Felipe se interessa por Cris e propOe-lhe urn relacionamento mais efetivo. Cris aceita e acaba revelando quais 
eram as verdadeiras inteny5es de Ramon. Felipe arma, enffio, urn plano para desmascara-lo. lmpressionado com os dotes 
fisicos de Ramon, Rosario intercede a seu favor. 
(Guia de Filmes 1979). 

rrtulo: ESSAS DELICIOSAS MULHERES 

Oirecao: Ary Fernandes 

Roteiro: Ary Fernandes, Jose Sampaio Brasil 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Gilberta Wagner 

Trilha sonora: Solon Curvela 

Produtora: Titanus 

Oistribuidora: Dist. Titanus 

Genera: Drama romantico 

Atriz: Ana Maria Kreisler 

Ator: Paulo Ramos 

Elenco secundfuio: Claudete Joubert, Ruy Leal, Felipe Levy 

Anode produ~o: [..:.19;..:7.;;.9 _ _. 

Ourat;ao: 107 min. 

SINOPSE: Dono de urn estudio fotografico de sucesso, Jorge conhece Cristina numa viagem a neg6cios a Campos do Jorctao. Apesar 
da atr3900 mUtua, e1es s6 voltam a se encontrar, por acaso, em sao Paulo. Ela aceitajantar com ele, mas recusa urn 
drinque em seu apartamento. lmpressionado pels moc;a, Jorge a convida para irern juntos a Bahia em seu jatinho particular. 
Mas ela promete encontra-lo ja em Salvador, pais tern medo de aviOes pequenos. Na Bahia, novo desencontro: Cristina 
pensa que Jorge namora Angela, filha do diretor comercial do fot6grafo. Fugindo de Jorge, ela conhece Paulo, urn pintor, 
que a convida para irem ao Rio de Janeiro. Jorge fica desanimado com o desaparecimento de Cristina. 0 reencontro 
definitive ira ocorrer em sao Paulo, quando, indo para o aeroporto, Jorge e uttrapassado de carro por Cristina. Ele 
consegue alcanyft-la e, depois da explicac;c5es necessarias, os dois - felizes - sobrevoam a cidade no pequeno aviao de 
Jorge. 
(Guia de Filmes 1980) 
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Titulo: ESTRANHA HISTORIA DE AMOR, UMA 

Dir~ao: John Doo 

Rotetro: Watter Negrao 

Fotografia: Zetas Malzoni 

Montagem: Maximo Barra 

Trilha sonora: Rogerio Duprat 

Produtora: Emp. Cinema!. Haway 

Distribuidora: Emp. Cinemat. Haway 

Genera: Drama 

Atriz: Selma Egrei 

Ator: Ney Latorraca 

Dura~: 100 min. 

Elenco secundtlrio: David Jose, Lady Francisco, Claudio Cavalcante, Claudia Alencar 

Anode produo;io: 11979 

SINOPSE: Maria, professora prtmaria, chega a uma cidade do interior para lecionar num intemato de crianc;as. La, trava amizade com 
o professor Daniel, urn homem temo e afetuoso que ama as crian~ e a natureza. Entre suas v.flrias aiunas uma !he 
desperta a atenc;:ao: Raquel, uma menina estranha e sensivel, capaz de premoniyOes. Dos habitantes da pequena cidade, 
Diogo e urn dos mais conhecidos. Conquistador, rico e possessive, Diogo tern uma amante, MOnica, mulher de idade 
avanc;ada com quem tern uma relao;io pautada pela agressividade. Apesar de envolvida pelo carinho protetor de Daniel, 
Maria nAo consegue evitar a atr~o por Diogo. Dando ~o a uma sensualidade que e1a jamais supeitara tao forte, Maria 
acaba se entregando a Diogo, que por ciUmes a mantem presa. Magoado, Daniel se refugja em sua cabana no bosque. 
Raquel pressente tudo e, usando de seus poderes mentais, localiza a professora e a traz de volta para o colegio. Daniel e 
Maria passam a viver juntos. 
(Guia de Filmes 1979). 

Trtulo: EU COM PRO ESSA VIR GEM 

Dir~ao: Roberto Mauro 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Salvador do Amaral 

Montagern: Gilberte Wagner 

Trilha sonora: 

Produtora: Kinoart Filmes I Alfredo Palacios I Plexus Filmes 

Distribuidora: U.C.B./ Brasil Int. Cinema!. 

Genero: Aventura 

Atriz: Sonia Garcia 

Ator: Percy Aires 

Durat;ao: 98 min. 

Elenco secundiirio:Jose Luis Rodi, Sonia Vieira, Zelia Martins, Roberto Miranda, Malu Braga 

Anode produo;io: [,:;19:,:7,::9 _ _, 

SINOPSE: Em Campo verde, pequena cidade do interior, os homens estao revottados com suas esposas que negf~genciam as tarefas 
domesticas para assistirem as novelas da televisAo. Reunem-se em assembleia e decidem desligar a taTe transmissora 
Em represalia, as mulheres promovem uma greve de sexo ganhando a adesao do borde! de Madame Fani. Em meio ao 
movimento, urn coronet insiste can Madame Fani para que lhe arranje uma virgem. A chegada ao bordel de uma india, que 
se declara virgem, deixa o coroneJ e todos os homens da cidade excitados. Todos querem disputar a primazia da primeira 
noite, nao concordando com a prioridade dada ao coronel. 0 tumulto e geral. As mulheres prornovem passeatas 
reivindicando o reiigamento da torre. Telespec!ador assiduo, o padre local devolve a paz a Campo Verde, promovendo a 
voHa das nO\Ielas. 
(Guia de Filmes 1979). 
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rrtulo: FORC:A DOS SENTIDOS, A 

Dir~ao: Jean Garret 

Roteiro: Jean garret, W. A . Kopezky 

Fotografia: Carlos Reichenbach 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: 

Produtora: Kinema Filmes I Claudio Cunha I Titanus 

Distribuidora: Brasillntem. Distr./ U.C.B. 

Genero: Drama 

Atriz: Aldine Muller 

Ator: Paulo Ramos 

Curacao: 100 min. 

Elenco secundirio: Ana Maria Kreisler, Benjamin Cattan, Elisabetgh Hartmann 

Ano de producao: 1197_9 

SINOPSE: Flavia, urn escritor, vai para uma praia escrever a romance que e1e tern em mente. No local, vivem algumas pessoas da alta 
classe media paulista, cada uma procurando na tranqOilidade do Iugar, a paz de espirito necessaria para seus problemas. 
Nessa praia mora urn pescador can quem vive uma linda mulher, Perala, uma surda-muda que ete recolhera numa ilha 
deserta. Fla\lio sente-se fascinado por eta, mas Perola sernpre lhe loge. Estranhos fatos acontecem na ilha: toda nolle urn 
corpo vern dar a praia. Perala abraya..o e os vizinhos, em fantastica procissao, levam-no para a barco a flfTl de que, pela 
manha, o pescador devofva...o ao mar. Atraido peJas mulheres que o rodeiam, Flavia as possui uma a uma. Mas e Perala 
que ele sente em seus brac;os. E nenhuma delas se lembra, no dia seguinte, da noite de amor passada com ele. Aos 
poucos, ele descobre o segredo da praia: seus primeiros moradores foram urn casaJ que, urn dia, saiu para o mar numa 
tempestade e nunca mais vottou. Urna noite, e1e resolve ver o rosto do cadaver que vern a praia e, transtomado, descobre 
que aquele corpo eo dele: Flavio e a reencamayAo do marido de Perala, que o leva de volta ao mar. 
(Guia de Filmes 1980) 

Titulo: GENIO DO SEXO, 0 

Dir~o: Antonio B. Thome 

Roteiro: Paulo Figueiredo 

Fotografia: Antonio B. Thome 

Montagem: Cassiano Esteves 

Trilha sonora: 

Produtora: E. C. Dist E Imp. I Cassiano Esteves 

Distribuidora: Curio Nacional 

Genero: Comedia 

Atriz: Martvalda 

Ator: Luiz Carlos de Moraes 

Elenco secundcirio: Yara Marques, Paulo Figueiredo, zelia Toledo 

Anode produ~o: j-=,19:.:7..:;9 _ __. 

Dura-:;ao: 83 min. 

SINOPSE: Alfredo se descobre impotente sexualmente. A empregada Brigite tenta em WO seduzi--lo. A secretaria se demite em virtude 
do estado do patrao. Sua esposa Geni entra em cantata como Prof. Andorinha, urn cientista rnaluco, visando uma 
invenc;ao que recupere a potencia de Alfredo. 0 chefe da quadrilha dos lrmaos Metranca, contudo, rouba do Prof. 
Andorinha a sexy-cueca que possui eficazes poderes afrodisiacos. Geni contrata a equipe BUNDA (Benfeitoras UNidas 
em Defesa do Amor) e a detetive Angelica sai no encalyo do ladrao, capturando-o em uma discoteca, ap6s intensa 
maratona sexual. 0 Prof. Andorinha, finalmente recompensado pela invenyao, propOe casamento a Brigite. Alfredo, 
vestindo a cueca pelo avesso, provoca uma inversao absoluta: desfila pelo quarto de Geni com trejeitos afeminados. 
(Guia de Filmes 1980) 
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rrtulo: GUARANI, 0 

Oirecao: Fauzi Mansur 

Roteiro: adap. Fauzi Mansur, Marcos Rey 

Fotografia: Claudio Portiofi 

Montagem: Joao de Alencar 

Trilha sonora: A. Zaccaro, excertos de Carlos Gomes 

Produtora: Virginia Filmes I Fauzi Mansur I Embrafilme 

Oistribuidora: Embrafilme 

Genero: Drama romantico 

Atriz: Dorothee..Marie Bouvier 

Ator: David Cardoso 

Ano de produ<;ao: 1-'1-"97;.:9::.___. 

Dur~o: 135 min. 

Elenco secundario: Flavia Portho, Tony Correa, Luigi Piech, Solange Teodoro, Jofre Soares, Roberto Miranda 

SINOPSE: No inicio da colonlzayao portuguesa, a terra era dominada pela fort;a do indio e a habilidade do conquistador. A vida era 
bruta e dificil, aliando naturais e colonizadores para a !uta comum. Dom AntOnio Mariz era urn desses fidalgos 
encarregados, peia Corea Portuguesa, de f!Sca1izar a nova terra. Sua linda filha Cecilia o acompanhava na tarefa, vivendo 
em meio aos galanteios de jovens administradores da ColOnia e a admirac;a<> dos naturals. Par urn deles, urn indio incutto e 
pagao, Cecilia se apaixona. Seu nane e Peri e pertence a tribo Aymore. A jovem e correspondida, mas o indio tern rivais. 

Urn deles e Dom Alvaro de sa, que, por sua vez, e amado por Isabel, prtma de Cecilia. Durante uma ca<;ada, Dom Diogo, 
irmao de Cecilia, inadvertidamente mata uma india Aymore. Os guerreiros da tribo juram vingan~. N~ contando com 
homens suficientes para enfrent~los, D. Antonio pede refon;:o a capital. Os reforyos nao chegan e D. Antonio, temendo 
pela filha, resolve confiar a Peri a missl!o de levar Cecilia ate o Rio de Jareiro. 
(Guia de Filmes 1979). 

rrtulo: GUGU, 0 BOM DE CAMA 

Direca;o: Mario Benvenuti 

Roteiro: Mario Benvenuti 

Fotografia: Jose Marreco 

Montagem: Cassiano Esteves 

Trilha sonora: 

Produtora: E.G. Marte Filmes/ Cassiano Esteves/ M. Benvenuti 

Distribuidora: Ouro Nacional 

Genero: Comedia 

Atriz: Marlene Silva 

Ator: Agildo Ribeiro 

Durat;ao: 

Elenco secundiuio: Consuelo Leandro, Luiz Pimentel. Rogelia, Nair Belo, Beth Castro, Mario Benvenuti 

Anode produ<;ao: [.;;19;;7,.:;9~-' 

SINOPSE: Gugu, "maos de fada" na costu8ra, trabalha com sua mae Antonieta, que tudo faz para arrumar-lhe uma esposa, apesar 
dele nao querer nada com as mulheres. Mesmo assim acaba casando-se contra a vontade, com Sonia, chegando a ter urn 
filho com ela. Nao aguentando o casanento e os trabalhos domesticos, Gugu foge de casa, indo para o Rio de Janeiro, 
onde manta urn atelier eleva a vida que sempre quis. Ap6s muitos anos, sabendo da morte da esposa, ira encontrar~se 
como fllho Regis, qe tarnbem tornou-se costureiro,e com ele tera de conviver. Urn respeita o outro como homem, pais nao 
sabem do homosexualismo urn do outre. 
(folder de divulga<;iio) 
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Titulo: HERANCA DOS DEVASSOS, A 

Direcao: Alfredo Stemheim 

Roteiro: Alfredo Stemheim 

Fotografaa: Antonio Meliande 

Montagem: Gilberte Wagner 

Trilha sonora: dm: Roberto Napoli, Frederico Garcia 

Produtora: Titanus 

Distribuidora: Grupe Intern. Cinemat. 

Genera: Melodrama 

Atriz: Sandra Brea 

Ator: Roberto Maya 

Durae;;io: 102 min. 

Elenco secund3rio: Elisabeth Hartmann, Mara Prado, Claudete Joubert, Francisco Curcio 

Anode produ~o: 1.:.:19:..:7.:.9 _ _, 

SINOPSE: Numa mansiio paulistana dos anos 20 vlve uma decadente familia aristocratica. A morte da mae reUne os irm;lios Laura e 
Rogerio, que mantem uma relayao quase incestuosa, tia Matilde e Delia, viUva de urn prima. Emesto, a mordomo, exerce 
uma tiranica influ~cia sobre os irmaos. Delia acaba se envolvendo com Rogerio e provoca ciUmes em Laura que tenta 
assassin&-la. Querendo partir, Del1a se V't! prisioneira pols descobrira segredos da familia. Laura flagra Delia e Rogerio num 
idilio amoroso e tenta matar a prima mas acidentalmente se fere numa larrtina, morrendo ao !ado do irma.o. Desesperada, 
Delia mata Matilde mas e encurrala:ia por Emesto que lhe reveJa a trama que permitiu a cada urn deles manter a heranc;a 
do pai. Delia e salva por Rogerio, que assassina Emesto, e parte em seguida. Rogerio permanece na mansa.o, como uma 
especie de guardia.o das tradiyOes familiares. 
(Guia de Filmes 1980) 

Tttulo: HISTORIAS QUE NOSSAS BABAS NAO CONTAVAM 

Direcao: Osvaldo de Oliveira 

Roteiro: Anibal Massaini, Ody Fraga 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Jose Luiz Andreone 

Trilha sonora: Alaor Coutinho e Oscar Nusbaum 

Produtora: Cinedistri I Anibal Massaini 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Comedia 

Atriz: Adele Fatima, Meiry Vieira 

Ator: Costinha, Denis Derkian 

Dura~o: 97 min. 

Elenco secunditrio: )(ando Batista, Sergio Hingst, T eobaldo, Sata, Castor Guerra e os sete an6es 

Ano de produ~ao: [1979 

SINOPSE: Com a morte do rei, a rainha viUva propoe casamento a um jovem principe de quem era amante. A ideia de unir os dais 
reinos agrada ao principe, mas ele prefere a mao da princesa mulata Clara das neves, enteada da rainha. Desprezada, a 
rainha resolve baixar urn ato institucional destituindo Clara das Neves de qualquer direito ao trono e rebaixando-a a 
condi~ de criada. Mas mesmo assim Clara e o prfncipe continuam a se encontrar. lnfonnada desses encontros pelo 
fofoqueiro espelho magico, a rainha ordena a urn ~or que mate Clara. Seduzido pela beleza de sua vytima, o cac;ador 
manda--a ernbora e entrega a rainha urn c~o de veado. Perdida na floresta, Clara e localizada pelos sete anoes que a 
levam para a casa, provocando disputas no dormit6rio, resolvidas de maneira satisfat6ria para t<XIos. Descobrindo que 
Clara esta viva a rainha quer envenena-ia. 0 principe a encontra, mas para sua decep<;ao Clara prefere ficar com os anoes. 
(Guia de Filmes 1979). 
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Titulo: !MORAIS, OS 

Dir~ao: Geraldo Vletri 

Roteiro: Geraldo Vle!ri 

Fotografia: Antonio B. Thome 

Montagem: Geraldo Vietri 

Trilha sonora: 

Produtora: E. C. Distr. e Imp. I Cassiano Esteves 

Distribuidora: Art Filmes I Marte Filmes 

Genero: melodrama 

Atriz: Sandra Brea 

Ator: Paulo Castelli 

Dura~;ao: 110 min. 

Elenco secundario: Aldine Muller, Joao Franciscio Garcia, Elizabeth Hartmann, Denis Derkian 

Anode produ~o: l.c19:.;7.;;9 _ _, 

SINOPSE: Mario, filho de um rico casal apesar do conforto e das facilidades da fortuna, vive em permanente confiilo devido ao 
comportamento amoral de seus familiares. A mae. que despreza o pai, fez do motorista da familia seu amante, pouco se 
importando com as criticas que lhe sao feitas. Par sua vez, o pai, homossexual, tern no secretario particular, seu parceiro 
amoroso preferido. Em meio a esses problemas, Mario recebe a noticia do falecimento da av6. Procura a mae para 
comunic&-la e a encontra no salaD de cabeleireiro. La, Mario conhece uma mulher e urn rapaz com quem trava urn s61ida 
amizade. 0 relacionamento com o casal evolui e as at~ mUtuas levam a urn envolvimento amoroso semelhante ao dos 
pais de Mario, que passa a vivenciar as mesmas situa9()es que anterionnente criticava. 
(Guia de Filmes 1979). 

rrtulo: IRACEMA, A VIRGEM DOS lABIOS DE MEL 

Dir~o: Carlos Coimbra 

Roteiro: adap. : Cartos Coimbra, zae Junior 

Fotografia: Pio Zamuner, Antonio Meliande 

Montagem: Carlos Coimbra -

Trilha sonora: Vinicius de Moraes e T oquinho 

Produtora: CSC Prods. Cinemats.l DIF I Embrafilme 

Distribuidora: Embrafilme 

Genero: Drama 

Atriz: Helena Ramos 

Ator: Tony Correa 

Dur~o: 98 min. 

Elenco secundclrio: Francisco Di Franco, Carlos Koppa, Alberto Rusche!, Alvamar Santos 

Ano de produ~o: [ 1979 

SINOPSE: Guardia do segredo do licor da jurema, lraoema e filha do page da tribo Tabajara. Virgem, seu corpo pertence a Tupa, 
poderosa divindade indigena, e, case se entregue a alguem, sera castigada com a morte. Mas a chegada do guerreiro 
Martim, em missi!o de reconhecimento, desparta o amor de lracema. lrapua, cacique dos T abajaras, apaixonado por 
!racema, na.o contem o ciUme e deck::le eliminar o estrangeiro. Mas o amor entre Martim e lracema e mais forte que a 
intolerancia e as leis dos Tabajaras, eo casal, para defender a uniao, decide fugir. lnstalam-se no literal, junto a tribe de 
Pot, amigo de Martim. Uderados por lrapull, os Tabajaras os perseguem e acabam entrando em combate com a tribe de 
Poti, mas sAo derrotadas. Para combater os invasores franceses, Poti convoca Martim para ajuda-lo e as lutas se 
prolongam por vanos meses. lracema, com a aust1!ocia demorada de Martim definha. 0 nascimento do filho do casal 
esgota suas Ultimas energias e eta morre. 
(Guia de Filmes 1979). 
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Titulo: LIBERDADE SEXUAL 

Oi"'!;ao: Wilson Rodrigues 

Roteiro: Julius Belvedere 

Fotografia: Henrique Borges 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: 

Produtora: Planeta Filmes I MQ Filmes 

Oistribuidora: Planeta Filmes I Art Filmes 

Genera: Drama 

Atriz: ZE!Iia Diniz, Zilda Mayo 

Ator: Anor Falda 

Elenco secund8rio: Wilson Rodrigues, Ary Santiago, Nere de Passy 

Ano de produ~o: 11979 

Duracao: 88 min. 

SINOPSE: Fernando e Ana Maria sao um casal aparentemente feliz. Mas, M algum tempo, Fernando vem sofrendo com problemas 
de origem psicossomatica que resultaram na perda de sua capacidade sexual. Depois de se submeter em vao a diversos 
tratarnentos, Fernando nao w soluyao para o problema. N~ querendo desfazer seu casamento e nao admitindo que a 
esposa possa viver castamente ao seu lado, propOe que ela arranje urn amante. Cientes dos perigos que tal decisaD 
pojeria resultar, decidem esco!her uma pessoa que, sem saber do problema satisfa~ as necessidades sexuais de Ana 
Maria. A escolha recai sobre Hugo, urn advogado recem-formado, que depols de alguns encontros acaba se apaixonando 
por Ana Maria. Quando descOOre que esta sendo utilizado pelo casal, Hugo fica indignado e resolve encerrar a farsa. Mas 
Ana o demove da ideia, participand<:Hhe sua gravidez. A feficidade de Hugo e Ana chega ao frn, com a morte de Ana 
durante o parte. 
(Guia de Filmes 1979). 

Titulo: MANIACOS POR MENINAS VIRGENS 

Dir~io: Alexandre Sandrini 

Roteiro: Alexndre Sandrini 

Fotogralia: Giuseppe Romeu 

Montagem: Edward Freund 

Trilha sonora: 

Produtora: N.T.M. Prod e Distr. 

Distribuidora: Difibra I Lepiane 

Genero: Drama 

AtriZ: Lisa Uns 

Ator: Sbastiao Pereira 

Elenco secundcirio: Alexandre Sandrini, Vera Bosh 

Anode produt;lio: [1979 

Dur~o: 81 min. 

SINOPSE: Mecanico em uma firma de tratores, Tillo e mutto estimado pelos colegas de trabalho, sendo freqaentemente convidado 
para fazer com o grupo aJgum programa com garotas. Por problemas de conscilmcia, Tiao sempre recusa alegando 
saudades da mae, que mora no interior. Ao receber a noticia do falecimento da mae, fica desnorteado e sem animo para 
nada. Pede demissao do emprego, despede-se dos amigos e parte sem rumo certo. Ao chegar em Caconde, pequena 
cidade do interior, trava amizade com carlos, um popular alco61atra da cidade e por 18 resolve frcar. Emprega-se na 
Fazenda das Gargas, de propriedade de uma jovem viUva, Rosalia, que ap6s a morte do marido, resolve modemizar a 
fazenda, comprando tratores e caminhOes. Os dois se apaixonam. Ao ver sua fazenda em grande progresso, RosAlia sente
se suficientemente segura para dirigi--la e abandona Tiao. Depois, arrependida, Rosalia chama-ode volta, propondo 
casamento. 
(Guia de Filmes 1979). 
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rrtulo: MATADOR SEXUAL, 0 

Dir~ao: Tony Vieira 

Roteiro: Raja de Aragi!o 

Fotografia: Henrique Borges 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: 

Produtora: MQ- Mauri de Oliveira Queiroz 

Distribuidora: Central de Distr. 

Genero: Policial 

Atriz: Zilda Mayo, Neide Ribeiro 

Ator: Tony Vieira 

Dura~: 94 min. 

Elenco secundario: Suely Aoki, Celia Artacho, Francisco A. Soares, Raja de AragAo 

Ana de produ~ao: j.:.;19:.;7_::9_...J 

SINOPSE: A poll cia de Sao Paulo esta desnorteada com os sucessivos assassinatos de mulheres, executados por urn criminoso 
desconhecido e maniaco sexual. As vitimas do maniaco na maioria dos casas, prostitutas de uma movimentada area da 
cidade, que ali fazem ponte e recebem muitos clientes. Dai as dfficuldades para sua identifica«;ao e localizayao. 0 
criminoSo e ReM, urn marginal que busca nas suas vitimas recompensar uma sene de refer~cias, resultantes de uma 
infancia privada de amor e afeto matemo. Numa de suas investidas a regiatl, Ren~ encontra uma maya que lhe traz a 
lembran93 a imagem de sua mae 0 estrangulador e tornado de acessos de loucura e entende finalmente o signifiCado das 
imagens que sempre o atormentaram. Percebendo que sera descoberto e sentindo ter encontrado a razao de seus atos, 
Ren~ se suicida. 
(Guia de Filmes 1979). 

Titulo: MULHER, MULHER 

Di~o: Jean Garret 

Roteiro: Jean Garret, Ody Fraga 

Fotografia: Carlos Reichenbach 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: Aluisio Pontes 

Produtora: MASP Filmes I Manoel Augusto Cervantes 

Distribuidora: Program Filmes. U.C.B. 

Genero: Drama 

Atriz: Helena Ramos 

Ator: Carlos Casan 

Dura~o: 100 min. 

Elenco secund8rio: Petty Pesce, Denis Derkian, Liana Duval, CavagnoJi Neto 

Ana de produ~o: j1979 

SINOPSE: ViUva recente, Alice chega a sua casa de campo para descansar e refletir sabre sua rei~ com o falecido marido, um 
psiquiatra machista, que em vida, pouco se preocupou com as necessidades da esposa. Pelo tetefone, sofre assedio de 
Luis Carlos, o advogado da familia. Mas Alice o trata com fTieza, pouco se importando com suas declara¢es de amor. 
Querendo recompor parte de sua personalidade reprimida pelo marido, Alice mostra-se aberta a e~cias que a 
recompensem de um pass ado cheio de frustrayOes. Por isso dedica urn afeto especial a Jumbo, um cavalo de estimayao e 
entrega-se a Marta, uma jovem universitaria que como Alice, procura o local para reflexOes. Recompensada com as novas 
experttmcias, Alice mostra-se mais receptiva aos assedios de Luis Carlos. Convida-o para visita-la e o recebe como uma 
adolescente apaixonada. Em meio a uma discussao, Alice mata-o com dois tiros. No dia seguinte, ap6s inctnerar o corpo, 
parte tranqOila de volta a cidade, decidida a iniciar uma nova vida. 
(GuiadeFilmes 1979). 
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Titulo: MULHERES DO CAIS 

Dir~ao: Jose Miziara 

Roteiro: Antonio de Padua, Jose Sampaio 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: J. Marreco 

Trilha sonora: Fred Zimmerman 

Produtora: Omega Filmes I Gare Filmes 

Distribuidora: Emp. Cinema!. Haway I Omega Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Wanda Stefania, Selma Egrei 

Ator: Mario Benvenutti 

Elenco secund8:rio: Esmeralda Barros, Roberto Maya, 1\Aa.uricio do Valle 

Ano de produ~ao: 11979 

Curacao: 102 min. 

SINOPSE: T erezinha resolve transferir-se de prostibulo de cidade do interior para outre, situado no cais do Porto de Santos. La, 
trabalha Lidia, sua conterranea e amiga de adolesetmcia, prostituta mais experiente que a orienta e da conselhos. Jovem e 
bonita, T erezinha consegue destacar-se no etenco do borde!, tomando-se a preferida de Pepe, urn rie89o inescrupuloso, 
f~gura importante no submundo do crime, onde atua como contrabandista. 0 relacionamento cern Pepe as vezes e lirico e 
generoso. Outras, se caracteriza peta prepotencia e agressao, deixando T erezinha em dUvidas sobre a validade de 
encontrar-se constantemente can o amante. Ao contrario de Lidia e das outras prostitutas, Terezinha alimenta ilusOes em 
mudar de vida. A realizayao de seus sonhos, depende do sucesso de urn plano arquitetado pelo seu outre amante, Pinote. 
0 plano fracasso. Consciente de estar se destruindo, T erezinha se rebela. Embora compreenda ela na.o aceita as regras 
do jogo de sua vida. 
(Guia de Filmes 1979). 

Titulo: NO TEMPO DOS TROGLODITAS AS MULHERES SEMP 

Dir~o: Edward Freund 

Roteiro: Edward Freund, Jose Adalto Gardoso 

Fotografia: Edward Freund 

Montagem: Edward Freund, Jose Adalto Gardoso 

Trilha sonora: 

Produtora: N.T.M. Prod e Dist I Nelson Teixeira Mendes 

Oistribuidora: Difibra 

Genero: Comedia 

Atriz: Bianchina Dela Costa 

Ator: Roque Rodrigues 

Elenco secundario: Norma Severo, Fabio Villalonga, Edna Borges 

Oura~ao: 80 min. 

Ano de produ~o: [,.;.19"'7-"9 _ _, 

SINOPSE: Em qualquer parte e epoca do nosso planeta, duas tribes sao inimigas. A primeira e chefiada pelo tiranico Pirola e t~ 
como sUditos, tres homens (Pulgao, Tuco e Cabeyudo)e quatro mulheres que tentam combater a ditadura de seu chefe. 
Komus, da tribe inimiga, proprietario de urn rebanho de vacas leiteiras, domina o filho abobalhado, Leda, CIO e mais quatro 
vaqueiros da tribe. Ibrahim, um mascate arabe, consegue trocar Leda, a Unica mulher da tribe, por uma bezerra, a pedidos 
do homossexual CIO. Leda consegue fugir e se associar com Pirola e como vinganya irao roubar as vacas de Komus. Ap6s 
muitas brigas entre as tribes e o surgimento de um mage chamado Merdin que vende urn canhao- arma ate entao secreta 
- para a tribe de Pirola. Led a com a ~uda de Pirota e a nova arma atacam e vencem Komus. CIO e vendido como escravo 
de Ibrahim. Leda e eleita a rainha da recem-formada tribe. Merdin troca o canha.o por alguns litros de aguardente. Durante a 
festa, Merdin, em seu autom6vel, fala diabolicamente dos usos maleficos que a arma podera lhe pr~orcionar. 
(Guia de Filmes 1980) 
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Titulo: NOITE DOS !MORAIS, A 

Direcao: Reynaldo Barros 

Roteiro: Waldir Kopezky, Ciro Carpentieri 

Fotografia: Reynaldo Barros 

Montagem: Roberto Lme, Walter Wanni 

Trilha sonora: Mario Bruno Carezatto 

Produtora: Mistifilmes Prods. Cinemats./ Giro Carpentieri 

Distribuidora: Ouro Nacional I U.C.B. 

Genero: Policial 

Atriz: Denise Del Vecchi 

Ator: Ricardo Petraglia 

Ano de produ~ao: I..:.19:::7.::9_,..J 

Dura~o: 110 min. 

Elenco secundiirio: Edgard Franco, Meiry Vieira, Cinira Camargo, Roberto Maya, Malu Braga, Denis Derkian, Herson Capri 

SINOPSE: Urn rev61ver passa pelas maos de varias pessoas, sendo usado por etas nas mais diferentes situayOes. Os primeiros a usa
lo sao dois bandidos, Marcos e JOOO, que, de posse da arma, partern para urn assafto que acaba dando errado. Na fuga, 
perseguidos pela policia, Marcos se livra do rev6tver. Oscar, urn velho sexagenB:rio aposentado, envolvido com urn agiota, 
acha o rev6lver. Desesperado, prestes a perder seus Uttimos bens Oscar utiliza o rev61ver, livrando-se dele em seguida. 
Carlos, urn jovem ambicioso e vera, sua namorada, encontram a anna. Ao conhecerem um casal eta alta sociedade que 
vive em busca de aventuras, sao convidados para uma testa. La, dois crimes acontecem e a anna e novamente 
abandonada. 0 Ultimo a encontra..la e Gugu, um rep6rter policial que tern acompanhado todos os crimes. Querendo livrar
se da esposa, Gugu planeja um crime perfeito. Mais uma vez o rev61ver e acionado. 
(Guia de Filmes 1979). 

Trtulo: NOS TEMPOS DA VASELINA 

Direcao: Jose Miziara 

Roteiro: Jose Miziara, Jose Sampaio 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Gilberte Wagner 

Trilha sonora: Carlos Lyra 

Produtora: Prods. Cinemats. Galante I Brasillntem. Cinemat. 

Distribuidora: Brasil Intern. Cinemat. I Paris Filrnes 

Genera: Comedia 

Atriz: Kate Lyra 

Ator: Joao Carlos Barroso 

Ano de produ~o: 1.:,;19'-'7;;.9 _ _, 

Dura~o: 90 min. 

Elenco secundario: Aldine Muller, Andrea Camago,Aivamar Tadei, Mauricio do Valle, Petty Pesce, Nidia de Paula, Mery Vieira, Ana 
Maria Kreisler, AngeJo Antonio 

SINOPSE: Vivendo tranqOilamente na f09a, Onofre e convencido peJo primo Paulinho a vir morar no Rio de Janeiro, para juntos 
gozarem as maravilhas de lpanerna. Onofre embarca e suas desventuras cometyam ao chegar na rcdoviiula. Urn 
carregador rouba sua mala, o motorista de taxi rouba seu dinheiro e um rnendigo surrupia-lhe as botinas. Com maos e 
bolsos vazios, Onofre localiza o primo. Onofre conhece as garotas de lpanema, mas desacostumado com as coisas da 
cidade, provoca vexarnes na praia, na discoteca, no motel, sendo objeto de galhofa para a turma A namorada do prime, 
condoida com a situac;ao, resolve consoJa..lo. Paulinho rompe relac;Oes com Onofre. Sozinho, passa a sobreviver de 
biscates que o ajudam no pagamento de um curse de da093. Concluido o curso, Onofre e convidado por sua professora 
para participar de um show na discoteca da moda. 0 shOIN faz sucesso e o mundo se abre para Onofre, que, apesar da 
nova situ89Ao, continua sendo vitima de sucessivas desventuras. 
(Guia de Filmes 1979). 
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Titulo: OUTRO LADO DO CRIME, 0 

Dir~o: Clery Cunha 

Roteiro: Clery Cunha, Jesse J. Costa 

Fotografia: Gyula Koloszvari 

Montagem: Maximo Sarro 

Trilha sonora: Roberto Felix 

Produtora: T opazio Cinemat. 

Distribuidora: T opazio Cinemat. 

Genero: Policial 

Atriz: Mameide Vidal 

Ator: Gil Gomes, Jose Lewgoy 

Elenco secundilrio: Liana Duval, David Neto, Tiao Ribas DB.vila 

Anode produ~ao: 11979 

Ourcteao: 95 min. 

SINOPSE: Aos 54 anos, Alberto e urn comerciante bern sucedido,casado com Elizabeth, uma mulher de ternperamento forte e pouco 
atraente. Casualmente Alberto conhece Luciene, uma mCM;a que vela do interior para tentar um trabalho na capital. A paixao 
por Luciene, desperta em Alberto urn 6dio contido que nutria por Elizabeth. Ao contrario da esposa, Luciene e bonita e 
sensual e Alberto passa a gastar tudo o que tern para ganhar a seu amor. Compra apartamento, j6ias e roupas para a 
amante, e em pouco tempo esta a beira da faltfficia. Para sair da bancarrota Alberto s6 tern uma saida: receber o seguro de 
vida da mulher. Comet;a a arquitetar urn plano para a morte de Elizabeth mas nenhum lhe parece pelfeito. A arnizade com 
Adatton, urn funcionario pUblico de habitos solitarios acontece ern boa hora. Alberto pensa em criar condi¢es para urn 
triangulo amoroso, cenario que lhe parece perfeito para a execu~ do crime. Urn rep6rter policial cof'l'leqa a investigar o 
crime, ameacando o sucesso do plano. 
(Guia de Filmes 1979). 

Titulo: PAIXAO DE SERTANEJO 

Dir~iio: Pio Zamuner 

Roteiro: adap.: Pio Zamuner, Raja de Aragao 

Fotografia: Pio Zarnuner 

Montagem: Walmir Dias 

Trilha sonora: Daniel A. Salinas 

Produtora: FBC Prod e Dist. I Flavio B. Corrao 

Distribuidora: FBC 

Genero: sertanejo 

Atriz: Fatima Freire 

Ator: Francisco Oi Franco 

Elenco secundclrio: Heitor Gaiotti, Edgard Franco, Marcia Fraga 

Ano de produ~o: [.;;19::.:7..::;9 _ _, 

Curacao: 80 min. 

SINOPSE: Depois de algum tempo estudando na cidade, Flor volta a fazenda onde nasceu, em companhia dos pais, Genoveva e 
Campelo. No caminho, cavalgando a frente do grupo, Flor seve cercada peto fogo que consome a mata da fazenda. E 
salva por Amaldo, urn sertanejo rebelde que vive no mato tendo como Unico amigo J6, um velho mistico, acusado de ser o 
causador do inGandio. Amaldo e Flor sao amigos de infancia, mas Flor ja nao o reconhece. TAo logo chega a fazenda, Flor 
ja seve compromissada a casar*se can Fragoso, herdeiro de uma fazenda vizinha. 0 noivado, seguindo os costumes 
locais, e tratado diretamente cern Campelo, pai de Flor. No entanto, urn conflito de terras provcx;a o rompimento entre 
Fragoso e Campalo. lnconformado, Fragoso tenta raptar Flor, mas nao consegue. Com a ajuda de Arnaldo, Campalo o 
recha9C3 de suas terras. 0 amor entre Flore Amaldo com~ a ser aceito por todos. 
(Guia de Filmes 1979). 
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Titulo: PANKEKAS E 0 CALHAMBEQUE DE OURO, OS 

Oir~.iio: Antonio Moura Matos da Silva 

Roteiro: Emanoel Rodrigues 

Fotogralia: Watter Soares 

Montagem: Cassiano Esteves 

Trilha sonora: 

Produtora: E. C. Prod. e Distr. 

Distribuidora: E. C. Prod. e Distr. 

Genera: Comedia Dura~o: 81 min. 

Atriz: 

Ator: Mario Alimari, Roni C6cegas, Sandrini 

Elenco secundario: Mario Benvenutti, Edgard Franco, Francisco Di Franco Rosangela Farias, Teobaldo 

Anode produ~ao: 1"'-19;;.;7.::.9 _ _, 

SINOPSE: Os tr<ls Pankekas conseguem trocar uma galinha por urn calhambeque especial, feito com cern barras de ouro que haviam 
sido roubadas do Banco Universal por seu pr6prio presidente, chefe de uma quadrilha. Dois bandidos sao encarregados de 
perseguirem as Pankek:as para reaverem o calhambeque. Urn casal de detetives, auxiliado por urn inspetor de policia, tenta 
chegar ao chefe da quadrilha. lntensa perseguio;a<> se forma. Urn principe arabe, em llisita ao Brasil, resolve comprar todos 
as calhambeques disponiveis no pais. Os Pankekas, no meio da persegui~o, tornam-se por acaso entregadores de doce 
a servi~ do principe. Num restaurante, uma batalha de bolos e tortas prolonga a perseguiyao que continua em urn parque 
de di\lersoes onde os detetives eo inspetor prendem, finalmente, os dois bandidos. 0 chefe da quadrilha e preso e 
desmascarado palos Pankekas, com o auxilio do calharnbeque, tomando-se her6is. 
(Guia de Filrnes 1980) 

Titulo: PATrY MULHER PROIBIDA 

Dir~ao: Luiz Gonzaga dos Santos 

Roteiro: Marcos Rey 

Fotografia: Arcangelo Mello Junior, Ed\Nard Freund 

Montagem: Luiz Tanin 

Trilha sonora: 

Produtora: Emp. Cinema!. Haway 

Distribuidora: Emp. Cinema!. Haway 

Genero: Drama 

Atriz: Helena Ramos 

Ator: Roberto Miranda 

Elenco secundiirio: Cimba Junior, Dililin Costa, Josimar Carneiro 

Ano de produ~: [1979 

Ouracao: 80 min. 

SINOPSE: 0 anao Jujuba e rico e influente. Ele comanda urn programa de tv, e sofre o assedio de Patty, urna vedete disposta a tudo 
para tornar-se estrela. Com a ajuda de Escriba, seu secretario, Jujuba atrai Patty ate sua casa para participar de uma 
bacanaL Escriba, urn escritor fracassado e ex-militante socialista, jura vingar-se do anfk> por nao ter sido convidado para a 
festa Durante o encontro, a vedete pula na piscina para proteger-se dos cachorros. Jujuba, ouvindo seus gritos, vai em 
seu socorro e, instigado pelo secretano, mergulha na piscina. Ao mesmo tempo que salva a moya, Escriba deixa o patra.o 
preso na piscina. En~ o secretario submete Patty a seus desejos, enquanto o anao se debate ate morrer. No dia seguinte 
uma muttidao de tas comparecem ao funeral de Jujuba e ouve de Escriba urn demag6gico discurso de exa~ ao morto. 
(Guia de Filmes 1980) 
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Titulo: POR UM CORPO DE MULHER 

Dir"l;ilo: Hercules Breseghelo 

Roteiro: Luiz Castillini 

Fotografia: Eliseu Fernandes 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: 

Produtora: Cam Filmes/Carlos Alberto Duque/Rubens Cepeda 

Distribuidora: U.C.B. 

Genero: Drama 

Atriz: Silvia Salgado 

Ator: Armando Bogus 

Anode produ~ao: ( 1_979 

Oura.;ao: 

Elenco secundftrio: Heloisa Raso, Roberto Miranda, Helena Ramos, Zelia Diniz, Fatima Porto, Zelia Toledo, Hetio Porto 

SINOPSE: Vitor e urn bem-sucedido fot6grafo de modas, especializado ern lotos publicitarles. Ele se envolve amorosamente ern 
ligacoes passageiras com todas as modelos que fotografa, mantendo porem uma atitude ciumenta para com MOnica, sua 
mulher: nao a deixa posar. No entanto, JUlio, seu assistente, tem ideia ftxa em fotografar tanto Monica quando Wanda, a 
irma tesbica de Carlos, o agenciador de modelos. De repente, as moc;as que Vltor fotografa come<;am a ser assassinadas 
de forma violenta, cada urn dos crimes tendo uma caracteristica diferente. A policia come<;a a investigar o case. As 
suspeitas recaem sobre o pr6prio Vitor, sua mulher, JUlio, Mario- seu laboratorista- e sobre Carlos e Wanda. 
Amedrontadas, as manequins nao querem mais posar para o fot6grafo. Assim, Vitor e obrigado a fotografar a pr6pria 
mulher. Na hora das fotos, MOnica morre eletrocutada. Correndo pelas ruas do centro, o assassino e reconhecido pela 
roupa que sempre usava no momenta de atacar: e Wanda que, transtomada, fala sozinha e posa para fotos imaginarias. 
(Guia de Filmes 1980) 

rrtulo: PORAO DAS CONDENADAS, 0 

Oir~o: Francisco Cavalcante 

Roteiro: Madalena ilva 

Fotografia: Salvador do Amaral 

Montagern: Raul Calhado 

Trilha sonora: Jose Lopes 

Produtora: Plateia Filmes 

Oistribuidora: Central Distr. 

Genero: meloclrama 

Atriz: Sonia Garcia 

Ator: Francisco Cavalcanti 

Elenco secundario: Ruy Leal, Joana de Oliveira, Jean Garret 

Anode prod~: [1979 

Dura~ao: 110 min. 

SINOPSE: Contrariando a vontade paterna, Marta, maya de familia rica, foge de casa para se casar com Soares, um campon~. 
lnconformados, seus innaos decidem persegui-la para evitar a uniao. Ap6s cinco anos de busca, os innaos conseguem 
localiza-la. Decididos a levar de volta a innS, e1es acabam matando Soares e ferindo gravemente JUlio, o pequeno filho do 
casal. Criado por Jose, irrrta.o de Soares, JUlio toma--se um exfmio atirador e recebe a misso1o de vingar a morte do pai. 
Marta, desde o rapto, vive enclausuraia num quarto na casa da familia, lamentando a morte do marido e do filho, que 
tambem julga morto. Sao passados trinta anos e JUlio decide que e chegada a hora de assassinar os inn&os de Marta, que 
vivem do lenocinio e do tratico de mulheres. Ao final da !uta, JUlio reencontra e liberta a mae e as mulheres exploradas 
pelos tics. 
(Guia de Filmes 1979). 
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Titulo: PRISIONEIRO DO SEXO, 0 

Oi~ao: Walter Hugo Khouri 

Roteiro: Walter Hugo Khour 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: Rogerio Duprat 

Produtora: Prods. Cinemats. Glante I Ouro Nacional 

Distribuidora: Ouro Naciona! I Art Filmes 

Genera: Drama 

Atriz: Sandra Brea 

Ator: Roberto Maya 

Dura~o: 90 min. 

Elenco secund8rio: Maria Rosa, Aldine Muller, Kate Lyra, Nicole PuzzJ, Renata Master 

Ano de produ~o: 1.:,19:.:7..::9_ .... 

SINOPSE: Aos 46 anos, Marcelo, urn arquiteto, conseguiu atingir uma boa situayao financeira. lntelectual frustrado, tern uma vida 
afetiva bastante tumultuada, procurando no relacionamento com as mulheres uma solut;ao emocional nao-monogamica, 
mas com uma certa margem de segura~a e estabilidade. Decidido a T er uma vida de prazeres mais intensos, Marcelo 
propOe ·a Ana, sua atual mulher, a introduyAo de uma outra parceira sexual em suas rela¢es. 0 convite e feito a Helen, que 
passa a morar como casaL Mas Helen, uma mulher de ideias avanyadas e convicgOes muito fmes, desequilibra o 
esquema laboriosamente construido por Marcelo, colocando em risco o sucesso do triangulo amoroso. 0 pr6prio Marcelo 
nao consegue se encaixar no esquema que criou. Desiludido, continua a se envolver com outras mulheres. N~o 
acreditando mais na possibilidade de sucesso de suas ut6picas expe~cias sexuais, Marcelo perde a esperan\i3 de 
alcanyar uma estabilidade afetiva. 
(Guia de Filmes 1979). 

lrtulo: RAPAZES DA DIFiciL VIDA FACIL, OS 

Oir~: Jose Miziara 

Roteiro: Jose Miziara 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagern: Gilberte Wagner 

Trilha sonora: 

Produtora: Dist. Titanus 

Oistribuidora: Dist. Titanus 

Genero: Comedia Duracao: 99 min. 

Atriz: SiMa Salgado 

Ator: Ewerton de Castro 

Ano de produ~o: 11979 

Elenco secunditrio: HeJoisa Raso, Elisabeth Hartmann, Guilherme Correia, Roberto Maya, Yolanda Cardoso, Felipe Levy 

SINOPSE: Desempregado, Joao vive pressionado pelo sua noiva a procurar trabalho, ja que as presta<;Oes do apartamento que 
comprara ainda na planta estavam atrasadas. Assim, ete decide aproveitar seus dotes artisticos e vai cantar numa cantina 
italiana, ern sao Paulo. Seu jeito ingenue faz sucesso junto as mulheres, entre e1as uma pr6spera negociante que o leva a 
trabalhar num prostibulo de homens. Com o dinheiro ganho dessa forma, Joao reaparece em casa da noiva cheio de 
presentes. Mas e1e mantem segredo de sua ocupac;ao, apesar da curiosidade geral. Assim, to:las as pessoas que fazem 
parte de seu ambiente comeyam a segui-lo, tentando descobrir a nova prof1ssa.o de Joa.o. lsso provoca grandes confusOes, 
envolvendo a familia da noiva, os parceiros de jogo do sogro, a patroa de Joa.o e todos os outros personagens, sendo que, 
afinal, cada um revela uma culpa escondida. Ja casado, Joa.o volta a cantar na cantina. Sua esposa, para poder vigitrlo 
mais de perto, tambem consegue trabalhar ali como ajudante da ger~ncia. 
(Guia de Filmes, 1980) 
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lrtulo: SEXO SELVAGEM 

Dir~io: Ary Fernandes 

Roteiro: Ary Fernandes, Ody Fraga 

Fotografia: Reynaldo Barros 

Montagem: Gilberta Wagner 

Trilha sonora: Solon Curvelo 

Produtora: Oist. Titanus 

Distribuidora: U.C.R I Fama Filmes I Ouro Nacional 

Genera: Drama 

Atriz: Ana Paula Bless 

At or: Claudio o· Oliani 

Oura~o: 88 min. 

Elenco secundclrio: Mameide Vidal, Reginaldo Vieira, Patricia ScaM, Alvamar Tadei 

Anode produ~o: [..::19::,:7.::.9_..1 

SINOPSE: Uma noite numa discoteca, um grupo de moc;as praticantes de judO, sofre urn inoportuno assedio de urn conquistador. Nao 
suportando mais a insist~ncia do rapaz as mcx;as aplicam-lhe uma violenta surra. Querendo vingar..se, Carlos Augusto, a 
vitima, pede ajuda a lvo, seu f~el amigo, e juntos passam a procurar a mor;a que liderou as outras durante a agressao no 
interior da discoteca. Dias depois, conseguem encontra-la e vao a forra. Suas amigas, revoltadas pela s6rdida e covarde 
revanche, pegam lvo e o surram com a mesma vi~ncia, deixando-o desacordado. No fim de semana, o grupo de moyas 
resolve acampar em urn Iugar erma. Carlos Augusto e lvo, awdliados por outros rapazes, descobrem onde as m0935 estao 
acampadas. Seguem para o locale Ia chegando aprisionam uma por uma, submetende>-as a torturas e viottmcias sexuais. 
Urn rapaz acaba assassinando duas moyas. A reayao na.o tarda: tras rapazes sao mortos e os outros feridos. As me«;as 
fogem, pondo fim a violenta disputa. 
(Guia de Filmes 1979). 

lrtulo: SINFONIA SERTANEJA 

Dir~o: Black Cavalcanti 

Roteiro: Black Cavalcanti 

Fotografia: Jorge Rodrigues 

Morrtagem: Blacl< Cavalcanli 

Trilha sonora: mUsica ; Nalva Aguiar 

Produtora: Dail Publ. e Prom. Cinemats. I Alvaro Coutinho 

Distribuidora: Embrafilme 

Genero: Faroeste sertanejo 

Atriz: Naiva Aguiar 

Ator: Marcelo Costa 

Elenco secundario: tvlarthie Synara, Hugo Santana 

Anode produ~o: [1979 

Oura~o: 104 min. 

SINOPSE: Morando numa mesma fazenda, vanes casais sertanejos vivem diferentes problemas amorosos. Madalena, filha do casal 
de fazendeiros, gosta de urn rapaz da cidade, Donato, com quem pretende se casar. Apaixonada, acaba se entregando ao 
rapaz antes do casamento, provocando suspeitas em Donato sobre o seu comportamento. Vencendo as dUvidas do rapaz, 
que se convence de que Madalena e uma mulher sincera e amorosa, acertam o dia do casamento. Vicente e urn homem 
amargurado, descrente da possibilidade de que atgurn dia votte a amar. Unda, uma sertaneja da regiao, devolve-the a 
alegria de viver. Rita, empregada na fazenda dos pais de Madalena, leva anos para perceber o am or que o caboclo T otonho 
lhe dedica. Quando o percebe, Rita passa a corresponde-lo. Esses varies casais acertam seus casamentos para urn 
mesmo dia, comemorados com uma grande testa, em rneio a muita danya e mUsica sertaneja. 
(GuiadeFilmes 1979). 
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ntuto: TARA - PRAZERES PROIBIDOS 

Oir~o: Luiz Castillini 

Roteiro: Luiz Castillini 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: Dick Danella 

Produtora: Virginia Filmes I Fauzi Mansur Prods. 

Distribuidora: U.C.B./ Brasillnternac. Cinernat. 

Genera: Policial 

Atriz: Patricia ScaM 

Ator: Andre Lopez 

Elenco secunctario: Marieclaire Brant, Renato Kramer, Tania Poncio 

Anode produ~o: 1..::19:::7.:::9_-' 

Dura~o: 80 min. 

SINOPSE: Na regiao onde SOnia tern uma chacara, os moradores estao apavorados com os assaltos e assassinates praticados par 
tres marginais que a policia nao consegue prender. SOnia tern uma r~ homossexual com Helena, filha de seu noivo 
Alfredo. Ap6s urn desentendimento com o pai, Helena vai para a chacara de Sonia. Alfredo segue para sua casa, vizinha a 
de SOnia e descobre a rela~ amorosa entre as duas. Numa noile, passeando pelas imedia<;Oas da chacara, SOnia e 
currada pelos bandidos. Pela manha. SOnia volta cheia de escoriac;Oes e em estado de choque, mas recusa-se a contar o 
que aconteceu. Alfredo, sentindo...se rejeitado pelas duas e temeroso diante da vi~ncia na regiao, volta para a cidade, 
acompanhando os demais moradaes do toea. SOnia, Hefena, a empregada e o caseiro ficam sozinhos na chacara. A noite 
os marginais atacama casa e matam o caseiro e a empregada. SOnia desmaia e Helena, sozinha, decide enfrentar os trlls 
bandidos. 
(Guia de Filmes 1979). 

Titulo: TRAFICO DE FEMEAS 

Dir~o: Agenor Alves 

Roleiro: Agenor Alves 

Fotografia: Agenor Alves 

Montagem: Valmir Dias 

Trilha sonora: 

Produtora: Astron Filmes IT ony Tornado 

Distribuidora: Astron Filmes I Ouro Nacional 

Genero: Policial 

Atriz: Leonor Bical 

Ator: T any T amado 

Elenco secundiirio: Agenor Alves, Luandy Maldonado 

Anode produ~o: [1979 

Dura~o: 92 min. 

SINOPSE: Uma discoteca de sao Paulo e atacada por uma quadrilha cujo plano e traficar meninas para o exterior. Mais de uma 
dezena de garotas sao aprisionadas e levadas para urn casarao abandonado. Ap6s alguns dias de cativeiro, as moc;as sao 
transportadas em caminhao fechado para a Baixada Santista Na Serra do Mar, o caminhao e atacado por outra quadri!ha 
que deseja se apcx1erar da valiosa carga. Na luta algumas das prisioneiras sao mortalmente feridas. Os atacantes desistem 
e fogem. Livres dos adversaries, a quadrilha se arma para sequestrar urn carro na Via Anchieta, a fm de levar as moyas 
para o Paraguai. Mas sao impedidos pela chegade de urn esquadriio policial que prende os traficantes e devolve as 
meninas a seus familiares. 
(Guia de Fiimes 1980) 
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rrtulo: TRES BOIADEIROS, OS 

Dir~ao: Waldir Kopezky 

Roteiro: Waldir Kopezky 

Fotografia: Antonio Giambra 

Morrtagem: Sylvie Renoldi 

Trilha sonora: Ramon Peres (Raymundo Baglio) 

Produtora: Factor 7 Cinematog. 

Distribuidora: Factor 7 

Genero: Faroeste sertanejo 

Atriz: Maracy Mello, Lisa Negri 

Ator: Pedro Bento, Ze da Estrada 

Elenco secundario: Francisco Oi Franco, Glaucia Maria, Marthus Mathias 

Anode produ~ao: 11979 

Our~ao: 90 min. 

SINOPSE: Por magoas de amor, trt.s peOes, Pedro, Ze Roia e Chiquinho, resolvem correr mundo transportando bois. Contratados 
para entregar uma boiada numa regiao onde urn banda de assattantes espalha terror, os tr~ se preparam para capturar os 
bandidos. Com eles seguem Tooinho e Paixao, as cozinheiros, e mais tr~ boiadeiros. No caminho passam pela cidade 
natal de ze Roia e depois pe{a de Chiquinho, onde os dais reencontram suas amadas, prometendo, quando voltarem, 
abandonar a vida itinerante e constituir familia. Num outre povoado, Pedro descobre que Jufiana, seu amor impassive!, esta 
viUva e decide ir busca-Ja depois de entregar a boiada. Encontrando a quadrilha de bandidos, conseguem prend~los. Mas 
nurn estouro da boiada, ze Roia cai do cavalo e morre pisoteado. Chiquinho, depois de ter entregue a boiada, vai a urn 
rodeio. Entrando na arena ~ado, morre ao sofrer urn acidente. Desolado, Pedro volta para a casa da m<le e tern uma 
agradavel surpresa: Juliana esta esperando por ele. 
(Guia de Filmes 1979). 

rrtulo: VINGANC:A DE CHICO MINEIRO, A 

Dir~o: Rubes da Silva Prado 

Roteiro: Rubens da Silva Prado 

Fotografia: Alcides Caversan 

Montagem: Mauricio Dallas 

Trilha sonora: Goia 

Produtora: R.S.Prado Prods. Cinemats. 

Distribuidora: Emp. Cinema!. Haway 

Genero: Faroeste sertanejo 

Atriz: Madalena Bitencourt 

Ator: Alex Prado 

Elenco secundcirio: Nelson Valmini, Eduardo Nicolini 

Ano de produ~o: [ 1979 

Dura~o: 88 min. 

SINOPSE: Chico Mineiro e boiadeiro e, nas horas vagas, violeiro e cantador. Seu trabalho e transportar gado de Ouro Fino, interior 
mineiro, para o s~o de Goias. Numa de suas viagens, Chico e assaltado par Ouirino Bastos, jagun90 do fazendeiro 
Antonio Belmiro. Na emboscada, Chico perde a boiada e tern urn companheiro gravemente ferido. Na cidade onde busca 
socorro, conhece Juca, boiadeiro solitario a procura de emprego. Chico o contrata e os dais se tomam amigos. Urn dia 
Chico Mineiro conhece Marcia, filha de Antonio Belmiro. Apaixonada, Marcia se entrega ao rapaz. T omando conhecimento 
da rel~o entre os dais, o fazendeiro, revoltado, ordna ao jagunyo Quirino que mate o vaqueiro. Durante a testa do DMno, 
Chico e assassinado. Para vingar o amigo, Juca elimina Quirino e, nao satisfeito, invade a fazenda de Antonfo Belmiro 
enfrentando seus capangas. Encurralado, Juca e socorrido por Rosinha, sua namorada, que o protege como pr6prio 
corpo, recebendo urn tiro. Juca, finalmente consegue matar o fazendeiro. Mas apesar deTer vingado o amigo, Juca se 
desespera com a perda de Rosinha. 
(Guia de Filmes 1980) 
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rrtulo: VIUVAS PRECISAM DE CONSOLO 

Din$io: Ewerton de Castro 

Roteiro: Ewerton de Castro 

Fotografia: Carlos Reichenbach 

Montagem: Maximo Barre 

Trilha sonora: 

Produtora: Campinas Arte Prods. 

Distribuidora: U.C.B./ Program filmes 

Genera: Comedia 

Atriz: Riva Nimitz, Aldine Muller 

Ator: Helie Souto, enrique Cezar 

Duracao: 90 min. 

Elenco secundiirio: Enio Gonc;:alves, Lady Francisco, U!ian Fernandes, Henriqueta Brieba 

Anode produ~o: 11979 

SINOPSE: Ap6s a testa de casamento da filha mais wlha do casallldelonso Rodrigues de Vasconcelos Y Torres, a dona da casa 
descobre o corpo do marido baleado. Dr. sergio, medico e conselheiro da familia ao saber da notfcia, providencia os 
funerais de acordo com as (iltimas vontades do morto, deixadas em testamento. A noiva e avisada, sendo tambem 
chamados o s6cio de lldefonso, o agente funerarto Finadinho e a amante do falecido. Para investigar o crime, e convocado 
o detetive Sherioque, que logo ao chegar suspeita de todos os presentes. Durante o w16rio, uma grande confusao se 
estabelece com a leitura do testamento. 0 s6cio declara-se o Unico proprietario dos bens que o fa!ecido possuia e a 
amante reclama uma fatia da herant;a Com a briga, o caixao e v2rias vezes quebrado e substituido sem que se chegue a 
urn acordo. No final, esposa e amante do morto se unem para provar a desonestidade do s6cio. 
(Guia de Filmes 1980) 

rrtulo : ARIELLA 

Din$io: John Herbert 

Roleiro: adap: John Herbert, Cassandra Rios 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Roberto Leme 

Trilha sonora: Hector Costita 

Produtora: Sincrocine I Pedro Carlos Rovai I Atlantida 

Distribuidora: W.V. Filmes I U.C.B. 

Genero: Drama 

Atriz: Nicole Puzzi, Laura Cardoso 

Ator: Sergio Hingst, Herson Capri 

Dura~o: 97 min 

Elenco secundario: Denis Derkian, John Herbert, Iris BruzzJ, Cristiane Tortoni 

Anode produ~o: 11980 

SINOPSE: Ariella e uma jovem confusa que busca a todo momenta uma explica~ para sua exist!>ncia. Beia e rica, e rejeitada peios 
pais e irm&os, sentindo-se uma estranha em sua pr6pria casa. Um dia, descobre casualmente estar envolvida numa farsa 
que encobre a verdade sobre sua vkta Ariella, orra desde a infAncia, e a (mica herdeira de uma imensa fortuna deixada por 
seus verdadeiros pais. Urn casal de tios, interessados tao somente em usufruir de sua riqueza resolveu entao adota-la 
como filha. A partir do momenta em que se ....a lesada pela familia, Ariella procura uma maneira de se vingar. Usando o 
corpo como arma, seduz os dois supostos irmaos, a noiva de urn deles e, finalmente o suposto pai. Conscientes de que a 
farsa terminou, seus parentes se retiram, deixando Ariella em completa solidilio. 
(Guia de FUmes 1980) 
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rrtulo: BACANAL (Menaqe a trois) 

Oir~iio: Antonio Meliande 

Roteiro: Mario RC>gerio Nacache, Ody Fraga 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: sm: Salatiel Coelho 

Produtora: Cam Filmes/CMos Alberto Duque/Rubens Cepeda 

Oistribuidora: Brasillntem. Cinemat 

Genera: Policiai 

Atriz: Aldine Muller, Patricia ScaM 

Ator: Jose Cartos Sanches 

Our~o: 

Elenco secundilrio: Nadia Destro, Atvamar Tadei, Misaki Tanaka, John Doo, Jofre Soares 

Ano de produ~o: !.:..19'-'8"0 _ _. 

SINOPSE: Duche chega com as amigas Marisa e Angela na casa de praia de sua familia, cujo caseiro, Belarmino, foi cabo na 
Revolu~o Constitucionalista de 1932, fate de que muito se orgulha. Na praia, acampam os casais Zuleika e Pereira, Joice 
e Roberto e os primeiros propOem uma troca de parceiros. De inicio Roberto e Joice resistem, mas acabam aceitando. Na 
mesma" praia est~o escondidos trl!s bandidos, foragidos da policia. Nadando, Angela torce o pe e Pereira a auxilia, levando
a para seu trailer com as migas que convidam os casais para uma festa-surpresa que planejaram, pois era aniversario de 
Angela. A noite, na casa de Dulce, Pereira se encontra com Marisa num quarto. Zuleika e Angela ~o ao trailer buscar 
umas frtas e Ia se reiacionam. Ao voltarern, os tn!s marginais, que tomaram a casa de assalto, as mantem como refens 
junto com os outros. Dois dos marginais abusarn sexua1mente das mulheres. 0 terceiro, urn voyeur, obriga Roberto a ter 
rela¢95 com as mulheres, enquanto Pereira vai ate o acamparnento buscar o dinheiro exigido pelos assaltantes, 
acompanhado de urn deles. Quando Pereira volta como carro, Belarmino, que dormia no quarto dos fundos, acorda e 
elimina os bandidos. Na manha seguinte, Dulce, Marisa e Angela vaem Belarmino aproximar-se delas na praia. Como 
fonna de agradecimento pelo acontecido na noite anterior, despern--se, oferecendo-se a ete. 
(Guia de Filmes, 1981) 

Titulo: BONECA COBIC:ADA 

Dir~o: Raffaelle Rossi 

Roteiro: 

Fotografia: Salvador do Amaral 

Montagem: Walmir Dias 

Trilha sonora: Agustinho Zaccaro 

Produtora: Panther's Cine som 

Distribuidora: Panther's Cine Som 

Genero: Drama 

Atriz: Aldine Muller 

Ator: Francisco DiFranco 

Dura~o: 89 min. 

Elenco secundcirio: Noemia Leme, Virgilio Alcantara, Marli Paularo, Oasis Minniti 

Anode produ~ao: 1.;,19;;.:80;;:;. _ _. 

SINOPSE: Durante seu cooper, Doutor SiMo, urn analista, encontrando Paula desmaiada e ferida, a socorre, levando-a para seu 
consult6rio. Ela conta que veio do interior tentar a vida na cidade grandee acabara se perdendo, sendo presa por 
prostituic;ao e maconha. Na ca::ieia conheceu Vitor a quem passou a sustentar depois de solta e de quem levara uma surra. 
Silvio se apaixona por ela e os dais acabam vivendo juntos. Mas Vltor reaparece e exige a volta da antiga amante. Urn 
cliente de Silvio e entao esfaquea:lo. Dias depois sua secretaria e assassinada. Suspeito, Silvio e protegido par Souza, urn 
dos poiiciais encarregados do caso, mas, assustado contrata urn detetive particular, Silva, que lhe telefona marcando 
encontro num local deserto. Ao chegar Ia SiMo a encontra morto. A policia esclarece o crime: o assassino era Souza, 
cUmplice de Vitor. Enquanto isso Paula recebe urn ultimate do ex-amante e vai ate seu apartamento. La ela o mata e foge 
desesperada. Ja no aeroporto aparece SiMo, mas e tarde. 
(Guia de Filmes 1980) 
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Trtulo: CAM PINEIRO, 0 GAROTAO PARA MADAMES 

Dir~ao: Agostinho Martins Pereira 

Roteiro: Agostinho M. Pereira, Deni Cavalcanti 

Fotografia: Werner Stahelim 

Montagem: Sylvie Renoldi 

Trilha sonora: Pedro Freire, Paulo Freire 

Produtora: Mori Filmes 

Distribuidora: Brasil Inter. Cinemat. 

Genera: Comedia 

Atriz: Zelia Martins 

Ator: Deni Cavalcanti 

Elenco secundario:Jose Toledo, Kleber Afonso, Teka Andrade 

Dura~o: 

Anode producao: 1.::19::.:8:;:0_.J 

SINOPSE: Orestes e GaudeRcio silo despejados da pensao onde moram, em Campinas. De carona, os dois chegam a sao Paulo, 
onde casualmente encontram Diva. uma gra-fina que lhes oferece emprego. Paulo, marido de Diva, aceita contratar 
Orestes como motoriSts particular. Gaud~cio fica incumbido da guards do cao da familia. Provocando Rosa, a copeira, 
Gaudtmcio imediatamente a seduz.. Ronalda, amigo de Paulo e amante de Diva, chega de viagem. Chico, o jardineiro, 
espiona os banhos noturnos de Marty, filha de Paulo, que logo seduzira Orestes. Em nome de uma aposta com Chico, 
Orestes se deixa seduzir por LUcia, outra filha de Paulo. Cornelius, o mordomo homossexual, fiscaliza enciumado as 
diversas rela~oes amorosas da casa_ Paulo e Ronaldo viajam a neg6cios. Gilda, amante de Paulo, conquista Orestes que, 
por sua vez, seduz Rosa. Diva os peg a em flagrante mas, entusiasmada pela cena, articula a sedu~~ de Orestes, levando
o para um motel. Ao voltar da vicgem, Paulo tern uma surpresa: todas as mulheres estao gravidas, inclusive Gilda e Rosa, 
A principia, acusa os namorados de suas filhas, mas logo percebe que Orestes eo verdadeiro culpado. Orestes e 
Gauctancio sao perseguldos pelos homens, mas conseguem fugir com a ajuda de Chico. Ape, retomam a Campinas. 
(Guia de Filmes, 1981) 

Trtulo: CANGACEIRO DO DIABO, 0 

Oir~o: Tiao Valadares 

Roteiro: Tiao Valadares 

Fotografia: Ozualdo Candeias 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: Milton Donara 

Produtora: Asa Film Publicid. 

Distribuidora: Program Filmes 

Genero: Faroeste sertanejo 

Atriz: Claudete Joubert 

Ator: Hefter Gauiotti 

Elenco secundiirio: Tiao Valadares, Mario Viana, Raa de Atagao 

Anode producao: [ • .,:.198:::. ;::;0~-' 

Dura~o: 80 min 

SINOPSE: lzaias e Januario, dois sertanjeos, vao ganhando fama e juntando em tomo de si muitos aventureiros com as pilhagens que 
fazem por onde passam. A policia, utilizando met:odos tao violentos quanto os dos cangaceiros, os persegue, mas nao 
consegue encontra-los. A integrayao ao bando de urn assassino profissional- Hon6tio- acaba por dividi-los e mata-los. 
lzaias vendo que o grupo esta por se desfazer desafia o sanguinaria Hon6rio para urn combate decisive. Mata Hon6rio, 
mas a pollcia chega e no tiroteio que se segue lzaias e morto com todo o bando. Januario, protegido do diabo pois havia 
feito tempos atras urn pacto com ele, acaba dando muito trabalho a poUcia. Por fim e morto, mas seu corpo e levado pelo 
capeta, sobrando s6 as roupas. 0 diabo cobrara o acordo, o que deixa a policia e a popul39aD, perplexas. 
(Guia de Filmes, 1980) 
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Titulo: CASA D'IRENE, A 

Dir~o: Rafaelle Rossi 

Roteiro: 

Fotografia: Raffaelle Rossi 

Montagem: Walmir Dias 

Trilha sonora: 

Produtora: Grupe Int. Cinemat./ Panther's Cine 

Distribuidora: Grupe Intern. Cinemat./ Paris Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Renata Candu 

Ator: Marcia Camargo 

Curacao: 85 min 

Elenco secundclrio: Cesar Robertho, Nelcy Martins, Adina Salles, Cavagnoli Neto, Darli Pereira 

Ano de produ~ao: 11980 

SINOPSE: Com a saida de uma de suas "meninas" Irene, dona de uma casa de massagens em sao Paulo, pede outra garota a 
Dagoberto, seu emprega::lo. Este vai para a es~o rodoviaria observar as passageiras e acaba notanda Isabel, que chega 
sozinha. Dagoberto faz sinal para seu comparsa atacar am~. roubando-lhe a bolsa e a papel que estava em sua m~o. 
Com o grito de Isabel, Dagoberto corre em direc;ao ao "assattante~ e, simulando uma briga, resgata a bolsa e a devolve a 
dona que lhe agradece. lsabellamenta a persa do Unico endere{A> na cidade que possuia, mas Oagoberto a tranqOiliza e 
promete lev&-la para a casa de D'lrene, uma senhora muito bondosa que a aco!hera. Sem saber de coisa alguma, embora 
ache urn pouco estranha a situ~, a moya fica como h6spede na casa de massagens onde conhece Marcie, ricat;e 
solitario com quem come<;:a a sair. Ao perceber o tipo de trabalho que Irene lhe esta impondo, Isabel resolve ir embora. 
Dagoberto intervem, usando de foo;a para con~la a permanecer. Marcie aparece, surra Dagoberto e sai do borde! 
com a m~, propondo-lhe casamento. 
(Guia de Filmes, 1981) 

rrtulo: CONVITE AO PRAZER, 0 

Diret;ao: Walter Hugo Khouri 

Roteiro: Walter Hugo Khouri 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Gilberte Wagner 

Trilha sonora: Rogerio Duprat 

Produtora: Prods. Cinemats. Galante 

Oistribuidora: Embrafilme 

Genero: Drama 

Atriz: Sandra Brea, Helena Ramos 

Ator: Roberto Maya, serafim Gonzales 

Dura~ao: 111 min. 

Elenco secundirio: Kate Lyra, Nicole Puzzi, Patricia Sca!vi, Rossana Ghessa 

Ano de produ~o: 11980 . 

SJNOPSE: Marcelo, um empresario milionario, e Luciano, urn dentista de classe media, s~ dais amigos de infancia que se 
reencontram ap6s anos de separa;ao. Conversando, descobrem que sofrem das mesmas inquietat;6es: estao insatisfeitos 
no casamento e sem perspectiva existencia!. Marcelo e casado com Ana, mulher bonita e atraente, por quem nao sente 
mais nada. Luciano tern urna esposa possess iva, Anita, de quem esta sempre querendo se afastar. Juntos os amigos 
passam a buscar aventuras fora de casa. 0 miliontlrio monta uma luxuosa gan;oniere, para fugir a convi\rencia foryada com 
a mulher. Convidado, o dentista toma-se freqOentador do local, participando das bacanais do amigo. Ana, mulher de 
Marcelo, sofre resignada com a infldelidade do marido. Anita, esposa de Luciano, reage furiosamente ao saber de suas 
escapadas. Para provocar ciUmes, Anita leva Luciano a super que tambem participa das orgias de Marcelo. Nao 
suportando a ideia de sever traido, Luciano retoma a antiga condit;ao de submissao a mulher. 
(Guia de Filmes 1980) 
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Tnulo: CORPO DEVASSO 

Di~o: Affredo Stemheim 

Roteiro: Alfredo Sternheim, Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: 

Produtora: Dacar Prods. Cinemats 

Distribuidora: Ouro Nacional 

Genero: melodrama 

Atriz: Neide Ribeiro, Patricia ScaM 

Ator: David Cardoso 

Dura~o: 84 min. 

Elenco secundcirio: Meiry Vieira, Nadia Destro, Armando Tirabosqui, LuiZ Carlos Braga 

Ano de produ~ao: [,:.19::,:8:,:0_..J 

SINOPSE: Beio e um trabalhador rural que se deixa seduzir por Aninha, filha do fazendeiro Saraiva. Repudiado por Fatima, sua noiva 

e perseguido peio patrao, Beto loge para Sao Paulo. Despreparado profiSSionalmente, Beio nao encontra trabalho 

passando a sobreviver as custas de rnulheres. Conhece Lidia, uma fot6grafa de modas, que o introduz num ambiente de 
pessoas refinadas e cinicas, mas que logo se desfaz dele. Numa noite, ao salvar uma jomalista de urn assalto, inicia com 
ela uma relat;:ao amorosa. Monica e Beta passam a viver juntos. MOnica, porem, recebe uma bolsa de estudos na Suecia e 
parte deixando Beta em dif!Culdades econOmicas. Beta emprega-se como caseiro de Angela, uma advogada separada do 
marido. SiMa, filha de Angela, interessada no rapaz, passa a assedia-lo, provocando ciUmes na ma.e. A advogada ameac;a 
a filha levando-.a a tentar suicidio. Beto e responsabilizado pela atitude da jovem e, levado a julgamento, e condenado. 
Tempos depois, urn conselho de psic61ogos conclui que Beto e uma vitirna do itxodo rural eo livra da prisao. 
(Guia de Filmes 1980) 

ortulo: DEVASSIDAO, A ORGIA DO SEXO 

Oir~o: John Doo 

Roteiro: Waldyr Kopezky, John Doo 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Cassiano Esteves 

Trilha sonora: sm: Salatiel Coelho 

Produtora: E. C. Diistr./ Marte Filmes/ Cssiano Esteves 

Distribuidora: E. C. Prod e Distr. I Marte Filmes 

Genera: Drama 

Atriz: SiMa Gless 

Ator: Flavia Portho 

Elenco secundario:Jose Lucas, Sergio Hingst, Ruyleal 

Anode produ~o: 1,:.;19:;:80;;; __ _, 

Duracio: 

SINOPSE: Rosa sai com urn fregu~ da boate onde ftzera strip-tease. va.o para uma praia deserta, se relacionam e eta pede para ficar 
s6. Aparecem ~ contrabandistas que a violentam. Rosa tenta afogar~se mas e salva por urn pescador, que a leva para 
sua cabana. A convivfmcia, de inicio, e 8spera, com Rosa insistindo na ideia de morte, mas depois se transforma em 
envolvimento amoroso. 0 pescador e urn medico. Ele perdeu a familia num acidente, descobriu que a mulher tivera urn 
amante, que tentou matar, esteve preso mas foi absolvido. Optou pela solidao naquela praia e esperava o memento de ir 
para uma ilha deserta, o seu Shangri--la, para a qual estava predestinado, segundo Tonho, antigo pescador. Rosa !he conta 
que veio do interior com 17 anos, se apaixonou por Carlos e passaram a morar juntos. Carlos, urn viciado, a prostituiu 
como forma de sustentar o vicio. Na boate era conhecida por Rosa WaJkiria, sempre leiloada no flll1 da noite. Voltando para 
a cabana depois de um passeio pela praia, o pescador ~ Carlos. Pede a Rosa para espera..lo no barco e entra em casa, 
onde Carlos, arneayando-o com urn revolver, exige a mulher e avisa que a policia ja esta chegando para resgata-la. Num 
corpo-a-corpo, o pescador leva vantaJem, apanha mantimentos eo remo e vai encontrar~se com Rosa. 0 barco, sabe o 
pescador, vai leva-los a ilha do am or que T onho lhe falara. 
(Guia de Filmes 1981) 
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r.tulo: DIARIO DE UMA PROSTITUTA 

Dir~ao: Edward Freund 

Roteiro: W. A. Kopezky 

Fotografia: Edward Freund 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: Edward Freund Prods. I Elias Cury I WV Filmes 

Distribuidora: U.C.B./ Condor Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Helena Ramos 

Ator: Alan Fontaine 

Dura~: 88 min. 

Elenco secundtirio: lvete Bonta, Roque Rodrigues, cavagnoli Neto, Marty Palauro 

Ano de producao: 11980 

SINOPSE: Bia, uma prostituta, pretendendo urn dia escrever um livre, faz em segredo anotac;Oes diarias dos encontros com seus 
fregueses. Entre estes, acha~se o comendador Bellini, urn rico banqueiro de jogo do bicho em S~ Paulo. Carlinhos, que 
explora as prostitutas da area, apodera-se do di3rio de Bia e tenta chantagear o comendador. Quando Bia vai ate a casa 
dele, para reaver seu diario, travam uma luta. Bia da urn tiro em Carlinhos e foge. Enquanto isso, uma quadrilha rende de 
assalto varies banqueiros do jogo, forjando urn resuttado que os deixa, a todos, quebradas, menos Bellini. Luciano, o mais 
poderoso dos bicheiros, contrata logo urn detetive particular, o ex-poficial tenente Max. Nas investigayOes, Max chega ate 
Carlinhos, que nao estava morto como Bia supunha. Max, entao, prepara uma farsa e usa o suposto morto para obrigar Bia 
a atrair Bellini, o principal suspelto do golpe. Max consegue, assim, provar a culpa do comendador, mas sendo velhos 
amigos, ele o deixa escapar. Bia procura Max e, dizend~se regenerada, propEJe..lhe viverem juntos. Vao para o Paraguai, 
enquanto os banqueiros fogem. 
(Guia de Filmes 1980) 

rrtulo: DOADOR SEXUAL, 0 

Dir~o: Henrique Borges 

Roteiro: Emanoel Rodrigues 

Fotografia: Henrique Borges 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: Clayton 

Produtora: Kapricomius Prod e Dist. I Kinema F~mes I 

Distribuidora: Brasil Intern. Distr. 

GE!nero: Comedia 

Atriz: Zilda Mayo 

Ator: Ubiratan Goncalves 

Elenco secundclrio: Dortval Coutinho, Silvia Gless, Joycelaine 

Anode producao: 1.:.:19;:,8:::0 _ _, 

Dura~o: 80 min. 

SINOPSE: Necessitando fazer urn exame medico, ja que se prepara para casar, Dudu constata que e urn supermacho, modele de 
saUde masculina perfeita. 0 medico que fez o seu check-up, interessadamente, propEJe..lhe urn neg6cio altamente rendoso: 
doar esperma para certas ctientes desejosas de terem filhos. 
Apesar dos argumentos da noiva, Dudu aceita e toma-se conhecido como o Dudu da Proveta. Mas as clientes nao se 
satisfazem com a simples inseminag3o artificial e Dudu e obrigado a abandonar sua noiva. Depois de muito rico, famoso e 
ja cansado da profiSSao, ele resolve vo~ar para a sua prometida, que ele deixara ainda virgem. Mas ela esta gravida do 
medico que lhe arranjara o rendoso negtcio. Revottado, ele mata a noiva e e preso. Na prisao, sua fama de machao e logo 
desbancada Sua vida sexual muda radicalrnente. Ao cumprir a pena, as ex-clientes estao a sua espera na porta do 
presidio. Mas ete as rejeita e sai de bra;o dados com urn rapaz que tambl!m o esperava. 
(Guia de Filmes 1980) 
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Titulo: FEBRE DO SEXO 

Oi~iio: Rubens da Silva Prado 

Roteiro: Rubens da Silva Prado 

Fotografia: Amauri Correia 

Montagem: R. S. Prado 

Trilha sonora: 

Produtora: R.S. Prado Prod. e Distr./ Wilson B. Uns Filmes 

Distribuidora: R.S. Prado PrOO e Distr. 

Genero: Aventura 

Atriz: Maria Helena Marius 

Ator: Alex Prado 

Elenco secundirio: Nelson Morrison, Clarice Claversa.n, Agenor Alves 

Ano de produ~ao: [1980 

Dura~o: 

SINOPSE: Gaviao e urn bandido que esta massacrando o povo de uma regiiio e raptando as mulheres. Greg6rio e urn her6i cuja 
esposa tambem foi raptada e esta decidido a niio descansar ate encontrf!-la. Seguindo o rastro de Gaviao, e!e vai 
encontrando novas vitimas, aterroriza.das. Poucas esposas t~ coragem de se juntar a ele para enfrentar Gaviito e, 
dessas, apenas urna mulher sobrevive as varias emboscadas que vao sofrendo pelo caminho. E com a ajuda dessa Lmica 
mulher que Greg6rio chega, enfm, ao esconderijo de Gaviiio. Constata, enta.o, que ele e urn mistico, escraviza as 
mulheres, forya-as a garimpar ouro acenand~lhe como Reino da Felicidade do outro !ado do mar. Quando Greg6rio ataca, 
Gavia!o foge para o barco que ja estava pronto para zarpar. Greg6rio nada ate mar alto e vence Gaviao numa luta entre as 
velas do barco. Volta a nado e ainda percorre muito chao ate encontrar sua esposa que tinha conseguido fugir do bandido . 
......... partir sozinho, pois Ritinha nunca se interessara por ele. Mas ao entrar no carro, ve a moya ao seu !ado. 
(Guia de Filmes 1981) 

rrtulo: FEMEA DO MAR 

Dir"!;iio: Ody Fraga 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Joao de Alencar 

Trilha sonora: 

Produtora: Maspe Filmes I Manoel Augusto Cervantes 

Distribuidora: Program Filmes 

Genero: Drama 

Atriz; Neide Ribeiro 

Ator: Jean Garret 

Elenco secunditrio:Aldine Muller, Calu Caldine, Adelcio Costa 

Anode prod~: [.:.19::8:;;0_...J 

Dura~o: 85 min. 

SINOPSE: Numa ilha deserta do literal catarinense, Jerusa vive com seus dois filhos- Cassandra e Ulisses- na esperant;a da volta 
de Santiago, seu rnarido, que urn dia saiu para o mar a procura de sentido para a sua exist!ncia. A vida dos trt!s transcorria 
suavemente, embora solitaria, ate que urn dia chega Roque. Ele e urn marinheiro que vern de Ionge trazendo noticias: 
Santiago, o martdo e pai tao esperado, esta morto. A chegada de Roque faz com que as trts se liberem sexuaJmente, mas 
ao mesmo tempo, que se instala um clima de angUstia e tensao no ambiente. Suspeitas, discuss5es, ciUmes marcam, 
agora, a vida de Jerusa e seus filhos. Antes que se destruam, Jerusa toma a decisOO de cortaro mal pela raiz: assim, os 
t~ assassinam Roque. A rotina votta a ilha. Jerusa volta a olhar o mar, mas ja nao ha esperan9as em seus olhos. 
(Guia de Filmes, 1980) 
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Titulo: FILHA DE EMMANUELLE, A 

Dire~ao: Osvakto de Oliveira 

Roteiro: Osvaldo de Oliveira 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Gilberta Wagner 

Trilha sonora: sel: Gilson Leme 

Produtora: Prods. Cinemats Galante 

Distribuidora: Ouro Naciona! 

Genero: Drama 

AtriZ: linda Vanessa 

Ator: Jose Luis Franco 

Ano de produ!;iio: 1.:.;19::.::8:::;0_-' 

Curacao: 94 min. 

Elenco secundArio: Cinira Camargo, Marisa Meyr, Maristela Moreno, Danielle Senite, Sergio Hingst, Marly Palauro 

SINOPSE: Vanessa e uma jovem em idade escolar, rica e solitSria. Sem pais, vive com Luis, seu tio, e Ua, a govemanta, que ela 
credita ser tambem sua tia. Herdeira de uma grande fortuna, Vanessa passa par uma crise dupla: alem de viver a dificil 
fase de definit;(les de uma adolescente - deixar de ser menina para ser mulher- esta cercada de gente que quer tomar-lhe 
a heran~. Luis eo medico Mario querem leva-la a loucura ou ao suicldio. Lia, a arquiteta Beth e outra mulher, Mila, sao 
cUmplices no plano. Mario receita pHulas que alteram o equillbrio emocional de Vanessa. Ao mesmo tempo, a jovem 
com~ a descobrir a sexualidade. lngenuamente, expressa desejos tanto por homens como por mulheres. Ao mostrar 
atrayao pela professora, e expulsa da escola; ao acariciar uma colega, e rejeitada pelas demais amigas. Vanessa se sente 
desajustada. Enquanto isso, o cerco aperta. Os criminosos jil: pensam mesmo em mata..la. Ela descobre o plano e escapa 
numa lancha, ajudada por Roberto, o jardineiro. Luis e Mario matam as outras t~ mulheres e saem em perseguiyao aos 
jovens. Urn acidente de lancha mata o tio eo medico. Vanessa e Roberto se amam no barco. 
(Guia de Filmes 1980) 

rttulo : GOSTO DO PECADO, 0 

Dire!;iio: Claude Cunha 

Roteiro: lnacio Araujo, Claudio Cunha, Jean Garret 

Fotografia: Carlos Reichenbach 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: 

Produtora: Claudio Cunha Cinema e Arte 

Distribuidora: Brasil Intern. Cinemat. 

Genero: Drama romantico 

Atriz: Simone Carvalho 

Ator: Jardel Filho 

Dura~ao: 100 min. 

Elenco secundiirio: Maria Lucia Dahl, John Herbert, Fabio Villaklnga, Alba Valeria 

Anode produ!;iio: [1980 .. 

SINOPSE: Achando que seu casamento caiu na retinae querendo retomar a sua liberdade, JUlio separa-se de Regina, com quem vive 
hi!: dez anos e teve urn filho. JUlio entende por liberdade as bacanais que seu amigo, o advogado Eneas, promove e a 
sedut;§o de jovens bonitas e ing~·lUas como Vania, sua secretaria. Ela, fascinada pelo patrao, acaba por trair Cetso, seu 
noivo. Porem, apesar dessa vida sexual tao ativa, JUlio nao consegue desligar-se de Regina. A cada visita que faz ao filho 
do casal, terminam por fazer amor. Urn dia, JUlio tern uma surpresa: ele sofre, tern ciUmes da ex-mulher. Entao comeyam 
suas tentativas de reconciliayalo. 
(Guia de Filmes 1 980) 
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rrtulo: IMPERIO DAS TARAS, 0 

Oirecao: Jose Adalto Cardoso 

Roteiro: Jose Adalto Cardoso 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Jose Adalto Cardoso, Dalete Cunha Leme 

Trilha sonora: Jose Lopes 

Produtora: Cinematograf!Ca Taurus 

Distribuidora: Grupo Interne. Cinemat. 

Genera: Policial 

Atriz: Francinette, Neide Ribeiro 

Ator: Henrique Martins, Paulo Hesse 

Dura~o: 86 min. 

Elenco secundilrio: Roque Rodrigues, Liana Duval, Arlindo Barreto, Nadia Destro 

Ano de produ!;iio: 1.:,;19:,;8:,:;0 _ _, 

SINOPSE: Neves, cidade do interior. Numa estrada deserta, urn crime escandaliza a cidade. Mirtes e violentada e Paulo assassinado 
ao tentar defend~la. 0 pai de Mauro, o homem mais rico das redondezas, oferece dinheiro a dois policiais para que 
apressem as investiga¢Jes. 0 criminoso continua a agir. Violenta uma dama da sociedade local durante encontro amoroso 
com seiJ motorista particular. Para salvar a rep~, ela nao o denuncia a policia. Duas lesbicas, amigas de Mirtes, 
sofrem o mesmo destine. Enquanto isso, no bordellocal, urn dos clientes vai preso. Aproveitando uma possivel 
semelhan9a com o crirninoso, os policiais corruptos conseguem que e1e confesse sob tortura. 0 preso e condenado e os 
policiais recebem o prtmio. Mas outro casal de jovens e atacado, e desta vez o criminoso e agarrado: trata-se de urn 
conhecido Mbado da cidade. No tribuna!, onde e sanado o erro judiciario, o assassino den uncia a hipocrisia dos moradores 
locais. Os poticiais corruptos acabam perdendo seus cargos, enquanto Mirtes corta os pulses. 
(Guia de Filrnes 1980) 

lrlulo: IMPERIO DO DESEJO 

Direl;lio: Cartes Reichenbach 

Roteiro: Carlos Reichenbach 

Fotografia: AWredo Stinn 

Montagern: Gilberto Wagner 

Trilha sonora: dm: Carlos Reichenbach 

Produtora: Prods. Cinemats. Galante 

Distribuidora: Ouro Nacional 

Ganero: Drama 

Atriz: Marcia Fraga, Meiry Vieira 

Ator: Roberto Miranda 

Duraeio: 96 min. 

Elenco secundcirio: Benjamin Cattan, Orlando Parolini, Nadia Destro, Aldine Muller 

Ano de produ~ao: 1,;.19:.:8:.:0~-' 

SINOPSE: Sandra, bela viUva quarentona, descobre que o marido mantinha uma casa na praia para encontros amorosos. Decid:ida, 
vai a llha Bela para, com a ajuda de urn advogado, reaver a propriedade ocupada par grileiros. Na viagem da carona a urn 
casal de hippies. Desocupada a casa por mandata judicial, Sandra deixa os jovens tomando conta da casa e volta para sao 
Paulo. Estranhas coisas co~an a acontecer. Duas estudantes paulistas, uma delas muito interessada no hippie 
desaparecem sem deixar vestigios. Urn estranho milionario louco e poeta, ronda a vizinhan9a assustando a todos. Uma 
jomalista chinesa e literalmente morta e devorada pelo poeta. Sandra retoma acompanhada de um amante playboy, que a 
despreza, sendo morto a pauladas novamente pelo poeta. Os problemas aproximam Sandra do casal hippie, que terminam 
fazendo sexo a tres. Na manhA seguinte, a viUva resolve voltar a cid:ade, mas e marta na estrada petos grileiros, que ficarn 
com a casa. Os hippies sao levados pelo advogado para o seu sitio, onde fazem amor na grama sem ouvir os seus grttos 
ao se afogar no tago por descuido. 
(Guia de Filmes 1980) 
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rrtulo: INCESTO, UM DESEJO PROIBIDO 

Direcao: Fauzi Mansur 

Roteiro: Fauzi Mansur. W. A. Kopezky 

Fotografia: Gesvaldo Arjones Abril 

Montagem: Joao de Alencar 

Trilha sonora: Augustinho Zaccaro, Dick Danelo 

Produtora: Virginia Filmes I Fauzi Mansur I J. Davila 

Distribuidora: Atfa Distr. 

Genero: Policial 

Atriz: Ana Maria Kreisler, Matilde Mastrangi 

Ator: Serafim Gonzales 

Elenco secundario: Roberto Miranda, Sergio Hingst, Noelle Pini 

Anode produ!;iio: 1.::19:::80:::._--' 

Dura~ao: 98 min. 

SINOPSE: Numa casa de campo, pr6xima a uma lagoa, encontram~se o casal Gustavo e Luciana, a filha Dina e o sobrinho Augusto. 
Dina e o prima namoram, provocando ciUmes no pai que se justifica acusando o relacionamento de incestuoso. 0 
passatempo prefertdo de Gustavo e filmar, com uma camara Super-8, atos sexuais de casais desconhecidos, nos 
arredores da lagoa. Numa dessas ocasiOes, filma acidentalmente urn assassinate: urn homem estrangula uma mulher. A 
poJicia, investigando o assassinate, chega a casa mas, assustada, a familia nao revela seu segrec:lo. 0 estrangulador 
resolve permanecer escondido na casa. lmpOe ordem, ferindo Augusto e insinuando uma futura violentByao da filha; dorme 
com Luciana e, per fim, ordena a Augusto filmar urn ate sexual entre o pal e a filha. Com o retorno do delegado, Gustavo 
consegue dominar o criminoso mas tern uma surpresa: Luciana, Dina e Augusto, ao lade do verdadeiro criminoso, 
incriminam o pai acusando-o de ser estrangulador do lago. Gustavo tenta fugir mas e baleado. 
(Guia de Filmes 1980) 

Trtulo: INSACIAVEL, A (Tormentas da Carne) 

Dire!;iio: Fauzi Mansur, W. A Kopezky 

Roteiro: Fauzi Mansur, W. A Kopezky 

Fotografia: Gesvaldo A~ones Abril 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: Augustinho Zaccaro, Dick Danelo 

Produtora: Virginia Filmes, Fauzi a Mansur Prods. 

Distribuidora: Affa Distr. 

Genero: Drama Duracao: 

Atriz: Zelia Diniz, Silvia Gless, Alvamar Tadei 

Ator: Ar!indo Barreto 

Elenco secundclrio: Andre Lopez, Alexandre Dressier 

Anode produ!;iio: [.::19:;;8::0 _ _, 

SINOPSE: Andre, dono de uma area de camping, recebe a visita de Caio, seu amigo que procura aliviar-se de problemas psiquicos: 
todas as mulheres com quem se relacionou se suicidaram ap6s uma crise de obsessao sexual. Ele se apaixona per Alice, 
irma de Andre, mas procura se afastar temeroso per seu trauma. Na capela do vilarejo, sofre uma alucina~o: ~ a si 
mesmo, no passado, acompanhado de Neiva, amante de Hugo, urn des empregados do camping. Uma campista, 
obcecada por Caio, se enforca no tete da boate. Seth, amante de Andre, e encontrada morta na piscina. Dayse, em um 
psicOOrama feminine para o qual Caio e convocado como "ego auxiliar"', simula uma violentagao sexual contra ele e se 
suicida. Caio e acusado de assassinate, mas como estrateQia para provar sua in~cia, e flbertado para um encontro com 
Alice. Retoma a capela onde, ern delirio, se rM no passado ao lade de Neiva, sua amante, casada com Hugo, urn 
fazendeiro sadico. Pai Naber, curandeiro da reg~. revela a Alice tratar-se de urn casal mal resolvido do reencama~o. A 
noite, o velho apela para as foryas sobrenaturais que terminam per reproduzir, com as pessoas do presente, a situByao do 
passado. Per um processo de exorciza~o, aprovado por Alice, Pai Naber expulsa a forga malefica que acompanhava Caio. 
(Guia de Filmes 1981) 
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rrtulo: INSETO DO AMOR, 0 

Oir~ao: Fauzi Mansur 

Roteiro: Fauzi Mansur, Marcos Rey 

Fotografia: Gesvaldo Aljones Abril 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: Augustinho Zaccaro 

Produtora: J. Davila Prods. Cinemats.J Virginia Filmes 

Distribuidora: tfa Distr. Filmes 

Genera: Comedia 

Atriz: AngeHna Muniz 

Alor: Serafim Gonzales 

Anode produ~iio: I..::19::::8:::0_...J 

Dura~o: 106 min. 

Elenco secundclrio: Jofre Soares, Carlos Kurt, Arlindo Barreto, Helena Ramos, Rossana Ghessa, Ana Maria Kreisler, Claudete 
Joubert, Liza V~eira, Zelia Diniz, Alvamar T adei 

SINOPSE: Segundo uma Ieoda indigena da AmazOnia, urn detenninado inseto- o Anophelis sexualis -tern propriedades 
afrodisiacas: aquele que por ele far picado, morrera com certeza se nao vier a manter relayOes sexuais no espayo de duas 
horas. Sabedor dessa noticia, Hans MOiler, urn cientista, desloca-se ate o habitat do inseto e coleta vanos exernplares para 
pesquisas ern seu laboratOrio na cidade de llha Bela, no lftoral paulista. La, alem da administral'i\0 local e da popula<;ao, 
encontrafll-.se vanos turistas. T odos acompanham o trabalho de MOiler com muito medo e terrninam por exigir que ele se 
retire do local. Acontece que, por urn acidente, os insetos fogem e passam a atacar todo mundo. A primeira vitima e urn 
prisioneiro que, sem condi¢es de manter retac;oes sexuais na pris&o, acaba morrendo. Os outros, homens e mulheres -
entre etes, o prefeito, o padre, repOrieres, misses, hOspedes do hotel, rec8m-casados, noivos, vao resolvendo da methor 
maneira possivel o problema trazido pelo cientista e seus insetos. 
(Guia de Filmes 1980) 

rrtulo: INTIMIDADES DE ANALU E FERNANDA, AS 

Oir~ao: Jose Mi.ziara 

Roteiro: Jose Miziara 

Fotografia: Antonio Meliande, A. J. Moreira 

Montagem: Gilberto Wagner 

Trilha sonora: 

Produtora: TR:anus 

Oistribuidora: Pavan Cinemat. 

Genero: Drama 

Atriz: Helena Ramos 

Ator: Enio Gon~lves 

Dura4;ao: 93 min. 

Elenco secundilrio: Marcia Maria, Edson Rabel!o, Mauricio do Valle, Matilde Mastrangi 

Anode produ<;ilo: 1.:.19::;8:.::;0_.J 

SINOPSE: Sentindcrse abandonada e usada por Gilberta, seu marido, Analu devolve-lhe a aliant;:a, rompendo a relagao. Resolve, 
entao, ir de carro refugiar-se em Ubatuba Num bar da estrada, ela conhece Fernanda que !he oferece sua casa, j8 que nao 
h8 vaga nos hoteis da cidade. Dai, nasce uma ~ amorosa entre as duas. Tudo corre muito bern, no inicio; mas 
depois, Fernanda mostra-se muito ciumenta lsso provoca uma sene de desentendimentos e brigas entre as duas. Gilberte, 
afinal, consegue localfzar Analu em casa de Fernanda. 0 reencontro dos trl!s e muito desagradavel. Depois que Gilberte 
sai, ja sabendo de tudo, Analu decide fugir. Aproveita a madrugada, enquanto Fernanda dorme. Mas esta percebe a fuga e 
sai de carro em sua persegui~. Chegando em sao Paulo, Analu tranca--se em casa a chave para que Fernanda nao 
entre. Nao percebe, no entanto, que Gilberte, escondido, destranca a porta. Fernanda entra, armada de canivete. 
Ameayada, Analu mata Fernanda. Os vizinhos acordam com o tiro e Analu mente, dizendo---lhes nao conhecer aquela 
mulher, afirrnando ser ela uma assaltante. Gilberte, o Unico a saber da verdade, chantageia Analu, obrigando-a a voltar para 
ele. Ela aceita, recolocando a alia~a no dedo. 
(Guiade Filmes 1980) 
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rrtulo: INTIMIDADES DE DUAS MULHERES, AS 

Direc;iio: Mozael Silveira 

Roteiro: Mozael Silveira, G. Gonzaga 

Fotografia: Afonso Vianna 

Montagern: WalterWanni 

Trilha sonora: 

Produtora: Verona Filmes 

Distribuidora: Grupo Intern. Cinemat. 

Genero: Drama 

Atriz: Rossana Ghessa 

Ator: Alan Fontaine 

Dura~o: 90 min 

Elenco secundcirio: Lameri Faria, Denis Derkian, Renee Gasemart, Mara Prado 

Anode produ~o: [.:.:19:..:8;.:0 _ _, 

SINOPSE: Vera e Helena vao para o Guaruja, a fim de passarem juntas as ferias. Ao chegar, encontram Marta, uma ex-amante de 
Helena, que prop6e um passeio a Santos. Vera nao vai e, assim, conhece Carlos. Os dais vaa passer a tarde juntos. 
Quando Helena volta, fica enciumada e expulsa Vera de sua casa Marta, um dia, sugere a Helena que convide Vera e 
Carlos para urn drinque. Na festa, Helena prop6e aos dais que tenham uma rela~o sexual diante dela e de Marta. Mas nao 
suporta a tensao que isso lhe prCM>Ca e abandona a casa, voltando para S® Paulo. Na capital, ela conhece Marcelo, com 
quem passa a Ter urn romance. Algum tempo depois, novamente em Guaruja, Helena recebe a visita de Vera que tinha 
abandonado Carlos. Ela deseja voftar para a ex-amante. Mas Helena se recusa, explicando que agora ela ama Marcelo e 
que nada mais seria possivel entre as duas. Vera vai embora e Marcelo e Helena terminam as ferias juntos. 
(Guia de Filmes 1980) 

rrtulo: JOELMA, 23° ANDAR 

Direc;ao: Clery Cunha 

Roteiro: adap: Dulce Santucci 

Fotografia: Claudio Portioli_ 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: 

Produtora: Prods. Cinemats. Souza Lima 

Distribuidora: Brasil intern. Cinernat. 

Genero: Drama 

Atriz: Beth Goulart 

Ator: Cartes Marques 

Dura~ao: 98 min. 

Elenco secundilrio: Liana Duval, Marly de Fatima, Marcia Fraga, Antonio Pettan, Alvamar Tadei 

Anode produ~: [1980 

SINOPSE: Lucimar e uma jovem mistica que trabalha num dos escrit6rios do edificio Joetma, em SAo Paulo. No mesmo predio 
trabalha seu innao Alfredo. Os dois sao filhos de Lucinda, uma viUva que veio para a capital na tentativa de dias melhores. 
No dia 1° defevereirode 1974, irrompe o grande inctmdio que ceifou centenas de vidas, inclusive, a de Lucimar. Ela, na 
hora da tragedia, procura manter a calma e ajudar as outras pessoas a escaparem da tragedia Pessoas aflitas langam-se 
do edificio em chamas. Todos os recursos sao mobilizados e, horas depois, o in~dio e daninado. Alfredo consegue 
localizar o corpo da irma, mas como a mae e cardiaca, e1e teme dar-lhe a notJcia. Assim, Alfredo leva Lucinda ate uma 
clinica para, 13, dizer-lhe tudo. No caminho, ela tenha a visao de Lucimar que lhe conta que esta morta, o que Alfredo 
confirma. Os meses passam e Lucinda continua pensando na filha. Aconselhada por amigos, ela procura o medium Chico 
Xavier- do qual Lucimar era leitora assidua- e este psicografa uma mensagem da moga, na qual Lucimar diz que urn 
outre mundo de paz esta a espera dos que aqui sofrem. 
(Guia de Filmes 1980) 



Titulo: MEDIUM, o- A verdade sobre a reencarnac;ao 

Oir~ao: Pauto Figueiredo 

Roteiro: Cassiano Esteves 

Fotografia: Antonio B. Thome 

Montagern: Cassiano Esteves 

Trilha sonora: 

Produtora: E. C. Dist. E Imp. 

Oistribuidora: Ouro Nacional 

Genera: Drama Dura~o: 76 min. 

Atriz: Jussara Freire 

Ator: Ewerton de Castro 

Elenco secundflrio: Oesio Amadeu, Paulo Figueiredo, Georgia Gomide 

Ano de prodUI;ao: 11980 

SINOPSE: Doutor Adriano Jordao, famoso mediro-cirurgiao, recusa as provas que atestam sua mediunidade e negligencia a esposa 
LUcia e o filho Marquinho. Flavia, colega de trabalho, intromete-se em sua vida. Durante uma homenagem, Adriano enxerga 
o espirito de Dr. Jose, urn negro, que lhe critica a ganancia e vaidade. Descrendo da visao, prefere embebedar~se com a 
amante, enquanto Marquinho e hospitaUzado em estado grave. Em transe, Adriano desmaia e reviVe, atraves de Doutor 
Jose, sua vida anterior, quando fora Igor, urn cigano, cuja esposa o traia com urn violinista do acampamento. Igor nao 
renega sua mediunidade, associando-se a Jose, urn negro fugido da senzala que tambem possui poderes paranormais. 
Temperamental em excesso, Igor assassina a esposa eo violinista, suicidando-se em seguida. Voltando a si, Adriano fica 
sabendo da morte de Marquinho. Reabilita-se: abandona a amante, aceita os cartnhos de LUcia e reconhece os favores 
prestados por Flavio. 
(Guia de Filmes 1980) 

Trtulo: MEU PRIMEIRO AMANTE 

Dir~: Wilson Rodrigues 

Roteiro; Wilson Rodrigues 

Fotografia: Henrique Borges 

Montagem: Wiater Wanni 

Trilha sonora: 

Produtora: Planeta Filmes 

Distribuidora: Ouro Nacional 

Genero: Drama 

Atriz: Claudete Joubert 

Ator: Wilson Rodrigues 

Elenco secundcirio: Uno Braga, Ary Santiago, Fatima Cortinhol, Noelle Pini 

Ano de produ!;iio: 11980 

Dura~: 94 min. 

SINOPSE: Em sao Paulo, Gabriela, de 22 anos, esta sendo acuada por um conquistador quando e salva por Marcos. T omam-se 
amigos e Gabriela re!embra seu caso amoroso com o pr6prio padrasto. Ap6s certo tempo, declaram~se etemamente 
apaixonados, mas Marcos parte para o Rio, retomando somente cinco anos depois. Neste interim, Gabriela arruma urn 
emprego onde se envolve amorosamente com Carlos, urn milionario ex~ntrico. Urn outro amante quase a encaminha a 
prostituiyao. Sentindo-se desonrada passa a beber constantemente. Uma medica, indicada par Marcos ap6s seu retorno, 
fornece dados estatisticos sabre a juventude viciada em drogas e bebidas alco61icas, e aconselha Gabriela a freqaentar as 
reuniOes dos Alco61icos AnOnimos. Com a ajuda de Marcos, mesmo com muitas brigas pessoais entre ambos, Gabriela 
passa a ter certeza de sua futura recup~ para a vida. 
(Guia de Filmes 1980) 
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Trtulo: MOTEL, REFUGIO DO AMOR 

Dir~ao: Alexandre Sandrini 

Roteiro: Alexandre Sandrini 

Fotografia: Giorgio Attili 

Montagem: Alexandre Sandrini, Jovita 

Trilha sonora: Jorge Rui da Costa 

Produtora: A. B. Prods. Cinemats./ Good Time Exp. Imp. 

Distribuidora: Emp. Cinemat. Haway 

Genero: Drama 

Atriz; Vera Bosch 

Ator: Paulo Leite 

Dur~o: 85 min. 

Elenco secundc'irio: Helie Souto, Celia Coutinho, Rui Leal, Wanda Kosmo, Zilda Mayo 

Ano de produ~o: [.;;1980~. ::::. _.J 

SINOPSE: Marcos e Celia fonnam urn casal que enfrenta urn serio problema: seu relacionamento amoroso nao esta satisfat6rio. 0 
desentendirnento dos dois e causado pelo fato de Marcos, engenheiro, estar desempregado. Sentindcrse assim, inseguro, 
ele se toma incapaz de qualquer contato mais Intima com a esposa. Nervoso, ele se ~ a cada dia mais distanciado da 
mulhet. Resolve, ent~o. procurar urn medico para saber realmente o que se passa com e!e. 0 Doutor Marcelo consegue 
orientar adequadamente o engenheiro, aconselhando-o, entre outras coisas, a procurar urn motel onde possa estar 
tranqOilamente com celia, Ionge do ambiente ja saturado do lar. A partir dai, as coisas come<;am a tamar outro rumo. Ele 
consegue, enfim, relacionar-se mellor com celia, que o ajuda a sair, enfrentar o dia-a-dia e encontra trabalho. Marcos e 
Gelia descobrem, assim, a conselho do Doutor Marcelo, que o motel onde eles se entregam ptenamente urn ao outro, foi a 
melhor receita para o seu problema de impotl!mcia sexuaL 
(Guia de Filmes 1980) 

Trtulo: MULHER QUE INVENTOU 0 AMOR, A 

Oi~o: Jean Garret 

Roteiro: Joao Silverio trevisan 

Fotografia: Carlos Reichenbach 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: 

Produtora: E. C. Distr. e Imp./ Marte Filmes/Cassiano Esteves 

Distribuidora: U.C.B. I Ouro nacional 

Genera: Drama 

Atriz: Lola Brah 

Ator: Zecarlos de Andrade 

Ano de produ~ao: [1980 

Durayio: 100 min. 

Elenco secundcirio: Rodolfo Arena, Roberto Miranda, Jairo Ferreira, Paulo Leite, Edgard Franco, Zelia Toledo, Nea SimOes, Renee 
Casemart, Cavagnoli Neto 

SINOPSE: Doralice e uma jovem ingenua e romfintica que acaba se transformando numa prostituta bern sucedida. Conhecida como a 
Rainha do Gemido, sua situa~ melhora depois de conhecer o Doutor Perdigao. velho milion3rio que a escolhe para sua 
amante exclusiva. Troca seu nome para T alulah e passa perseguir cesar Augusto, urn ator de tM a quem sempre 
admirou, conseguindo seduzi--lo. cesar se submete aos desejos de T alulah que lhe ens ina todos as segredos de sua 
proftSsao. lndeciso entre o fascinio e a repulsa pe1a mulher, cesar termina por rech~la. Para compensar seu sofrimento, 
Talulah se entrega a outros homens s6 para humilh3-los. Recupera a confian93 em si e, novamente, tenta atrair o ator. 
Convida-o para urn jantar e depois de se amarem Talulah o mata. Sentindo-se em paz, T alulah ouve a Marcha Nupcial ao 
lado do amante morto. 
(Guia de Filmes 1980) 
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Titulo: NINFAS INSACIAVEIS, AS 

Dir~ao: John Ooo 

Roteiro: Waldir Kopezky, John Doc 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Cassiano Esteves 

Trilha sonora: 

Produtora: E. C. Dist. Imp. I Marte Filmes I Cassiano Esteves 

Distribuidora: U.C.B./ Marte Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Zilda Mayo 

Ator: Flavio Portho 

Dur~io: 85 min. 

Elenco secundilrio:AivamarTadei, Tania Gomide, Nadia Destro, Darli Pereira, Roque Rodrigues 

Anode produ~o: j1980 

SINOPSE: Numa praia acampam quatro mC¥35 que se dizem estudantes, e uma delas, Cora, se interessa de imediato par Leo, 
pescador que mora ali com suas duas fi!has: a mais nova, retardada mental, e a mais velha, par quem sente grande 
atrayao fisica, nunca consumada No mesmo local aparecem ~ contrabandistas que WITt buscar caixas de uisque 
enterradas na areia. Sao vistas petas mogas, que passam a se exibir e descobrem o contrabando. Os hanens se 
aproximam e nao resistem ao apeiD das met;a5. Resolve tambem chamar as filhas do pescador que, ao descobrir, leva-as 
para casa e votta para lutar contra os vigaristas. Leo sai ferido, Cora vai ate sua casa fazer-lhe curatives. La se relacionam. 
Numa brincadeira com rev61ver. Cora e alvejada por uma de suas amigas e, presume--sa, marta Ao vcXtar do mar, Leo~ 
urn casal do mar num dos quartos da casa com suas filhas. Mata o homem. Os outros dois contrabandistas s~ mortos 
por suas acompanhantes. Carregando uma imagem de lemanja, Leo vai a praia, deposita suas roupas ao pe do icone e se 
afoga no mar, obsetvado por Cora e a filha mais nova, que tirade sua cabecfa a coroa de lemanja e a coloca em Cora. 
Empurrando-a para o mar. Num jogo de amarelinha riscado na praia, as trt!s amigas de Cora apanham as estrefas-do-mar 
que lhes v6m a mao, pulam e. ao atingir o ~ceu", desaparecem, o mesmo acontecendo com a filha menorde Leo. 
(GuiadeFilmes 1981) 

rttulo: NOITE DAS TARAS 

Dir~o: 1. John Doo 2. David Cardoso 3. Ody Fraga 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: Ronaldo Lark 

Produtora: Dacar Prods. 

Distribuidora: Ouro nacional 

GE!nero: Drama 

Atriz: Patricia Scalvi, Matilde Mastrangi 

Ator: Arlindo Barreto, Arthur Rovedeer 

Curacao: 81 min. 

Elenco secund8rio: Katia Spencer, Celia Santos, Marthus Mathias, Francimere Lopes, Roque Rodrigues 

Ano de produ~o: 1~19::,:8:::0_.J 

SINOPSE: Tres marinheiros de urn navio cargueiro atracado em Santos saem a passeio pela cidade de sao Paulo. 
1. Urn deles deve entregar uma carta a uma mulher desconhecida. Quando chega no local, encontra a mulher em grave 
crise depressiva e resolve ajuda..la. Entre os dois se estabelece urn relacionamento tenso e complicado. No climax dessa 
situac;ao, a mulher desconfia que a present;a do marinheiro envotve urn misterio. 86 entao resolve abrir a carta 
encontrando, apenas, um folha ern branco. 
2. 0 segundo caminha pelas ruas da cidade e ~ a ser seguido por uma bela mulher e urn grupo de marginais. Num 
bar, o marinheiro e surrado pelo grupo e roubado. Socorrido pela mulher, inicia-se entre os dois urna paixao que termina 
por leva-to a morte. 
3. 0 terceiro conhece um grupo de ~ e aceita o convtte para visitar a casa onde moram. 0 Iugar e miseravet e a 
situ~ das mogas e de pemJria Sabendo que o marujo carrega grande soma de dinheiro, suficiente para resolver seus 
problemas, imaginam, entao, urn plano cruel: mata.lo de amor. lnicia-se urn ritual de sexo que culmina com a morte do 
marinheiro. 
(Guia de Filmes 1980) 
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Titulo: NOlTE DE ORGIA 

Dire~ao: Agenor Alves 

Roteiro: Agenor Alves 

Fotografia: Giorgio Attili 

Montagem: Valmir Dias 

Trilha sonora: 

Produtora: Astron Filmes 

Distribuidora: Ouro Nacionat 

Genero: Poticial 

Atriz: Suzan Helen, Andrea Camargo 

Ator: Helie Souto, 

Ourac;ao: 78 min. 

Elenco secundiirio: Agenor Alves, Marthus Mathias, Mara Prado, Sergio Hingst 

Ano de produ~ao: j1980 

SINOPSE: Ja hi! algum tempo, toda a policia de Sao Paulo estava mobilizada para capturar quatro assaitantes que aterrorizavam a 
poputac;ao, roubando e sat:~ueando mansOes e motets. Tambem eram acusados de vio~ncia sexual contra garotas que, 
depois de violentadas, eram assassinadas. Do banda, fazia parte urn negro que, revoltado contra a discriminayao racial de 
que era vitima, em toda ayAo matava urn branco. Numa sexta-feira de agosto, a quadrilha assaltava urn motel no quiiOmetro 
32 de uma das rodovias que da acesso a capitaL Ali, passando a noite, estava urn delegado de poll cia Attas horas da 
madrugada, ao perceber o assatto, o delegado tenta reagir e e marta. Os tiros chamarn a atenyao de urna patrulha que 
fazia sua ronda de rotina pelas irnediayeies e os policiais aproxirnam~se do motel suspeito. Urn dos rnembros da quadrilha 
que havia ficado na portaria dando cobertura aos outros, reage e e morto. Os demais tentam fugir, mas sao cercados e 
eliminados. 
(Guia de Filmes 1980) 

rrtulo: ORGIA DAS TARAS 

Dir~ao: Luiz Gastillini 

Roteiro: Luiz Castillini 

Fotogralia: Gesvaldo Aljones Abril 

Montagem: Joao Alencar 

Trilha sonora: Augustinho Zaccaro, Dick Danelo 

Produtora: Virginia Filmes I Fauzi Mansur 

Distribuidora: Alta Distr. 

Genero: Policial 

Atriz: Patricia Scalvi, Matilde Mastrangi 

Ator: Flavio Porto 

Dura~ao: 82 min. 

Elenco secundclrio: Lu Martan, Sergio Hingst, Andre Lopez, Celina de Castro, !sa Mark 

Ano de produ~o: [1980 

SINOPSE: Wilson, urn viajante, chega a uma cidade do interior paulista e procura urn borde!. Envolvido numa briga entre prostitutas, e 
salvo por Marcos que lhe oferece trabalho em seu sitio. Marcos e traficante de drogas e seu sitio, urn entreposto que 
fomece t6xicos para sao Paulo e outras capitais. Wilson, a partir do momenta que descobre as atividades do amigo, fica 
em perigo. 0 traficante arma um plano para leva-lo a loucura. Para isto, recebe ajuda de Silvia, membro da quadrilha. Esta, 
passando por mulher de Marcos, seduz o viajante. Simulando urn flagrante entre os dois, Marcos provoca urn tiroteio e 
finge-se de morto. Mas as balas sao de festim. Silvia finge, entao desaparecer como cadaver, escondendo-o num borde!. 
Wilson assume o centrale do trafico, que en~ o prefeito e o medico da cidade. Mas logo percebe ser vftima de uma 
armadilha. Traido por todos, Wilson se suicida. 
(Guia de Filmes 1980) 

168 



Titulo: PAlACIO DE VENUS 

Dir~o: Ody Fraga 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Joao de Alencar 

Trilha sonora: 

Produtora: Maspe Filmes I Manoel Augusto de Cervantes 

Distribuidora: Program Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Elisabeth Hartmann 

Ator: Mindo Barreto 

Ano de produ~ao: 1..:.19:.:8:;:0 _ _, 

Duracao: 

Elenco secundi!rio: Lola Brah, Arlete Montenegro, Neide Ribeiro, Matilde Mastrangi, Zelia Diniz, Roque Rodrigues, Helena Ramos 

SINOPSE: CaMota e dona de urn borde! de luxo, que atende as fantasias mais esdruxulas de seus clientes, como urn professor de 
Hist6ria com f~o por colegiais adolescentes, urn sacristao que faz do ato sexual urn ritual mistico e urn abastado 
burgu~ que leva toda a familia para urn swing. No passado, Carlota foi atriz da Companhia T eatral Berenice, e hoje 
Berenice e a govemanta da casa. Dolores e a profissional mais experiente e, apesar den~ ser tao jovem, ainda e muito 
procurada. A filha de Dolores, Encamat;a.o, chega do interior para conhecer am~ que, assustada, amanda para um hotel 
corn a desculpa de estar ocupada. Dolores pede a Carlota para Iibera-Ia naquela noite para ficar com a filha mas recebe 
uma negativa, pois iriam receber os gerentes das filiais de uma empresa sediada na cidade. Aproveitando a importancia da 
ocasiAo, as prostitutas, liberadas por Sulamita, resotvem nao sair de seus quartos como forma de protesto pela explorac;ao 
de que sAo vltimas por parte de Carlota; esta, ao ser informada do movimento, pede a urn delegado seu amigo a presenc;a 
de uns policiais a fim de intimidar as mulheres, e pede a Dolores, para leiloar uma virgem entre os clientes. Encamac;ao 
chega ao borde! e Carlota lhe oferece urn Iugar. Com a presenc;a da policia, as mulheres para a greve. Encama~o e 
arrematada. Dolores se mata Encamayao vai embora. 
(Guia de Filmes 1981) 



lrtulo: PORNO! 

Dir~ao: 1. Luiz Castillini 2. David Cardoso 3. John Doo 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: Ronalda Lark 

Produtora: Dacar Prods. I David Cardoso 

Distribuidora: Art Filrnes 

Genero: 

Atriz: Patricia ScaM, Matilde Mastrangi 

Ator: David Cardoso, Arthur Rowdeer 

Elenco secundiirio: Zelia Diniz, Maristela Moreno, Liana Duval 

Anode produ~ao: j.;;19::;8;:0_..J 

Duracao: 82 min. 

SINOPSE: 1. As Gazelas. Bia leva Maria Helena, colega de escola, para estudarem juntas em sua casa, numa Sexta--feira em que 
seus pais e as criados estaD fora. Bia e lesbica e justifica sua conduta sexual como forma de chamar a aten~ao dos pais. 
Maria Helena se deixa envolver. Mas Bia se frustra ao perceber que a rela~o com Maria Helena foi apenas uma 
~cia a mais, sem projeto de se tamar urn grande caso de amor. 
2. 0 Prazer da Virtude. Romano e Ilona se conhecem na saida de uma festa, da qual ambos na.oestavam gostando, 
Romano a leva para casa dele. Par mais que Ilona tente seduzi-lo, ele resiste. Romano pede a mQ9a para vestir um Mbito 
de freira e, chamando-a de santa, transam. Ao sair, Ilona, que achara estranhissima a fantasia de Romano, lhe pede o 
Mbito, para continuar praticando ~o prazer da virtude". 
3. 0 Gafanhoto. Diana, uma cega que atraves de espelhos espalhados pela casa consegue enxergar, danina Marcos, com 
quem mora. 0 rapaz tenta tibertarwse inutilmente dessa situ~o, devido ao fascfnio com que Diana o prende. Numa manha 
encontra em seu quarto um gafanhcto e o prende, usando-o depois para excitar Diana. Ao inves de lhe provocar asco como 
ele desejava, ela sente prazer. Marcos resolve partir. Como Diana tenta impedi-lo, Marcos comeya a quebrar os espelhos, 
fazendo aparecer feridas no corpo da mulher que, num esforyo sobre-humano, o mata a facadas e desfalece, segurando 
um vidro com o gafanhoto. 
(Guia de Filmes 1981) 

rrtulo: PRISIONEIRAS DA ILHA DO DIABO 

Dir~ao: Agenor Alves 

Roteiro: Agenor Alves 

Fotografia: Salvador do Amaral 

Montagem: Valmir Dias 

Trilha sonora: 

Produtora: Astron Fi!mes 

Distribuidora: Distr. Uranio 

Genero: Policial 

Atriz: Marliane Gomes 

Ator: Agenor Alves 

Elenco secundclrio: Tania Gomide, Marthus Mathias, Regina Mello 

Ano de produ~o: 11980 

Dura~o: 80 min. 

SINOPSE: Quatro manequins, ap6s um desfile, sao convidadas por uns magnatas para um passeio de iate. Ao entardecer, quando 
retornam ao cais, quatro presidi3rios em fuga tomam o iate de assalto e rumam para uma ilha, levando tc:xlos como refens. 
Ao chegarem, explodem o barco para nao deixar vestigios e se escondem na casa de urn pescador que tambem e 
aprisionado. Este consegue se soltar e liberta os outros. No entanto, sao perseguidos pelos marginais que matarn os 
homens e recapturam as mulheres. Quincas, urn dos marginais, apaixona-se por uma das garotas e foge com eta e as 
amigas. Trava-se um tiroteio entre ele eo resto do bando. Quando a munit;ao se esgota, s6 Quincas, sua apaixonada eo 
chefe do bando estao vivos. Segue-se uma luta corpo a corpo. Quincas com a ajuda da mcx;:a mata o chefe e os dois vao 
para a praia em busca de salvamento. Horas depois surge urn barco. Percebendo que sao policiais Quincas tenta fugir, 
mas e morto, para desespero de sua protegida. 
(Guia de Filmes 1980) 



Trtulo: SOCIAS NO PRAZER 

Dir~o: W. A. Kopezky 

Roteiro: Fauzi Mansur, W. A Kopezky 

Fotografia: Gesvaldo Arjones Abril 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: Dick Danelo, Augustinhho Zaccaro 

Produtora: Virginia Filmes I Fauzi Mansur 

Distribuidora: U.C.B. I Brasillntem. Cinemat. 

Genero: Drama 

Atriz: SiMa Gless, Andrea Camargo 

Ator: Jose Lucas, Andre Lopez 

Dura~: 85 min. 

Elenco secundario:Aivamar Tadei, Favia Villalonga, !sa Mark, Matilde Mastrangi 

Ano de produ!;iio: 1..::19::;:8:.::0_-J 

SINOPSE: Mia, Cassandra e Denise sao s6cias numa empress suJ..generis: etas passam os fins de semana numa casa a beira de 
uma repress, tentando usufruir de todo o prazer que seus corpos podem dar. Nesse dia, etas esperam por Denise que 
devera chegar da cidade com tr~ rapazes, especialmente contratados para aquele fim de semana. Paralelo a isso, a 
pequena comuniclade local esta, M multo tempo, inquieta com a amea~ de urn estuprador nas redondezas. Quando os 
rapazes chegam, inicia-se urn jogo er6tico entre os tr&s casais. Aos poucos, percebe-se que Mia trama uma vinganc;a 
contra urn deles, Carlos, piv6 do seu rompirnento com urn amante no passado. Enquanto os outros se entregam aos 
prazeres do sexo (Carlos e Mia, por exemplo, vao para o banheiro), Alex. urn dos contratados, tenta violentar a filha do dono 
de urn bar pr6ximo, amea~ndo-a com urn facao. 0 pai, atendendo aos gritos da filha, persegue Alex. E ele o estuprador 
procurado. 0 pai mata Alex com urn tiro, enquanto Carlos e socorrido, pois Mia vingara-se, castrando-o com uma dentada. 
(Guia de Filmes 1980) 

Titulo: TARA DAS COCOTAS NA ILHA DO PECADO, A 

Dir~o: Antonio B. Thome 

Roteiro: I. de Macedo Soares 

Fotografia: Pio Zarnuner 

Montagem: Sylvie Renoldl 

Trilha sonora: 

Produtora: Mort Filmes llnterlab I Olho Fate e Cine 

Distribuidora: U.C.B. I Brasil Intern. Cinemat. 

Genera: Comedia Curacao: 85 min. 

Atriz: Zelia Diniz 

Ator: Marcie Prado 

Elenco secundario: Nilza Albanezi, Clayton Silva, Jack Militello, Oalileia Ayala 

Anode produ!;iio: [..::198::,:; .. :.::0_-l. 

SINOPSE: Uma jovem advogada, g~ ao relate de urn preso, toma conhecimento da exisKmcia de urn valioso tesouro enterrado 
numa ilha por piratas espanh6is e cujo mapa se encontra em poder de urn cantor de rock. Ambiciosa, a advogada, com 
auxilio de quatro amigas, consegue seqoestrar o cantor. Este, que desconhecia o motive do seqoestro, descobre que a 
tatuagem em sua nadega representa o mapa do tao cobil;ado tesouro. A tatuagem foi feita por seu pai que, antes de 
rnorrer, nao encontrou local mais seguro para guardar seu segredo. As cinco mulheres 1evam o prisioneiro para a ilha, que 
e deserta, onde o mantem sob forte vigila.ncia. Ali sozinhos, pouco a pouco, ele termina por despertar o desejo de suas 
captoras, com as quais se envolve sexualmente. 0 grupo e, entaD, surpreendido pela chegada do ex.-detento, que, 
juntamente com dois companheiros, esta disposto a tudo para conseguir o tesouro. 
(Guia de Filmes 1980) 
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lrtulo: TORTURA CRUEL 

Dir~o: Tony VIeira 

Roteiro: Mauri de Oliveira Queiroz 

Fotografia: Henrique Borges 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: 

Produtora: MQ - Prod. e Oistr. 

Distribuidora: Central Distr. 

Genero: Policial 

Atriz: Maristela Moreno 

At or: T any V~eira 

Curacao: 92 min. 

Elenco secundcirio: Aryadne de Uma, Nabor Rodrigues, Noelle Pini, Raja de Arag6o 

Ano de produ!;lio: 11980 

SINOPSE: Salu ao sair da prisao vagueia pela pequena cidade onde mora VJVe corn a mAe, j8 velha e doente, e duas irmas - uma 
quer ser cantora e a menor cuida da mae. Salu e arrancado de seus pensamentos para socorrer uma mulher que esta 
sendo violentada por uma quadrilha num matagal. Recebe como recornpensa urn Iugar para trabalhar numa constru~o 
cMI- Eimpresa do marido- mas n~ e aceito por ser reconhecido como ex..presidiario. A amante- uma prostituta- tenta 
convenc&-lo a voltar a assaltar, como (mica altemativa. Salu, com os Ultimos trocados joga na loteria esportiva. A policia o 
prende logo que surgem novos assaltos. E torturado para que confesse ate que os verdadeiros criminosos sao presos. 
Ganha na loteca. Junto com a amante faz uma orgia numa boate reservada. Ao mesmo tempo sua casa e invadida e suas 
innats violentadas. Acidentalrnente os maniacos matam sua mae. 0 milionario Sa!u resolve fazer justiya. ldentifica os 
bandidos e mata-os urn a urn. Ap6s a vingant;a a policia chega eo prende. Do outro lado da cidade sua irma estreia na TV 
realizando seu sonho. 
(Guia de Filmes 1980) 

lrtulo: ULTIMO CAO DE GUERRA, 0 

Oir~ao: Tony Vieira 

Roteiro: Raja de Aragao 

Fotografia: Henrique Borges 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: 

Produtora: MQ- Prod. e Distr. 

Distribuidora: Ouro Nacional 

Genero: Aventura 

Atriz: Christina Kristner 

At or: T any Vieira 

Duracao: 92 min. 

Elenco secundario: Heitor Gaiotti, Artete Moreira, Francisco Soares, Renee Casemart 

Ano de produ!;lio: 11980 I 

SINOPSE: Em epcx;a e pais imprecisos, o General Zog, urn neo-nazista, monta urn campo de concentra~, com a auxilio direto do 
T enente Sparago e da Doutora Nicole. Moc;:as da regiAo ruraJ sao seqOestradas para darem continuidade ao pianos de 
c~o de uma fa9a perfetta. Os pais das mulheres raptadas contratam JO, urn mercenario, para libertar suas filhas. Em 
companhia de Gate, seu companheiro habitual de aventuras, JO atravessa urn campo minado, fura a cerca e penetra na 
fortaleza, auxiliado por Zeida, uma das neo-nazistas que, ap6s o fuzilamento da Doutora Nicole, sua mae, adere a causa 
dos mercenaries. As prisioneiras sao libertadas, Mas Zog e Sparago destacam patrulhas, sob os seus comandos 
pessoais, para eliminarem a turma de JOe as fugitivas. Em violenta batalha, Zog e morto e Sparago, assassinado par 
Zeida. Das prisioneiras, penas Cigana consegue sobreviver a fuga, aliando--se entAo a Gato, enquanto JOe Zeida resolvern 
trabalhar juntos no mercenarismo. 
(Guia de Filmes 1980) 
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rrtulo: VIRGEM E 0 BEM-DOTADO, A 

Dire~ao: Edward Freund 

Roteiro: Osmiro Campos, Jose Adalto Cardoso 

Fotografia: Edward Freund 

Montagem: Jose Adatto Cardosos 

Trilha sonora: 

Produtora: Edwrd Freund Prods./ Verona Filmes 

Distribuidora: Grupe Intern. Cinemat./ Paris Filmes 

Genero: Comedia 

Atriz: Rossana Ghessa 

Ator: Alan Fontaine 

Dura~o: 

Elenco secundirio: Joycelaine Rodrigues, Neide Ribeiro, Sergio Hingst, lvete Bonta 

Ano de produ~o: [.:..19:.:8=0--' 

SINOPSE: Beta trabatha numa oficina meca.nica com seu amigo Quico, com quem ainda dMde a casa e uma mecanica de fundo-de
quintal. T em fama de conquistador e ate a gerente da empresa, noiva do dono, nclo perde a oportunidade de estar com e!e, 
ja que o futuro marido s6 admite intimidades depois do casamento. Como forma de ver rnais vezes Malu, funcionaria de um 
posto de gasolina por quem esta apaixonado sem ser correspondido, Beta abastece seu carro tcx:los os dias, juntando 
varios tenets de gasolina. Para atrair a atenyao de Malu, o rapaz se proclama inventor de uma pflula que, com um pouco de 
agua, funciona como combustive!. Na verdade, o mecanico esta usando o estoque adquirido e a pflula e urn Sonrisal. Beto 
fica famoso e Malu mais receptiva aos ga!anteios do rapaz. Porem este passa a ser perseguido por agentes secretes dos 
palses interessados em T er o pcder sabre os produtos energeticos, o que passa a prejudicar o retacionamento de Beta 
com Malu, pois esses paises usam sempre uma sedutora espifli para conseguir a f6nnula do combustive!. 0 mdnico e 
desmascarado mas isso nao prejudica seu romance com Malu, enfun convencida do amor de Beta, nao se importando 
mais em arrumar urn casamento rendoso como lhe recomendava sua mae. 
(Guia de Filmes 1981) 

lrtulo: ALUGA-SE MOCAS 

Di~io: Deni Cavalcanti 

Roteiro: Deni Cavalcanti 

Fotografia: Eliseu Fernandes 

Montagem: Maximo Sarro 

Trilha sonora: dm: caca Bueno 

Produtora: Empresar I Madia! Filmes/ Haway 

Distribuidora: Emp. Cinemat. Haway 

GEnero: Drama 

Atriz: Gretchen 

Ator: Deni Cvalcanti 

Anode produ~: '""19:.:8c:.1_.J 

Duracao: 88 min. 

Elenco secundflrio: Rita Cadillac, Tania Gomide, India Amazonense, Maristela Moreno, Lia Hollywood, Marcelo Coutinho, Oasis Minniti 

SINOPSE: Paula separou-se recentemente do marido e nao encontra emprego, pois ha sete anos nao trabalha. Coloca anUncio em 
jomal se propondo dividir o apartamento onde mora com a filha e a empregada. Beth Lara, strip-girl, pretende ser cantora. E 
aprovada num teste fctografico para promover a coleyao da loja Crazy Shirts. Na boate, e vista por Odair, dono de uma 
gravadora, que se interessa em promoW-Ia. Beth procura Paula e passam a morar juntas. Magali, estudante universitaria, 
esta gravidae o pai, ao saber, a expulsa de casa. E encontracla na rua par Angela que, para sustentar a mae doente, 
trabalha numa casa de massagens. La, e contratada por Rafael, dono da Crazy Shirts, para trabalhar no borde! de luxo que 
ele pretende abrir. Claudia e Marti moram juntas e trabalham na Crazy Shirts. Claudia sai as vezes corn Rafael, que, ao 
saber da virgindade de Marli, a oferece a Odair, seu amigo, esperando obter uma comissao pelo favor. Suboma Claudia 
para conseguir um fii'O-de-semana junto corn Mar!i. Odair nao aparece, pois esta ocupado can Beth, par quem se 
apaixonara. Rafael droga Marli e a seduz. A m09'J pede a Claudia, gerente do novo borde!, uma col~- Na inaugura~ 
do borde!, Beth, depois de desejar perseveranga as mogas, faz urn show; e enquanto Paula, Angela, Magali e Claudia silo 
apresentadas aos convidados, Marti am~ matar~se. 

(Guia de Filmes 1981) 
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Titulo: AMANTES DE HELEN, AS 

Direcao: T any Vieira 

Roteiro: Raja de Aragao 

Fotografia: Henrique Borges 

Montagem: Walter Wani 

Trilha sonora: urn: Fernando Jose, Mauri de Queiroz 

Produtora: MQ Prod e Dist. 

Distribuidora: Braillntem. Cinemat. 

Genera: Drama romantico 

Atriz: Kristina Keller, Arlete Moreira 

Ator: Roberto Gogoni 

Elenco secundario: Shirley Benny, Francisco A Soares 

Ano de produ~o: 1.:.:19:.:8:.:1 _ _, 

Dura~o: 90 min. 

SINOPSE: Helene tenista profissional, usando o esporte como vBivula de escape para seu problema: e lesbica mas nao se aceita 
nessa condi~. Seus maiores amigos sao Ricke Sheila, os dais apatxonados por ela apesar de Sheila nunca ter 
confessado o seu amor. A partir de uma conversa mais franca com Rick, Helen procura urn medico para "curar~se de seu 
desvio", acettando urn tratamento rigorosissimo mas que, ainda assim, s6 garante 80 por cento de probabilidade de cura. 
Numa manha, correndo no Parque lbirapuera, a tenista encontra Sheila, a quem conta sobre seu lesbianismo e o 
tratamento. Sheila diz que a ama e que se mataria se eta se curasse. Helen procura Rick e lhe conta sobre seu tratamento, 
garantindo-lhe que, quando estivesse pronta para o relacionamento com um homem, ele seria o seu parceiro. Sheila, pela 
d~ com Helene n~o suportando mais o tense ambiente familiar, se rnata. Rick vai para Nova torque e deixa urna 
carta para Helen onde afinna que n~o suporta rnals ficar a seu lade sem t~la. Helen, sozinha num parque, esta prestes a 
se matar quando alguem the pede urn cigarro. E Lucy. Come<;am a se relacionar mais intimamente, apesar do medo de 
Lucy, que tern uma vida largada porter passado por urna grande frustrac;ao amorosa. 0 idilio e intense mais interrompe 
com a morte de Lucy, consumida pelo cancer. Heert, desesperada, se mata. 
(Guia de Filmes, 1981) 

Titulo: AMELIA, MULHER DE VERDADE 

Oir~o: Deni Cavalcanti 

Roteiro: Libero Miguel 

Fotografia: Werner Stahelin 

Montagem: Maximo Barre 

Trilha sonora: 

Produtora: Terra Filmes I Francisco Alves 

Distribuidora: U.C.B. I Program Filrnes 

Genero: Comectia 

Atriz: Solange Theodore 

Ator: Edgard Franco 

Oura.;ao: 86 min. 

Elenco secundflrio: Marcelo Coutinho, Jonia Freund, Renate Master, Deni Cavalcanti 

Anode produ~iio: l.:c19::;:8:.:1_.J 

SINOPSE: Chico e flagrado por Jaime, marido de sua amante. Na tentativa de fuga, cai da sacada do apartamento e morre. No outre 
mundo, urn padre !he apresenta seus companheiros de morte: Pedro e Marcia, casal de namorados; o adolescente 
Roberto; a mulata Ana; o homossexual Marivakio; a freira Joana e Joao, urn trabalhador potffizado. Gada um deles tern o 
direito de visuaJizar aspectos de sua vida, como forma de julgar a si mesmo. 0 casal de namorados relembra a ida a praia, 
a primeira rel~ao sexual e o acidente de carro na estrada, quando vottavam. Roberto v! seu pr6prio cooaver no hospital e o 
sofrimento de seus pais depois de sua morte. Joao, alco61atra, rememora sua morte por cirrose. lrm~ Joana se arrepende 
de eu ato de vaidade ao maquiar-se. Marivaldo, morto por sincope cardiaca, ~ seu Ultimo shOW" na boate, onde se vestira 
de Carmen Miranda. Ana, flagrada pela esposa do amante, fora assassinada. Chico relembra suas amantes (a vizinha, a 
empregada e uma operaria in~nua) e se arrepende de nao ter dado carinho suflciente para sua esposa, Amelia, 
considerada mulher pelieita. Pede ao Padre para voltar a vida como forma de redimir seus erros. Acetta a condi~o 
imposta e retorna como cachorro, flel e amoroso. Mas, desesperado, constata a seguir que Amelia sempre fora amante de 
Jaime. 
(Guia de Filmes, 1981) 
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Titulo: AMOR, PALAVRA PROSTITUTA 

Diret;ao: Carlos Reichenbach 

Roteiro: Carlos Reichembach, lnacio Araujo 

Fotografia: Carlos Reichenbach 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: 

Produtora: Iris Prods./Ciaudio Cunha Cine e arte!Titanus 

Distribuidora: Brasil Intern. Cinemat. 

Genero: Drama 

Atriz: Patricia ScaM 

Ator: Orlando Parolini 

Oura.;ao: 92 min. 

Elenco secundilrio: Roberto Miranda, Alvamar Tadei, Zaira Bueno, Rita Hadich 

Anode produ~ao: l.:c19:::8:..:1_...J 

SINOPSE: Sao Paulo, marha de feriado. Rita, operaria t~il especializada, e Fernando, professor desempregado, vao passar o dia na 

Repress Billings a convite de Luis Garlos, ex-aluno de Fernando e, hoje, urn tecnocrata em ascensao, que vem busca-los 
acompanhado de Lilita, estagiaria na firma onde trabalha. A volta do passeio e precipitada por encontrarem urn suicida, de 
quem Fernando rouba o dinheiro e, no dia seguinte, gasta-o em companhia de Helena, ex-namorada de Luis Carlos, indo 
para casa de Rita, que briga com ele ao perceber que esteve ali com uma mulher. Rita sai com Dr. B6ris, urn dos diretores 
da fabrica, e Luis Carlos, incentivado pela mae, com a filha do patrao. Ulita confessa estar gravidae Luis Garlos a leva 
para fazer aborto, quesecomplica. Sem Ter onde recuperar-se, Luis Carlos a leva para a casa de Rita, e Fernando passa 
a ser seu enfenneiro. A mae de Luis carlos fica satisfeita por seu filho estar em casa com a filha do patrOO. Rita, num 
motel com Dr. B6ris, diz que o ama, mesmo sendo ele irnpotente. Na casa de Rita, Lilita, ja rnethor, diz a Fernando que vai 
partir para outra, enquanto este afirma estar perdido. 
(Guia de Filmes, 1981) 

rrtulo: AQUI TARADOS 

Dir~o: 1. David Cardoso 2. Ody Fraga 3. David Cardoso 

Roteiro: Ody Frega 

Fotografia: Claudio Portio!! 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: 

Produtora: Dacar Produc;Oes I David Cardoso 

Distribuidora: Ouro Nacional I Art Filmes 

Genero: Comectia 

Atriz: Sonia Garcia, Zaira Bueno, Alva mar T adei 

Ator: Jeferson Pezeta, Artur Rovedeer, John Do 

Elenco secundirio: Luiz Castillini, Antonio C. Ribeiro 

Ano de produ~ao: l.:c19:.:8;.;.1_.J 

Dura~o: 90 min. 

SINOPSE: 1. A tia de Andre. Andre, urn adolescente, aguarda noAeroporto de sao Paulo a chegada de sua tia Udia. No taxi, a 
caminho de casa, Andre cobi~ a tia sensual, o sentimento e reciproco, embora temerario. Durante o banho de Lidia, o 
jovem a espiona atraves de um espelho e peJo forro do banheiro. lmpaciente, Lidia se oferece para el.e, durante o lanche, 
ensinando-lhe a "arte de fazer amor". 
2. A viuva do Dr. Vida. Marina, de luto, prefere passar a noite, solitaria, como cadaver do marido. 0 adYO;Jado deixa no 
vei6rio seu ajudante, Roberto, para alguma eventualidade. A s6s, a viUva confessa a Roberto que ela foi urna prostituta 
recolhida pelo Dr. Vidal para satisfazer as suas taras. Roberto elogia a falsa moral do defunto mas sucumbe aos encantos 
da viUva. De rnanha, o advagado encontra o cadAver no chao e flagra Roberto e Marina, nus, dentro do caix:ao do defunto. 
3. 0 pasteleiro. Na zona paulistana de prostituigao, urn chinas aborda uma prostituta e a convida para ir a sua casa. No 
carninho, comem urn pastel especial que o chi~. com orgulho, apresenta como de sua criayao. Em casa, Florinda, 
revottada, descreve o sistema impiedoso de seu gigolO e se deixa seduzir pelo jeito carinhoso do chines. 0 chinas a 
fotografa ap6s mostrar seu ~attar" enfeitado com fotograflas de mulheres. Ete lhe pinta o corpo e, na r~ sexual, a 
anestesia e depois a mata. Pratica necrofilia com Florinda, retalha o corpo, m6i e tempera a came, preparando, assim, o 
recheio especial de seus pastels rnuito apreciados. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Tllulo: CAFETINA DE MENINAS VIRGENS, A 

Di~o: Agenor Alves 

Roteiro: Agenor Alves 

Fotografia: 

Montagem: R-rto Leme 

Trilha sonora: 

Produtora: Astron Filmes 

Distribuidora: Astron Filmes 

Genero: Aventura 

Atriz: Matilde Mastrangi 

Ator: T any Vieira 

Elenco secunditrio: Renee Casemart, Cinira Camargo, Celia Santos 

Anode producao: [,.:.19~8:,:.1_...! 

Dura-;io: 92 min. 

SINOPSE: Mayas saem de sua terra natal em companhia de Madame Marga, sonhando com a fama eo sucesso. lnocentes, elas nao 
sabem que serAo usadas na prostituil;ao, a serviyo de altos executives e politicos. Quando percebem, tentam fugir do 
campo de concen~o sexual, mass~ detidas par capangas que saciam sua sede sexual, assassinand<ras depois sem 

piedade. Madame Marga se VI! e rna situacao e tenta ajud8-las na fuga. 
(Guia de Filmes, 1981) 

Tllulo: CASAIS PROIBIDOS 

Direcao: Ubiratan Gon931ves 

Roteiro: Doricval Coutinho, Julius BeiWdere 

Fotografia: Sergio Antonio Mastrocola 

Montagem: Walmir Dias 

Trilha sonora: 

Produtora: Produtores lndependentes 

Distribuidora: Brasillntem. Cinemat./U.C.B. 

Genero: Comedia 

Atriz: Zelia Martins, Sonia Garcia 

Ator: Dorival Coutinho 

Dura~ao: 90 min. 

Elenco secundario: Ana Stabile, Marthus Mathias, Malu Braga, Zilda Mayo, Ruy Leal 

Anode produo;lio: j,.:.19~8:..:1_..J 

SINOPSE: A mulher de Vital, um operario da constru~ civil, se ernprega como arrumadeira num motel para ajudar no or<;amento 
familiar. Na parede do quarto que lhe e reservado hit urn buraco per onde e1a passa a observar as casais que entram no 
aposento contiguo. E suborna:la par Mario Souza, rico empresario que, ao se perceber impotente com a mulher e se 
excitar ao flagrar urn ato entre dais funcionarios de sua firma, acredita estar a cura de seu problema no voyeurismo; ela o 
deixa observar urn casal pelo furo na parede. Ele se excita e tern relagOes com ela. 0 lutador de boxe Orlando Melo, 
campeao brasileiro de meio-medios, tide como machao conquistador de varias mulheres, e espiado pela mulher de Vrtal 
quando se encontra no motel com um travesti. Priscila, lesbica traumatizada perter presenciado o assassinate de sua ml1e 
pelo pai, mantem um romance corn a noiva de um professor que declama versos de camoes no ouvido da amada, na 
presenya dos pais da maya Desculpando-se com o noivo e com os pais, ela vai encontrar-se can Priscila no motel, sob o 
olhar da arrumacleira. Marquinhos e filho de ml1e separada do marido. Sente grande atrayao pela progenitora e nao 
consegue satisfazer~se com moyas de sua idacle. Vai para o motel com uma amiga da familia em quem enxerga a pr6pria 
mile. A mulher de Vnai os VI!. Ao descobrir o furo na parede e perceber sua finalidade, o gerente do motel despede a 

arrumacleira. 
(Guia de Filmes, 1981) 
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lrtulo: CASSINO DOS BACANAIS, 0 

Dir~io: Ary Fernandes 

Roteiro: Ary Fernandes 

Fotografia: Hercules Barbosa 

Montagem: Gilberte Wagner 

Trilha sonora: 

Produtora: Procitel 

Distribuidora: Ouro Nacional 

Genero: Drama 

Atriz: Margareth Souto 

Alor: Felipe Levy 

Elenco secundario: Sergio Hingst, Ruy Leal, Ely Silva 

Ano de produ!;iio: [..:.19::.:8:,.:1_--' 

Oura~o: 90 min. 

SJNOPSE: Marcos, filho do Dr. Maia, e convocado peJo pai para verificar a estado de sua casa de campo, pois, segundo denlmcias, o 
caselro ROmulo a estaria utilizando para outros fins nao apropriados. La chegando, Marcos constata que ROmulo 
transfonnara a casa ern hoteJ mas, sentindcrsetentado por Janete, uma das criadas, e pelo clima orgiaco prop1ciado pelas 
h6spedes, ele resolve pennanecer ineognito, sendo contratado como garyom. As h6spedes, antes de pariir, seduzem 
Marcos e ROmulo. Janete, enciumade, foge aos apelos apaixonedos do rapaz, ignorando tambem os conselhos positives 
dados por urn homossexual negro, cozinheiro do hotel. Oois mafiosos, mancomunados com ROmulo, transformam a casa 
em urn cassino, com grande sucesso. Dr. Maia, contudo, telefona para ROrnulo dizendo que passara alguns dias em sua 
propriedade. Marcos, inventando uma desculpa, se ausenta da casa e procura seu pai, convencendo-o de que a casa se 
encontra em perfeita ordem. Volta ao cassino e revela ser filho do proprietario, declarando-se apaixonado par Janete que, 
indignada, quer arrumar as malas mas desiste, cedendo aos apelos amorosos de Marcos. 
(Guia de Filmes, 1981) 

lrtulo: CERCADO PELO ODIO 
Dir~o: Ulisses Alves Pereira 

Roteiro: George Huntal 

Fotografia: George Huntal 

Montagem: Figueiredo Gama 

Trilha sonora: 

Produtora: Prods. T ata 

Distribuidora: 

Genero: Policial 

Atriz: Vera Klin 

Ator: Milton Villar 

Elenco secundiirio: Luiz Hurtado 

Anode produ!;iio: [..:;19::,:8:.;1~_, 

Dura~ao: 80 min. 

SINOPSE: Josias sai da prisiio federal com a inten98o de retornar a cidadezinha na qual vivia e rever seus pais e Dorinha, sua noiva. 
0 filho do Dr. Nilton, rico fazendeiro da regi&o, vern avis&-!o da fuga de Josias. Furioso, o fazendeiro ordena o agrupamento 
de alguns homens para impedir a chegada de Josias que ainda nao sabe da morte de seus pais. Josias enfrenta os 
homens e abre caminho a bala lnacio, urn dos capangas do Or. Nilton, e incumbiclo de vigiar Dorinha, mas, como esta 
apaixonado por eta, resolve Jeva..la consigo. Dorinha recusa e lrtacio tenta lf!va..la a forget Os capangas do Dr. Nilton 
advertem lnacio sabre sua desobed~cia ao p~. Ele mata tr~ deles e e ferido mortalmente, enquanto Dorinha foge 
para o matagal. lnilcio tenta persegui-la, mas finalmente e marta por Josias, que reencontra Dorinha Dr. Nilton, sabendo 
que tambem morrera, !uta desesperadamente tentando subomo e traiyac>, mas acaba assassinado par urn garfo de ferro 
espetado em seu peito. Josias relembra o passado com seus pais que foram mortos pelos capangas do Dr. Nilton e sente
se vingacb Chama Dorinha e continua sua fuga na tentativa de encontrar urn Iugar onde possa viver em paz. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Titulo: CHAPEUZINHO VERMELHO 

Direcao: Marcelo Motta 

Roteiro: Marcelo Motta 

Fotografia: Alexandre Wamowski 

Montagem: Deomira Feo 

Trilha sonora: 

Produtora: Asa Filmes 

Distribuidora: Art Films 

Genero: Comedia 

Atriz: Noelle Pinni 

Ator: Oasis Minniti 

Elenco secundilrio: cavagnoli Neto, Gilda Medeiros, Celina de Castro 

Ano de produ~o: 1..:.19~8~1-...l 

Dura~o: 85 min. 

SINOPSE: Hercules n~o consegue manter rela~Oes sexuais, preferindo espionar atraves de buracos feitos na parede de sua casa, por 
onde observa sua primae o marido no ato amoroso. Trabalha numa revendedora de carros de Cagapava, onde e 
ridicularizado por seu comportamento anormal: mesmo assediado pelas mulheres, ele resiste. Seu prime Galvao, ao 
contrario, eo conquistador da cidade. Os pais de Hercules contratam uma empregada, America, para que ela desvirgine o 
rapaz. Ap6s uma tentativa frustrada. America descobre o ponte fraco de Hercules: urn bone vermelho, colocado 
acidentalmente em sua cabeya, provoca-lhe a virilidade. Hercules, com auxilio do bone, prova sua pot~cia no barzinho 
notumo da cidade, conquistando vanas mulheres que se encarregam de espalhar a noticia. Ap6s urn pesadelo com ze do 
Caixao, no qual, com o olhar, as mulheres sao dizimadas, Hercules se casa com Neide, sua secretaria. Enciumado com a 
fama do prima, Gaviao rouba o bone e o atira no rio. A noite de nUpcias nao se concretiza Angustiado, Hercules procura 
urn medico aloprado e compra inutilmente uma dUzia de chapeus. Porfim, mesmo sem o bone, consuma seu casamento, 
interrompendo o sono da familia inteira Numa pescaria, o pai de Hercules fisga o bone e passa a usB-Io freneticamente. 
(Guia de Filmes 1981) 

lllulo: COBIC:A DO SEXO, A 

Dir~o: Mozael Silveira 

Roteiro: Mozael Silveira, Vitor Lustosa 

Fotografia: Afonso Vianna 

Montagem: Walter Wanni, Leovigildo Cordeiro (Radar) 

Trilha sonora: 

Produtora: Edward Freund Prods. I Elias Curi Filho 

Distribuidora: Brasecran 

Genero: Drama I Terror 

Atriz: Lameri Faria 

Ator: Winston Churchill 

Ano de produ~ao: l 1 ~1c::9:::81.:_-' 

Dura~o: 88 min 

Elenco secundario: Mitton Gonyalves, Matilde Mastrangi, Alan Fontaine, Jose Lucas, Renee de casemart 

SINOPSE: Atila sofre humilha¢es feitas por sua mulher, Sarah, proprietaria da fazenda onde moram. Ao perceber que sua amante, 
Arlete, empregada da casa, teve morte estranha provocada par ambos, Atila faz urn pacta can o demonic, a quem promete 
a vida de sua esposa em troca de riquezas. Depois do assassinate de Sarah, numa noite de tempestade, o carro de urn 
padre enguic;a perto do casarao de Atila. La se hospedando, o padre nota o ambiente estranho que envolve a fazenda 
devido as apariyOes de Sarah, que o conduz a sua cova com a uma vazia. De volta a casa, o padre descobre, num dos 
quartos, Dona Matilde, a govemanta, tramando por meio de bruxarias a morte de Atila. A tentativa de dissuadi-la e inUtil e o 
padre procura o dono da casa, encontrando-o prestando homenagem ao demOnic em agra::tecimento as barras de ouro que 
recebera. 0 padre vai para seu quarto e ouve gritos de socorro: Atila mata Dona Matilde e, quando tenta assassinar o 
religiose, e morto pelo espectro de Sarah. De manM:, depois de enterrar Atila e a govemanta, o padre percebe que seu 
carro esta em perfeitas condiylles. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Titulo: COISAS EROTICAS 

Dirl!l;io: 1. Raffaelle Rossi 2. Laerte Calicchio 3. Raffaelle Rossi 

Roteiro: Raffaelle Rossi, Laerte Calicchio 

Fotografia: Salvador do Amaral 

Montagem: Raffaelle Rossi, Valmir Dias 

Trilha sonora: 

Produtora: Emp. Cinemat. Rossi 

Distribuidora: Emp. Cinemat. Rossi 

Genero: er6tico (expllctto) 

Atriz: Jussara Calmon 

Ator: Oasis Minniti 

Dura~o: 83 min. 

Elenco secundti:rio: Marflia Naue, Andrev Soller, Zaira Bueno, Marty Palauro 

Ano de produ~o: l.c.19:.:8:.;.1 _ _, 

SINOPSE: 1. Ap6s masturbar-se no banheiro, folheando uma revista erotica, Eduardo encontra, em urn semaforo, uma bela mulata, 
modele fotografJCo, que a convida para um fim-de-semana em sua chSCara. La chegando, Eduardo mantem relayOes 
sexuais com a modele, enquanto Arlete, filha desta, e sua amiga se masturbam reciprocamente. Com a saida da m§e, 
Ar1ete se oferece a Eduardo. A modele os flagra na cama e, indignada, parte para conquistar outre rapaz. 
2. Urn casal sadomasoquista publica am.Jncio para swing numa revista erotica. Marcos e sua mulher aceitam a 
brincadeira. Na praia, as duas rnulheres mantem rei~ sexuais. A noite, trocam-se os casais. Devido a um ~menage-a
troisn, a mulher de Marcos chicoteia os t~ amantes e se masturba. 
3. Numa cidade do interior, Betinho e Laura, companheiros de faculdade, se apaixonarn. Na chlficara de Laura, Betinho e 
seduzido pela mae da maya, pela irma e pela arnante do pai. A noite, no banheiro, Laura o convida para se banharem 
juntos mas Betinho nao gosta da ideia pois quer preservar a castidade da namorada. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Titulo: COMO FATURAR A MULHER DO PROXIMO 
Anode produ~ao: 1.;.19:.:8.;.1 _ _, 

Oir~ao: Jose Miziara 

Roteiro: 

Fotografia: Pia Zamuner 

Montagem: Wanderlei Klein 

Trilha sonora: dm: Salatiel Coelho 

Produtora: lmagern Cinemat./ LGR Filmes I J. Miziara Prcxis. 

Distribuidora: Brasil Intern. Cinemat. 

Genero: Comedia Dura~ao: 86 min. 

Atriz: Patricia Scalvi, Zelia Diniz 

Ator: Seralim Gonzales 

Elenco secundario: Roberto Maya, Jose Miziara, Nadia Destro, Flavia Portho 

SINOPSE: 1. A Represalia. Guedes, g"""" ao dinheiro de sua esposa, Elza, e produtor de cinema. Sua nova produ~ atrai a 
aten~o de vanas candidatas ao estreJato, que tentam seduzi-lo em troca de participac;ao no filme, ao que ele sempre 
resiste. Desconfiando que sua mulher o esta traindo, contrata urn detetive para segui-la sem saber que Elza, por motive 
semelhante, fez o mesmo. Guedes tern confirmadas suas suspertas e, para se vingar da esposa, se relaciona com 
Margaux, atriz que pretende uma participayao no filme. Elza, avisada por seu detetive, apanha-o em flagrante. 
2. A "Ginilstiea" de Domingo. Magda e Tura, moradores do mesmo predio, com a desculpe de fazer esportes e auxiliados 
pelo porteiro do edificio, se encontram e vao para urn motel. Quando Magda sai, Carlos, seu marido, transa com a 
empregada. Na hora do almoc;o, o casal de amantes volta para suas casas. Cartos finge para Magda que ainda n~o 
acordou. Tuta despede-.se ironicamente de Magda na frente de sua esposa ao perceber urn missal e urn teryo em suas 
mb, sem desconfiar de que o porteiro a espera no estacionamento do predio para uma troca de carinhos. 
3. 0 Baile do cabide. Lucas coovence seu amigo Cl8udio a ir a bacana! que esta preparando em seu sitio, com 15 
garotas, na tarde de Sexta-feira de camaval. No sabado, Lucas recebe telefonema de Teresa, esposa de Claudio, 
preocupacta com o paradeiro do marido, que havia combinado ir com a familia para o litoral na noite anterior. Para se 
explicar diante de Teresa, Claudio inventa que sofreu um enfarte e contrata urn medico para dar veracidade ao relato que 
Lucas faz. A esposa e convencida e o medico, tentando tirar proveito da situ~. resolve fazer extorquir Cl3udio, que, ao 
se ver vftima de chantagem, tern urn enfarte e morre. 
(Guia de Filmes 1981) 

179 



rrtulo: CONDENADAS POR UM DESEJO 

Dir~o: Tony Vieira 

Roteiro: Maury de Queiroz 

Fotografia: Henrique Borges 

Montagem: Valmir Dias 

Trilha sonora: 

Produtora: MQ Prod. 

Distribuidora: Brasillntem. Cinemat 

Genero: Aventura 

Atriz: Sylvia Vartan 

Ator: Tony Vieira 

Elenco secundario: Heitor Gaiotti, Fatima Cabrini, Francisco A Soares 

Ano de produ~ao: 1.~1;:98::.1;.......J 

Dur~ao: 82 min. 

SINOPSE: 0 cigano Drago Reys conduz sua esposa gravida e suas tr~ innas. Com o parte iminente, ele parte em busca de uma 
parteira, enquanto duas de suas innas buscam auxilio numa fazenda pr6Xima. Hernandes Urquiza, o fazendeiro, por odiar 
ciganos, expulsa as duas mulheres, ordenando a seus filhos Pablo, Pedro e Juan, com seus capangas, que expulsem 
definitivamente os ciganos. Eles, contudo, assassinam brutalmente as quatro mulheres. Drago, ao voltar com Corvo e sua 
mae, jura vingan~. Na festa de aniversario de Leonora, filha de Hernandes, Drago castra Pablo e rapta a aniversariante. 
Hernandes, seus filhos e o banda partem em perseguiyao a ele, que violenta Leonora como fonna de vinganya contra o 
fazendeiro. Durante os encontros sangrentos entre Drago eo banda de Hernandes, Leonora percebe a crueldade de sua 
familia. Pablo se suicida ao lado da noiva. Num duelo, Drago mata Pedro. Leonora, jil gravida, e conduzida a casa da mae 
de Corvo. 0 banda de Hernandes, durante o parto, tenta encurralar Drago, que vence a todos, matando por tim o Ultimo 
inna.o de Leonora. Hernandes, na.o resistindo a intensa perseguiyao, morre sem conhecer o neto. Leonora prefere, entao, 
ficar com o filho e com Drago. 
(Guia de Filmes 1981) 

lrtulo: CONFLITO EM SAN DIEGO 

Din~~o: Mauricio Miguel 

Roteiro: Mauricio Miguel 

Fotografia: Gulienno Lombardi 

Montagem: Jorge Santos 

Trilha sonora: 

Produtora: Dino Sizzi Prods./ Dist. Film. Nacionais 

Distribuidora: Dino Sizz.i I Distr. Filmes Nacionais 

Genero: Faroeste 

Atriz: 

Ator: Jose Velloni 

Elenco secundflrio: Eletro Bonini, Carlos Espindola, Malu, Netinho 

Ano de produ~o: [-'-19'-'8'-'1 _ _. 

Duracao: 78 min. 

SINOPSE: Duas fammas do sui dos Estados Unidos vivem num periOOo posterior a libertayao dos escravos outorgada por Abraa.o 
Lincoln. Coronel Abel, hanem lnflexfvel, de temperamento diTatorial, continua escravizando os negros. 0 Senador Miller, 
cujo filho e o xerife da cidade, luta pela manutenyao da ordem, mesmo que custe a vida de seus membros. Ao final, ap6s 

sangrentos conflitos, o dita::h::r sucumbe. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Titulo: DELIRIOS EROTICOS 

Dir"!;iio: 1. W. A Kopezky 2. Peler Racz 3. John Doo 

Roteiro: W. A Kpezky, Peter Racz. John Doo 

Fotografia: Reynaldo Paes de Barros 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: 

Produtora: U.C.B . /Presen9a Filmes 

Distribuidora: Brasillntem. Cinemat./ U.C.B 

Genero: 

Atriz: Rosangela Gomes, Susana Nicolas 

Ator: Fabio Villalonga, Flavia Portho 

Elenco secundcirio: Marilu Blumer, Ruy Leal, Lia Furlim, Arlinda Barreto 

Ano de produ~o: 1.:.19;::8:,:1_...J 

Curacao: so min. 

SINOPSE: 1. Sussurros e Gemidos. Urn homem observa o ato amoroso de urn casal na chuva. Numa tarde de tempestade, a mesma 
mulher se oferece a ele, como uma especie de "ninfa da chuvaN. Ele acorda na floresta mas localiza tUnica da mulher. No 
caminho, encontra corpos de homens assassinados. Percebe, entao, que esta ferido como os outroo:, com uma cruz 
cravada no peito. 
2. Ressurrei~. Os pais de Mariana contratam Dr. Davi, psiquiatra, para curar a filha que pensa ter incorporado o espirito 
de Krishna. 0 medico, contudo, se envolve amorosarnente com a jovem e passa a questionar, com urn amigo, o valor de 
seus conhecimentos cientifteos. Numa noite, os pais de Mariana fiagram o casal numa relayao amorosa com tecnicas 
hindus. Dr. Davi quefma suas roupas de medico e desafia a moralidade da famifia. 
3. Amor por Telepatia. Urn rapaz e uma moc;a, dentro de um OOibus, se observam. Ele imagina o casamento dos dais, a 
noite de nUpcias, a lua-de-mel, o prirneiro filho. Ela imagina que e salva por e1e nurna cachoeira e fantasia uma retagao 
sadomasoquista na qual e violentada na praia e num pedalinho de lago. Em sua Ultima fantasia, castra o rapaz. Na parada 
de Onibus, eta desce e parte em companhia de urn homem. 0 rapaz fiCa desconsolado. 
(Guia de Filmes 1981) 

rrtulo: DUAS ESTRANHAS MULHERES Anode produ!;iio: 1~19~8:.!1_...J 

Dir~o: Jair Correia 

Roteiro: Leila Maria Bueno, Jair Correia 

Fotografia: T ani Rabatoni 

Montagem: Jair Correia 

Trilha sonora: 

Produtora: U.C.B./ E. C. Marte Filmesi Cassiano esteves 

Distribuidora: U.C.B./ Serrador I Cobra Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Patricia Scalvi. Fatima Cetebrini 

Ator: Helio Porto, John Doo 

Elenco secund8rio: Joel Angrisani, Misaki Tanaka 

Dura~ao: 88 min. 

SINOPSE: 1. Diana. Presa, Diana narra aos poficiais a crime cometido. Casada com Raul, Diana cruza casualmente com Otavio, em 
urn bar. Fisicamente id~ticos, os dais homens, contudo, possuem temperamentos distintos: Raul e grosseiro enquanto 
Otavio a fascina por seu cavalheirismo. Ap6s varios encontros, retacionam-se sexualmente, mas Raul desconfia da traiyao. 
Angustiada, Diana nao sabe se esta enlouquecendo com a paradoxa! semelhanc;:a fisica ou se Raul, louco, sofre de dupla 
personalidade. Odiando cada vez mais o marido, nao hesita em envenenar o amante para sever livre de Raul. 
2. Eva. China, casado, acorda ap6s urn pesadelo no qual se via, com a f~ de urn outro homem, vitima de urn acidente 
de carro. Viaja a neg6cios no dia seguinte e oferece carona a Eva que, como ele, se dirige a Porto Alegre onde vai 
identificar o corpo do marido, marta em desastre automobillstico. Durante a viagem, tomam-se amigos, embora China se 
recorde dela como amante.. Em urn hotel, no mesmo quarto de seu sonho, e1es brigam e China a estrangula Desesperado, 
na fuga sofre urn acidente na estra::la Acorda assustado com mais urn de seus pesadelos. No telefone, Eva recebe a 
notlcia da morte do marido em um desastre na estrada. Com o carro enguit;ado, eta pega uma carona com a homem com o 
qual China sonhara. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Titulo: E A VACA FOI PRO BREJO 

Dir~o: Jose Adalto Cardoso 

Roteiro: Wilson Roncatti, Cicero dos Santos 

Fotografia: Virgilio Roveda 

Montagem: Eduardo Leone 

Trilha sonora: 

Produtora: Cinemat. Taurus I Prodsul 

Distribuidora: Publifilmes 

Genero: Comedia romantica 

Atriz: Misaki T ana< a 

Ator: Wilson Roncatti 

Curacao: 94 min. 

Elenco secunditorio: Diogo Angelica, Joao Paulo, Cuberos Neto, Paulo Yamaguchi, Carlos Takeshi 

Anode produo;llo: 1..:.19::::8~1-J 

SINOPSE: Decio Sifveira, urn malandro, rouba a maleta de Milan Ruffi, vendedor de produtos agricolas, dentro de urn trem. Com o 
auxilio involuntario de Palencia, urn caipira do vilarejo de Aguas Turvas, Decio se faz passar por Milan, oferecendo urn 
grande neg6cio, do qual espera grandes lucros, a Satoru, fazendeiro japones candidate a prefeito da regiao. Ayume, filha 
de Satoru, se apaixona por Decio, que prefere afastar-se ja que ela esta prometida aT akashi, fazendeiro vizinho. T akashi, 
na testa de lan~ento da candidatura de Satoru, grava acidentalmente uma conversa entre Polancio e Decio na qual este 
explica o golpe: a venda de uma falsa vacina que produziria um extraordinclrio crescimento nos bezerros. Poltmcio, sem 
perceber o gotpe com exatidiio, procura executar o plano, roubando urn bezerro da fazenda de Hilario, fazendeiro rival de 
Satoru. Descoberto o roubo, Satoru e rklicularizado. Oecio e Po~Mcio fogem e se escondem em casa de Hilario, atraves do 
qual Decio planeja urn novo golpe que nao se concretiza, pois tem1ina preso ap6s inUmeras confusOes de Pol&ncio na 
prefeitura locaL Decio acusa Pot!ncio, mas o verdadeiro Milan, que solicitara ajuda a Satoru, o desmascara T akashi 
mostra ao juiz a grava~ que inccenta Poiencio. Decio retoma a prisao. Ayume resolve se apaixonar parT akashi. 
(Guia de Filmes 1981) 

Tttulo: EM BUSCA DO ORGASMO 

Di~o: W. A Kopezky 

Roteiro: W. A Kopezky, Fauzi Mansur 

Fotografia: Gesvaldo Aljones Abnl 

Montagem: Eder Mazzini I Danilo T adeu da Cruz 

Trilha sonora: Dick Oaneto, Augustinho Zaccaro 

Produtora: Virginia Filmes I Fauzi Mansur 

Distribuidora: U.C.B./ Alta Distr. 

Genera: Drama 

Atriz: Matilde Mastrangi 

Ator: Felipe Levy 

Elenco secundtirio: Jose Lucas, Alvamar Tade, lsa Mark, Silvia Gless 

Ano de produo;llo: [.:.:19::::8:.;.1_J 

Dura~o: 80 min. 

SINOPSE: Urn apicuttor, Hermes, presencia o assassinato de urn violentador de rnulheres. Aproveitando a situag:ao e a saida de Tilde, 
sua amante que tinge ser sua filha, Hermes co1oca em ac;ao um plano moralizador para reinventar uma nova sociedade 
humana. Utilizando urn forte se::tativo misturado ao vinho, sequestra urn grupo de rnoyas, devassas segundo sua opiniao, 
que estao acampadas pr6ximo a seu sitio na companhia de Jean Carlo, urn rnulherengo. Uma das mulheres e o assassino 
do violentador sao mortos por Hermes por tentarem sabotar a execu<;ao de seus pianos. Enquanto se recorda das orgias 
sexuais que flagrou, Hennes injeta nas mulheres e no homem um afrodisiaco para cavalos. Ele acredita que Jean Carlo 
fecundara apenas uma das rrt()9aS, tomando-se a rainha de uma colmeia hurnana. Tilde retoma da cidade e se apaixona 
por Jean Carlo, mas Hennes tambem a aprisiona. Foryado a se relacionar sexualmente com todas as mulheres, o "zangao~ 
da nova colmeia fecunda Tilde que consegue fugir de seu quarto e libertf!-lo. Hennes, enlouquecido na sua busca de Deus, 
mata tcxtas as m0935 e termina par capturar os fugitives. Tilde, dizendo que o filho e dele, assassina Hermes e se 
reencontra com Jean Carlo. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Titulo: EROS, 0 DEUS DO AMOR 

Direcao: Walter Hugo Khouri 

Roteiro: Walther Hugo Khouri 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Luiz Elias, Vanderley Klein 

Trilha sonora: dm: Rogerio Duprat 

Produtora: Enzo Barone FilmesJSanta Madalena/Serrador 

Distribuidora: Embrafilme 

Genera: Drama 

Atriz: Lialian Lemmertz, Dina Sfat 

Ator: R-rto Maia, Serafim Gonzales 

Anode produ~ao: 1-'-19"-'8'-'1 _ _, 

Dura~o: 114 min. 

Elenco secundiirio: Renee de Vilmond, Kate Lyra, Alvamar Tadei, Nicole Puzzi, Se!ma Egrei, Patrica ScaM, Kate Hansen, Monique 
Lafond, Jose Lucas, Fabio Villalonga 

SINOPSE: Sao Paulo, grande metr6pole. Marcelo, 48 anos, casado com Eleonora, pai de Berenice, declara seu amor e 6dio pela 
cidade. Par intermedio de Ana, sua atual amante que trabalha numa galeria de arte, Marcelo lembra suas fascinayOes e 
seus arhores pelas mulheres que passaram por sua vida: a mae deseja; a professora de inglls com quem, em 1945, se 
envolvera sexualmente; o fascinio de crian~ por uma lider comunista em 1935; a empregada que cuidava dos cavalos da 
fazenda de sua mae; a coJegial virgem em 1969; a amante masoquista; Ada, que procurou mudar sua vida; duas 
prostitutas; a astrOnoma que !he falou da infinitude do universe; a escultora que nao conseguiu modelar seu rosto em argila; 
a japonesa de urn bordel da Liberdade; a professora de filosofia que lhe ensinou o amor pelas ideias platOnicas. A esposa e 
a filha questionam seu cinismo. Eleonora, sem jamais executar a ayao, sempre o amear;;a com a dMsao dos bens. Ana, 
queixando-se da artificiaidade e do egoismo de Marcelo, rompe com ele. Marcelo, a procura da mulher que seja a soma de 
todas as outras, se envolve com uma atriz de cinema que o leva ao local de filmagem onde esta sendo rolado a epis6dio da 
llder comunista. As filmagens o levam a recordar-se novamente: de seu espar;;o predileto da infancia, de sua mae e da 
visao de urn ursa aprisionado vista no zool6gico. 
(Guia de Filmes 1981) 

Titulo: ESCRAVA DO DESEJO 

Di~o: John Doc 

Roteiro: Fmacisco Ramalho Junior 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: 

Produtora: Thorne Prods. I Presenga Filmes 

Distribuidora: Brasil Intern. Cinemat. 

Genero: Drama 

Atriz: Patricia Scalvi 

Ator: Roberto Miranda 

Elenco secundclrio: Eudes Carvalho, Andre Lopes, Aurea Campos 

Ano de produ~o: 1.::19;::8:.:,1_..! 

Dura~o: 82 min. 

SINOPSE: VIVian, esposa de Roberto, ntio consegue satisfar;;ao sexual com o marido. lmpulsionada por urn trauma infantil, ela procura 
boates de luxe onde sucumbe a forya de Giba, urn gigolO que passa a explora-la. Com nojo e prazer, Vivian aproveita as 
viagens de neg6cios do marido para satisfazer seus desejos, envolvendo-se cada vez mais com o gigolO. Sua ac;ao 
clandestina e inconscientemente acc:bertada por Vera, sua amiga, e par Mariazinha, empregada da casa Dr. Williams, urn 
industrial ing~ e cliente de Roberto, encontra-se com ela na boate. No motel, e misteriosamente assassinado. VMan, com 
medo, queima suas roupas de prostituta e confessa-se na igreja do Padre Mauricio, mas passa a ser perseguida por Giba, 
que nao quer perder sua fonte de Iuera. Ele faz chantagem, Vivian cede e envolve--se com urn borracheiro que, a seguir, 
tambem e assassinado. Roberto, fingindo viajar, flagra a esposa na boate e mata Giba. Amea93(ia par Roberto em uma rua 
escura, ela se recorda do trauma: vira sua mae ser currada e marta par bandidos. Roberto, desesperado, se suicida na 
frente de VJvian. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Titulo: EVA, 0 PRINCIPIO DO SEXO 

Di~o: Jose Carlos Barbosa 

Roteiro: Jose Carlos Barbosa 

Fotografia: Jose Conc6rdio 

Montagem: Cassiano Esteves 

Trilha sonora: dm: Pedro Luiz N6bile 

Produtora: E.C. Dist E Imp. 

Distribuidora: E. C. Dist e Imp. 

Genero: Drama 

Atriz: Silvana Lopes 

Ator: Rui Leal 

Elenco secundcirio: Rosangela Taddei, lrineu pinheiro, Ua Furlim 

Anode prodl!l;lio: 1.;.19:::8:..:1 _ _, 

Curacao: 80 min. 

SINOPSE: Eva, professora de sexologia, hospeda-se na fazenda de Robertinho para cura..lo de sua timidez sexual. Com sucesso, 
envolve--se amorosamente com eie e tambem com Nana, sua irma, contrariando a intransigente moralidade dos pais, 
pertencentes a Tradiciona! Familia Mineira. Nana lhe conta Ter presenciado o ato amoroso de seu namorado de 
adolesclmcia com a empregada da casa. 0 pai, ap6s certa resist!mcia, revela que seu moraJismo provem de urn trauma 
infantil ao Ter flagrado os pais numa relaQao sexual. Eva o envolve sexualmente, procurando liberta-lo do ranyo moral. 
Robertinho, ja mais liberado, pas sa a manter relayOes com sua noiva. No dia do casamento, o padre da regiao flagra a 
familia inteira em plena atividade amorosa. Prega urn sennao. Em troca de boa contribui~o fmanceira, contudo, ele 
concorda em reaflzar o casamento. Ap6s a cerimOnia, com a saida de toclos, o padre procura Eva, tentando seduzi-la. 
(Guia de filmes 1981) 

rrtuto: FABRICA DE CAMISINHAS, A 

Dir~o: Ary Fernandes 

Roteiro: Aryfemandes, Ody Fraga 

Fotografia: Hercules Barbosa 

Montagem: Gilberte Wagner 

Trilha sonora: mu: Beto Strada 

Produtora: Procitel 

Oistribuidora: Ouro Nacional 

Genero: Comedia 

Atriz: Zaira Bueno 

Ator: Felipe Levy, Arlindo Barreto 

Dura~ao: 85 min. 

Elenco secundclrio: Lidia Costa, Roque Rodrigues, Jussara Galmon, Ruy Leal, Bentinho 

Ano de prodiJ\:iiO: 1,;,19:.-:8:.o1 _ _, 

SINOPSE: A principal fonte de renda da cidade de Pau Grosso, "paraiso de V~nus", e a fabrica de camisinhas Sensay8o, comandada 
pelo gerente, Dr. Guiiherme, e pelo Comendador, seu proprietario. Durante o teste da mais nova invenyao, a "camisinha 
eletrica~, que mantem seu usuario em constante ~. o Comendador morre eletrocutado. Ap6s o enterro, no qual Heitor, 
o mulherengo da cidade, bolina as mulheres desconsoladas, a viUva do Comendador procura urn sucessor para a 
pres~cia da fabrica. Retoma, entao, a cidade, Angelo, urn seminarista, sobrinho do Comendador. Padre Romao, 
satisfeito, comunica as beatas que, finalmente, a cidade nao mais contara com a imoralidade da tabrica. Apesar dos 
esforyos de Heitor, na tentativa de evitar urn encontro de Angelo com o padre, o novo presidente decide mudar a linha de 
produ~: as inves de camisinhas, chupetas e bicos de mamadeira. A fabrica comeya a sucumbir eo desemprego provoca 
passeatas de protesto. Heitor arquiteta urn plano: todos os funcionanos circulam nus pela fabrica e Angelo se imagina 
louco, procurando urn psiquiatra que lhe revela a falta de vocayao para o sacerd6cio. Angelo, assim, se casa com Marti, 
criada de sua tia; a fabrica volta a funcionar com sua linha habitual e Padre Romao se conforma cern a situac;ao. Heitor, 
contudo, malfadado, e incurnbido de fazer urn novo teste com a ~camisinha eletrica~. 

(Guia de Filmes 1981) 
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rrtulo: FILHA DE CALIGULA, A 

Dir"l;iio: Ody Fraga 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Odon Cardoso 

Montagem: Vanderley Klein 

Trilha sonora: dm: Souza Domingos 

Produtora: Prods. Cinemats. Galante 

Distribuidora: Ouro Nacional/ Art Films 

Genero: Er6tico (expllcito?) 

Atriz: Danielle Ferrite 

Ator: Roque Rodrigues 

Dura~ao: 80/94min 

Elenco secundario: Marcia Nogueira, Bentinho, Marcia Fraga, Sonia Regina, Margareth Souto 

Anode produ~: 1..::19:::8:,.:1 _ _. 

SINOPSE: SiMa, cujo amante, a principia, e urn cavalo que fala, esta am~a por Cipiao V, seu tio e tutor, e por Marcus e FUria, 
assessores do monarca, que ambicionam roubar o poder da filha do ex-imperador romano. Cipi§o, como estrateQia, quer 
casa-la com Marcus mas ela se recusa. Os assessores, por outre lado, planejam simultaneamente urn golpe contra Cipiao. 
Vinicius, urn "trombadinha" da Prar;a do Senado, e capturado par Cipiao que o deseja como amante, mas Silvia e suas 
damas de companhia conseguem libert8-lo. Silvia e Vin)'cius fogem para o campo, evitando assim as represalias de Cipiao. 
As damas de companhia resolvem agir. fingem apoiar Cipiao, marcam uma grande festa-bacanal e convencem a guarda a 
proteger os dominies de Silvia. Na testa, as pianos se concretizam positivamente. FUrio e obrigado a beber o veneno que 
ete mesmo preparara para a ocasiao, Marcus e assassinado como seu pr6prio punhal, e Cipiao e devorado por Rufus, 
feroz cachorro da corte. Silvia, ao IOOo de Vinicius, assume definitivamente o trono imperial. 
(Guia de Filmes 1981) 

Titulo: FILHO DA PROSTITUTA, 0 

Direcao: Francisco Cava!canti 

Roteiro: Francisco Cavalcanti 

Fotografia: Salvador do Amaral 

Montagern: Raul Calhado 

Trilha sonora: 

Produtora: Central de Distr./Piateia Filmes 

Distribuidora: U.C.B. I Central de Distr. 

Genero: Drama 

Atriz: Zilda Mayo 

Ator: Francisco Cavalcanti 

Elenco secundfuio:Jofre Soares, Heitor Gaiotti, Joao Paulo, Ruy Leal 

Ano de prod~o: ("..:;19::::8:..:1 _ _, 

Dura~o: 90 min. 

SINOPSE: Linda, uma bela prostituta que atende a elite, fica gravida de Cl6vis, urn homem enriquecido pelo comercio. Nascem dois 
filhos gameos, sendo que urn e criado pela mae eo outre fica sob a tutela do pai. Passa-se o tempo. Marcie, com a morte 
do pai, toma-se herdeiro de uma fortuna incalculavel. 0 outre garoto, criado por Linda, toma-se urn marginal. Ao saber que 
possui urn irmao gemeo, o marginal assassina Marcie, ocupando seu posto. 0 jardineiro da casa, Cabral, descobre o 
estratagema. Para escapar, o assassino ordena a seus capangas que todos os empregados e os vizinhos da mansao 
sejam aprisionados, antes que alguEm o delate a policia. No cumprimento da ordem, os capangas violentam as mulheres 
que lhes caem as maos. Os prisioneiros se organizam, tentam fugir mas sao recapturados, e Gabra!, baleado na fuga, e 
dado como morto. 0 filho da prostituta assiste as sevicias e aos estupros praticados por seus capangas contra as 
prisioneiras. Cabral, contudo, recct>ra a consc~cia e, com grande esforyo, mata o false M8rcio, prendendo seus 
capangas e libertando os prisioneiros. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Titulo: FILHOS E AMANTES 

Dir~ao: Francisco Ramalho Junior 

Roteiro: Francisco Ramalho Junior 

Fotografia: Antonio Luiz Mendes 

Montagem: Mauro Alice 

Trilha sonora: Rogerio Duprat 

Produtora: Prods. Cinemats. Galante 

Distribuidora: Ouro Nacional/ Art Filmes 

Gertero: Drama 

Atriz: Denise Dumont 

Ator: Andre Di Biase 

Elenco secundiirio: Nicole Puzzi, Lucia Verissimo, Hugo Della Santa 
Part. Esp.: Walmor Chagas, Reree de YIE!Imond 

Ano de produ<;&o: 1.:.19:.:8:,.:~1---' 

Dura~o: 96 min. 

SINOPSE: SiMa, professora de Literatura em uma escola secundaria e filha de urn militar, escreve as lembran935 de um feriado 
prolongado na casa das amigas 8ebel e Marta, nas montanhas. No passado, Marta amou Dinho, filho de urn politico e 
viciado-em drogas. Separaram-se devido ao aborto de urn filho que e1e queria. Bebel, dando-lhe apoio, convidou-a para 
morarern juntas Ionge dos problemas de S~o Paulo. No feriado, Silvia chegou acompanhada do namorado Roberto, 
estudante de engenharia, de quem esta gravida, mas nao consegue decidir se quer a criant;a. Coincidentemente, chegam 
Dinho e Carminha, uma garota muito perturbada. Marta se envolve com Roberto e SIMa com Dinho; Bebel se distancia do 
grupo, pois faz. artesanatos e os feriados sao propicios a venda na cidadezinha proxima. Ap6s a tentativa de suicidio de 
Carminha, que se ~ sozinha, SiMa sofre uma ameaya de aborto. Carminha, com remorsos, vai ernbora. 0 encontro 
acidental com Claudio, escritor que esteve exilado e anseia por viver apesar do cAncer, e com Ruth, sua companheira, 
transmite ao grupo o gosto pela vida: Dinho reata sua relac;ao com Marta passando a morar nas montanhas, onde tambem 
Silvia espera o filho nascer. Roberto, apesar de continuar em sao Paulo, visita Silvia nos fins-de-semana. 
(Guia de Filmes 1981) 

Totulo: FOME DO SEXO, A 

Oire<;iio: Ody Fraga 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portion 

Montagern: Joao de Alencar 

Trilha sonora: 

Produtora: Maspe Filmes/ Mance! Augusto de Cervantes 

Distribuidora: Luna Filmes I Maspe Filmes 

Genero: Erotico (explicito) 

Atriz: Aryadne de Lima 

Ator: Marcie Nogueira 

Dura~o: 80 min. 

Elenco secundillrio: Daniela Ferrite, Luiz Carlos Braga, Dulcineia Fernandes, Arthur Rovedeer 

Ano de produ<;&o: 1.::19::::8:..:,1_.J 

SINOPSE: Ap6s flagrar, em sua pr(lplia casa, o marido corn uma prostttuta, Maria Madalera parte para Campos do Jordao onde, 
reeordando-se dos conselhos de sua melhor amiga, resolver desfrutar de seus direitos como mulher. Recusa o assedio de 
um conquistador, h6spede do hotel onde se encontra, e seduz urn adolescente, vendedordafarmacia local. Por conta do 
dinheiro recebido, os pais do rapaz concordam com a relayao amorosa. A amiga de Maria, hospedada no mesmo hotel, 
tenta dissuadi-la do romance, mas ela ja se apaixonara pelo rapaz que, por sua vez, seduz a namoradinha para provar a si 
mesmo que aprendera os segredos amorosos transmitidos por sua amante. A namorada, disposta a conquista-lo 
definitivamente, tenta revetar o duplo papel do rapaz, mas a amiga de Maria, ajudada pelo conquistador, agora seu amante, 
consegue impedi-la Maria compra o adolescente de seus pais. Vivem juntos urn breve periodo, mas ela compreende o 
fracasso do relacionamento. 0 rapaz retorna a Campos do Jordao e reata seu antigo namoro. 
(Guia de Filmes 1981) 
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rrtulo: FOTOGRAFO, 0 

Dir~o: Jean Garret 

Roteiro: Jean Garret, lnacio Araujo 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Jose Antonio Nunes (Jean Garret) 

Trilha sonora: 

Produtora: Iris Prcxjs_/ C. Cunha Cine I E. C. Marte Filmes 

Distribuidora: Brasil Intern. Cinemat./ UC.B. 

Genero: Drama 

Atriz: Patricia Scalvi 

Ator: Roberto Miranda 

Curacao: 85 min. 

Elenco secundario: Meiry Vieira, Claudette Joubert, Andrea Camargo, Maristela Moreno, Atvamar Tadei 

Anode produ~ao: !.:.:19:.:8:..:1 _ _, 

SINOPSE: Denis, fot6grafo famoso de revistas er6ticas, apaixona-se por Leninha, estudante de sociologia e sua vizinha. Ele a espiona 
pela janela e tenta se aproximar, mas Leninha se mostra arredia. Patricia, sua produtora, esta apaixonada par ele, mas 
Denis a ignora. A modele Cristina, a fica9a Leila que paga para ser fotografada nua no cenario de urn borde! e a cobiyada 
Bruna, que seduz seu partner homossexual, sao mulheres com quem Denis tern rapido relacionamento amoroso. Leninha, 
que vern aprender fotografia em sua casa, revela ern jargao sociol6gico o sistema capitalista que o oprime. T entarn donnir 
juntos ap6s urn buc61ico namoro atraves de poemas e fotografias, mas Denis fica impotente. Chateado, quer reter Patricia 
que esta disposta a nao mais trabalhar com ele. Consegue convenc!-la, executam urn trabalho fotograflco em conjunto, 
relacionam-se sexualmente. Patricia o abandona a seguir, acusando-o de ser apenas urn homem com urn e ege>rentrico. 
Denis, triste, volta a espionar Leninha pela janela, agora acompanhada de seu namorado. 
(Guia de Filmes 1981) 

rrtuio: INDECENTES, OS 

Dir~: Antonio Meliande 

Roteiro: Denoy de Olibveira 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: LuiZ Elias 

Trilha sonora: sm: Salatie! Coelho 

Produtora: Embacine/Enzo Barone Filrnes 

Distribuidora: U.C.B./ Cinedistri I Ocian Filmes 

Genera: Drama 

Atriz: Patricia Scalvi 

Ator: Mario Benvenutti 

Dura~o: 85 min. 

Elenco secundario:Jose MiZiara, Serafim Gonzales, Felipe Levy, ClaudeteJoubert 
Part.: Helena Ramos 

Ano de produ~o: [,;.19;:.;8:..o1 _ _, 

SINOPSE: Gino Mosqueira nao pode viver sem urn carteado e uma mulher por perto. Esses vicios levam-no a faiE'mcia. Para se livrar 
das dividas, imagina urn audacioso gotpe que propoe, justamente, aos dois homens que mais lhe emprestaram dinheiro: 
lnoc!ncio Papaleguas e Dr. Bustamanti. Sua proposta e foonar uma sociedade irnobiliaria para construir casas de veraneio 
a beira-mar. 0 lucro seria certo e assim Mosqueira poderia saldar sua divida com os dois. Esses sao suficientemente 
ing~nuos para acreditar rnais uma vez no Mosqueira que pretende, com sua habilidade de joga:lor, embaralhar os contratos 
na hora da assinatura: os termos do contrato sAo diferentes, segundo a conven~ncia de PapaiE!guas e Bustamanti, mas 
Mosqueira, atordoando--os com bebida e mulheres convenceu-os de que havia urn consenso. Pretende fugir assim que 
conseguir as assinaturas. Mas uma das rnulheres faz questc'ID de assinar como testemunha e, mais s6bria, percebeu e 
denunciou que os contratos eram diferentes. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Titulo : INSACIADOS 

Dir~ao: Ubero Miguel 

Roteiro: Ubero Miguel 

Fotografia: Eliseu Fernandes, Sergio Mastrocolla 

Montagem: Je>ao de Alencar 

Trilha sonora: 

Produtora: Mori Filmes 

Oistribuidora: Ouro Nacional/ Art Films 

Genero: Policial 

Atriz: Tania Gomide 

Ator: Renata Marcie 

Duracao: 92 min. 

Elenco secunditrio: Antonio Fonzar, Suely de Oliveira, Araken 5aldanha, Judi Teixeira, caca Bueno 

Anode produ~ao: !.:.:19:;:8:;:1_...J 

SINOPSE: Em troca de apoio financeiro a sua campanha politica, o Comandante, influente industrial, aceita colaborar com os pianos 
de urn perigoso contrabandista de diamantes. Gelia, sua irmf!i, aceita o papel de intermediaria na transayao. Leo, arqufteto, 
acaba acidentalrnente envolvido na trama. E amante de SOnia, uma mulher ciumenta, mas esta apaixonado por Orsula, filha 
do Comandante, que planeja ser desvirginada independentemente do zeJo excessive do pai moralists. Paulo, urn agente 
policia! e amigo de Leo, investiga o caso do contrabando. Celia deseja assassinar a familia para ficar com a herant;;a. Para 
isso, planeja urn flagrante de Ursula e Leo presenciado pelo Comandante, sabendo o irmao e passionaL Seu plano 
fracassa porque Paulo, no memento exato da fUria do Comandante, consegue desarma..lo e evita o crime. Celia, possessa, 
mata o secretario do Industrial e tenta assassinar o innao. Os contrabandistas a Impedem e passam a ameat;a-la. Sandra, 
amiga de Paulo e tambem agente de poUcia, invade a mansao do Comandante e prende a quadrilha de contrabandistas. 
Leo, em rel~o amorosa com Ursula, e surpreendido pela chegada de Sonia em seu apartamento. 
(Guia de Filmes 1981) 

Titulo : LILIAN, A SUJA 

Dir~ao: Antonio Meliande 

Roteiro: Antonio Meliande, Raja de Aragao 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: 

Produtora: Prods. Cinemats. Galante 

Distribuidora: Ouro Nacional/ Art Films 

Genero: Policial 

Atriz: Ua Furlin 

Ator: Felipe Levy 

Dura~ao: 85 min. 

Elenco secundiirio: luiz Garlos Braga, Roque Rodrigues, Leonor Lambertini, Jonia Freund 

Ano de produ~: !..;;19:.;;8,;_1 ___, 

SINOPSE: Lilian, filha de mae paraplegica, a qual sustenta, e de pai que espancava a esposa, e secretaria de Daniel, que a ameac;a de 
desemprego como fonna de submet~la a seus desejos. A noite, Lilian se transfonna: conquista hanens solitaries em 
boates e os assassina violentamente em quartos de motets ou nas suas pr6prias resid~ncias, deixando junto ao corpo uma 
rosa vermelha e a inscrigaD: "Lilian, a suja~. A policiaesta a procura da autora dos crimes barbaros, daqual nAo tem 
nenhuma pista, e de tr!s perigosos assaltantes, que moram perto da casa de Lilian. Numa madrugada, depois deTer 
matado Daniel, Lilian acorda como barulho de tiros. Ao sair para verificar o que ocorre, e atingida por uma bala da poll cia, 
pois urn dos bandidos se havia refugiado na varanda de sua casa. Tentando identificar a mulher marta, os policiais 
encontram na balsa de Lilian a inscrK;ao que a incrimina. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Titulo: ME DEIXA DE QUATRO 

Dir~ao: Fauzi Mansur 

Roteiro: Fauzi Mansur, W. A Kopezky 

Fotografia: Gesvaldo Arjones Abril 

Montagem: Jair Garcia Duarte, Danilo T adeu da Cruz 

Trilha sonora: sm: Jairo Ferreira 

Produtora: J. Davila Prods 

Distribuidora: Affa Distr. 

Genero: Comedia 

Atriz: Helena Ramos 

Alor: Serafim Gonzales 

Duraci.o: 100 min. 

Elenco secundario: Rossana Ghessa, Arlinda Barreto, car1os Arena, Felipe Levy 
Part. Esp.: Helio Porto, Zaira Bueno, Aryadne de Lima, Fabio Villalonga 

Anode produ>iio: [.:.:198=1--1 

SINOPSE: Guido e borracheiro, cam~ de bo!iche, gosta de uma pinga e tern uma bela amante, Lucy. E casado com Sofia, a quem 
ele nao permite nem que tire a roupa durante o ato sexual. 0 casal tern urn filho universitario, Dirceu, que abandonou a 
namoradinha e passou a se relacionar com urn homossexual, Darci. 0 fate acaba chegando aos ouvidos de Guido, que vai 
buscar o filho, a forya, no apartamento de Darci. E passa a usar todos os meios possfveis para despertar no filho o 
interesse pelas mulheres. Nada parece resolver. Como Ultimo recurso usa a pr6pria amante, Lucy, apresentando-a como 
se fosse filha de urn amigo. E foi esse o recurso que deu certo. Oirceu apaixona-se por Lucy .•. Guido, exultante, comemora 
com os amigos a virilidade do filho mas logo~ a sentir ciUmes. E Darci, tambem com ciUmes, acaba assassinando 
Lucy. Mas a virilidade de Dirceu ja estava assegurada. Ele casa com a antiga namoradinha e, como o pai, vai ser 
borracheiro, tomar pinga, jogar boliche e sustentar uma amante. 
(Guia de Filmes 1981) 

lrtulo: MENINAS DE MADAME LAURA, AS 

Dir~o: Giro Carpentieri 

Roteiro: Ciro Garpentieri 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Roberto Leme 

Trilha sonora: Beto Strada 

Produtora: Master Filmes 

Oistribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: Zelia Diniz 

Ator: Roberto Miranda 

Ano de produ>iio: l . ...c1;:::98::_:1_..J 

Dura~o: 110 min. 

Elenco secundiirio: Zilda Mayo, Cinira Camargo, Zaira Bueno, Arthur Rovedeer, Ruy Leal, Edgad Franco, Tania Gomide, Bentinh 

SINOPSE: Renata, filha de milionario, divide apartamento com uma amiga que se orgulha de sua virgindade. Virginia, mae solteira, 
trabalha como secretaria em uma grande empresa. Vilma, noiVa de Raul pelo qual tinge que e virgem, e caixa de urn banco. 
A noite, as t~ se encontram numa boate de luxo na qual trabalham como prostitutas a servic;o de Madame Laura. Marlene, 
esposa sexualmente insaciavel de um homem que sempre viaja a neg6cios, tern urn envolvimento lesbico com Soraia, sua 
rnelhor amiga que veio a conhecer casualrnente numa clinlca medica. Virginia e despedida por nao aceitar prostitulr-se 
com os clientes da empresa onde trabalha. JA esta envoMda, porem, com Carlos, filho paralitico do Dr. Camilo, botanico 
afamado. Superando os conflitos da rel~o, Virginia e sua filha aceitam viver com Carlos. Renata convida Marlene para 
uma "festinha" em casa de Miro, onde urn travesti e a surpresa da noite. Marlene usufrui todos os prazeres, mas dias 
depois se surpreende corn a noticia em urn jornal de que Renata sofrera grave acidente. Vilma, na vEspera, fora flagrada 
pelo noivo com um de seus clientes. Madame Laura, devido aos acontecimentos, resolve organizar urn novo grupo de 
mulheres a ser liderada pela amiga virgem de Renata. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Trtulo: MULHER OBJETO 

Dir"!;iio: Silvio de Abreu 

Roteiro: Jaime Camargo 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Luis Elias 

Trilha sonora: sm: Salatiel Coelho 

Produtora: Cinedistri I Cinearte/Anibal Massaini 

Distribuidora: Cinedistri I U.C.B. 

Genero: Drama 

Atriz: Helena Ramos 

Ator: Nuno Leal Maia 

Dura~o: 125 min 

Elenco secundiirio: Kate Lyra, Helie Souto, Yara Amara!, Wilma Dias, Karin Rodrigues 

Ano de produ>Jio: !.:.19:.:8:.,:1 _ _, 

SINOPSE: Depois de dais anos de casamento, Regina e Hetio enfrentam uma seria crise de relacionamento. Regina odeia sexo, par 
traumas infantis, mas fantasia relag()es sexuais com uma sene de homens. HeJio, urn bern sucedido empresario, dera a 
Regina a possibilidade de ascensao social, j~ que ela viera de uma familia pobre que e praticamente sustentada par ela. 
Procura urn analista para resolver seus problemas sexuais e pouco a pouco vai mergulhando em suas recordayOes infantis 
ate detectar o momenta exato em que a educayao repress iva, que recebera, a levara a fugir do ato sexuaL T em entao seu 
primeJro orgasmo com Fernando, um amigo da familia. Encontra-se casualmente com Helie, de quem se separa, e 
conseguem um relacionamento de pleno prazer. 
(Guia de Filmes 1981) 

rrtulo: NOITE DAS DEPRAVADAS 

Dir~o; Juan Bajon 

Roteiro: Juan Bajon 

Fotografia: Antonio Ciambra 

Montagem: Naximo Barre 

Trilha sonora: Manuel Paiva, Luiz Chagas 

Produtora: Juan Bajon Prods. 

Distribuidora: Brasil Intern. Cinemat. 

Genero: Drama 

Atriz: Ana Maria Kreisler 

Ator: Joao Francisco Garcia 

Dura~o: 90 min. 

Elenco secundclrio: Arthur Rovedeer, Misaki Tanaka, Jose Lucas, Fabio Villatonga, Lucelia Machiavelli 

Anode produ>Jio: !1.:.1:.:98:.,:1_.J 

SINOPSE: Lucas, saido de Borda da Mata, cidade do interior, chega a Silo Paulo onde se hospeda em uma pensllo onde seu 
companheiro de quarto e "Coruja", urn gigolO que deseja abrir uma boate. Suas tentativas de conseguir urn emprego se 
frustram: permanece pouco tempo como cobrador de onibus e, em urn laborat6rio que comercializa ilegalmente o sangue 
comprado de pessoas pobres, acaba por se envolver na morte acidenta! de urn doador. E preso, mas logo libertado. 
Encontra urn catador de cachorros loucos, e assaltado na saida de urn bare seduzido por uma atriz de telenovela, com 
quem mantem urn curto rcrnance. De volta a pensAo, recorda-se de sua namorada do interior a quem, na partida, jurara 
fldelidade. Numa boate, acompanhado per ~eorujan, Lucas en contra uma nissei que lhe arranja emprego numa padaria e de 
quem se torna amante. Ouvindo comentarios maldosos, descobre que a nissei tambem esta envotvida amorosamente com 
o dono da padaria Lucas sai do apartarnento, procura "Coruja~ e se toma guarda-costas de um travesti. Nos intervaJos de 
seu novo trabalho e sem nenhuma perspectiva na vida, Lucas e leiloado como objeto sexual para velhas damas da alta 
sociedade. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Titulo: NOITE DOS BACANAIS, A 

Di~ao: F auzi Mansur 

Roteiro: Fauzi Mansur, W. A Kopezky 

Fotografia: Gesvaldo Aljones Abril 

Montagem: Danilo T adeu da Cruz, Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: Dick Danella 

Produtora: J. Davila Prods./ Fauzi A MansurCinemat. /Vir 

Distribuidora: Atfa Distr. 

Genero: Drama 

Atriz: Zaira Bueno 

Ator: Enio Gonc;alves 

Dura~o: 97 min. 

Elenco secundilrio: Darby Daniel, Ariadne de Uma, Rosa Maria Pestana, Carlos casan 
Part. Esp.: Marthus Mathias, Solange Couto 

Anode produ!;ijo: 1..:;19:.:8c;.1_.J 

SINOPSE: Cris e Fernando, casados ha tres anos, estao em crise. Cris ainda duvida se o casamento nao foi apenas para manter o 
controle acionmio das indUstrias de seus pais. E, para ter certeza do amor de Fernando, impOe plena liberdade sexual para 
ambos e forya o marido a freqOentar com ela bacanais e swings. Fernando, ouvindo o pai e o sogro, pensa ser o momenta 
oportuno para terem urn filho, ideia recusada par Cris. 0 consenso aparece atraves de urn beb&-de-proveta, gerado par 
Esmeralda, uma negra, companheira de urn bandido procurado pela polfcia, Nicanor. Ao perceber a vida insegura de 
Esmeralda, Fernando a acomocta em sua casa, onde as orgias de Cris sao uma constante. Num tiroteio com policiais, 
Nicanor morre. Cris e umas amigas contratam alguns motoqueiros para estuprit-las. A brincadeira se toma seria demais e 
termina na policia, com as mulheres bastante machucadas. Com sua estada no hospital, Cris se descobre gravida, sem 
saber quem e o pai da crianc;a, mas mesmo assim resolve tb-la. Ao ver Fernando trocando carinhos com Esmeralda, Cris 
desmaia rolando pela escada e aborta. Esmeralda tern filhos gameos e continua morando na casa de Fernando, que a ama 
junto com Cris. 
(Guia de Filmes 1981) 

Titulo: OLHO MAGICO DO AMOR, 0 

Di~o: Jose Antonio Garcia, lcaro Martins 

Roteiro: Jose Antonio Garcia, icaro Martins 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: Luis Lopes 

Produtora: Olympus Filmes I Adone Fragano 

Distribuidora: Ouro Nacional/ Art Films 

Genero: Drama 

Atriz: CoMa Camurati, Tania Alves 

Ator: Sergio Mamberti, IOnic Gonc;alves 

Duracao: 85 min. 

Elenco secundt!rio: Cida Moreira, Trto Alencastro, Leonor Lambertini, lsmaellvo, Arrigo Bamabe 

Anode produ~o: 1..:1:::98:.:1 _ _, 

SINOPSE: Vera, uma menina de 17 anos, consegue seu primeiro emprego: secretaria de uma Sociedade de Amigos da Omitologia, 
urn escrit6rio empoeirado e cheio de aves empalhadas, que funciona bern no meio da Boca do Lixo. Prolixenes, seu patrao, 
fica ausente a maior parte do tempo e Vera, urn dia, ao trocar de Iugar dais quadros, descobre urn orificio na parede que dB 
para um quarto de hotel. Vera volta para casa onde o irma<> estuda piano, na televisao se anuncia a morte de alguem, a 
mae e a av6 discutem com o pai, que procura uma salda fazendo furos na parede. No dia seguinte, Vera investiga pelo 
orificio. Sua vizinha e Penelope, uma prostituta que recebe em seu quarto todos os tipos de clientes: urn motorists de 
caminhao que a presenteia com fumo do Maranhao, urn gigolO com quem mantem uma relayao instave!, urn office-boy, um 
travesti, policiais, mUsicos, urn bandido que Penelope ajuda a fugir e ate mesmo Prolixenes. A vida do quarto ao !ado 
representa para Vera seu sonho de libert~o. Urn dia resolve procurar Penelope. Encontfa...se com Atila, o gigolO, na porta 
do hotel, que a intimida e acaba estuprando-a. Vera larga o emprego. Passa tambem a nao suportar seu ambiente 
domestico. A noite, mata o gigolO com uma ave de chumbo e assume seu Iugar junto a Penelope. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Titulo: OPCAO, A - As rosas da estrada 

Oir~ao: Ozualdo Candeias 

Roteiro: Ozualdo Candeias 

Fotografia: 

Montagem: 

Trilha sonora: 

Produtora: 

Oistribuidora: 

Genero: 

Atriz: 

Ator: 

Elenco secundclrio: 

SINOPSE: 

rrtulo: ORGIA DAS LIBERTINAS 

Oir~ao: Ary Fernandes 

Roteiro: Ary Fernandes 

Fotografia: Osvaldo de Oli\ieira 

Montagem: Gilberta Wagner 

Trilha sonora: 

Produtora: Procitel 

Distribuidora: Ouro Nacional/ Art Films 

Genero: Comedia 

Atriz: Fatima Celebrini, Lia Furlin 

Ator: Felipe Levy, Ruy Leal 

Elenco secundclrio: Fabio Villalonga, Marcia Prado, rv1arliane Gomes 

Anode producao: [..:;19:::8;.;.1~-' 

Dura~ao: 

Ano de producao: 1.:.19:.:8;.:1_-' 

Dura~ao: 87 min. 

SINOPSE: Claudio, dono de uma ~cia de publicidade, deseja a conta do Dr. Alves, mulherengo representante de uma 
muttinaciona!. Com a ajuda de um amigo, consegue uma casa de campo para onde leva algumas meninas que tentarao 
seduzir o novo cliente. A casa, contudo, j3 esta ocupada pelo Comendador Ungoni, seu sobrinho e suas amantes. 
Enquanto Dr. Alves nao chega, pois se perde na estrada, Roberto eo Comendador promovem uma "festa", sob os olhares 
cobic;osos do caseiro que lamenta sua rna sorte. Localizado Dr. Alves, a orgia continua. Em companhia de Beatriz, 
secretaria de Dr. Alves. Aparecem repentinamente Mr. Frank, seu maier cliente, e uma acompanhante recatada. Beatriz e 
Mr. Frank logo aderem a testa Excitada mas desprezada, a acompanhante recalada termina por satisfazer os desejos 
sexuais do caseiro. Os pianos de Roberto, contudo, nao surtem efeito: Dr. Alves nao pode oferecer a conta de sua 
empresa, pois Mr. Frank viera avisfr.lo de que os neg6cios entre ambos estavam definitivamente encerrados. 
{Guia de Filmes 1981) 
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lrtulo: OUSADIA 

Dir~ao: 1. Luiz Castillini 2. Mario Vaz Filho 

Roteiro: Luiz Castillini, Mario Vaz Filho 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: sm: Jairo Ferreira 

Produtora: LGR Filmes 

Distribuidora: Brasil Intern. Cinemat 

Genera: Comedia/Drama 

Atriz: Patricia ScaM, Ligia de Paula 

Ator: Jacques Lagoa, Regis Monteiro 

Dur~o: 87 min. 

Elenco secundclrio: Vicente de luca, Jonia Freund, Jose Cartos Cardoso, Kristina Keller 

Anode produ~ilo: [.;;19:.:8;.;1_ ..... 

SINOPSE: 1. A P~. VerOnica, esposa de urn psiquiatra, Decio, nao se satisfaz sexualmente com o marido. Ao assistir a uma ~ 
de teatro, se interessa por urn dos atores, Jacques, que teve uma erec;ao no palco. T enta manter urn en contra amoroso 
como ator, nao conseguindo porem: aa os hoteis e moteis estao cheios, ora sao supreendidos pelo vigia do teatro ou pela 
policia. VerOnica, cansada das desventuras, volta para casa e se masturba. 
2. 0 Metoda. Dom~nica, esposa de Leopolda, que esta sempre viajando a neg6cios, ama seu marido e nao admite trai-lo. 
Entretanto, quando bebe, eta procura rela¢es sexuais com quem estiver mais perto ja que o marido nunca a procura. 
Wilson, novo mordomo da casa, que tern como mestre personificado o autor do Guia Pratico do Mordomo Moderno, 
percebe o deslize de Domtmica e passa a ser o par mais constante da patroa que, quando readquire a lucidez, nunca se 
Jembra do que aconteceu, tratanclo Wilson apenas como empregado. Retomando de uma de suas viagens, Leopolda~ a 
mulher dormindo nua e lamenta nao conseguir ama-la. 
(Guia de Filmes 1981) 

rrtulo: PARAISO PROIBIDO, 0 

Dir~o: Carlos Reichenbach 

Roteiro: Cartes Reichenbach 

Fotografia: Alfred Stinn, Carlos Shintomi 

Montagem: Gilberte Wagner 

Trilha sonora: 

Produtora: Galante Prods 

Oistribuidora: Ouro Nacional/ Art Films 

Genera: Drama 

Atriz: Vanessa 

Ator: Jonas Bloch 

Durac;ao: 95 min. 

Elenco secundSrio: Ana Maria Kreisler, LuiZ Carls Braga, Cartes Casan, Fernando Benini 
Part. Esp.: Selma Egrei, Patricia ScaM 

Anode produ.ao: 1,;;198=1 _ _, 

SINOPSE: Celso, urn radialista separado da mulher, JUlia, e envolvido com duas amantes, Aninha e Katia, trabalha modestamente na 
Radio Progresso de ltanhaEm, pois se entediara dos grandes centres urbanos. A tranqOilidade de sua vida e interrompida 
com a chegada de Rivaldo Menezes, urn grande amigo e homem de radio, que lhe vern proper sociedade na compra da 
Radio Anchieta, tambem local, visando toma-la urn empresa atuante e lucrativa Celso se deprime com a situayao e passa 
a sentir~se pressionado: por JUlia, que nao abdica de seu papel de esposa; par Katia que, entre idas e voltas, nao quer 
envolver-se com seus problemas; par Paula, filha do Dr. Walter, dono da Radio Progresso; por Angela, amante de Rivaldo, 
que quer subjuga-lo aos seus desejos sexuais e amb~ financeira; por Rivaldo, que procura libertar-se de seu fracasso 
profissional e conquistar Angela definitivamente; par Hernandez, ex..estudante de direita que lhe quer vender a Radio 
Anchieta. Dividido e angustiajo, Celso se sente ameat;ado par urn comp!O. Par fim, decide pedir demissao da Radio 
Progresso para se livrar das pressoes, mas Wafter nao a aceita, resolvendo apoiar o modo de vida escolhido par ele. Celso 
enamora-se de Paula, mesmo afirrnanclo que nao gosta de "finais felizes~. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Titulo: PISTOLA QUE ELAS GOSTAM, A 

Di"'l;iio: Rubens da Silva Prado 

Roteiro: Rubens da Silva Prado 

Fotografia: Alcides Mondin 

Montagem: Rubens da Silva Prado 

Trilha sonora: dm: Elizete da Silva 

Produtora: RS Prado Prods. E Distr. 

Distribuidora: RS Prado Prods. E Distr. 

Ginero: Faroeste 

Atriz: Madalena Bittencourt 

Ator: Alex Prado 

Oura.;ao: 85 min. 

Elenco secundirio: Claudete Joubert, Elden Ribeiro, Qasis Minniti, Dalma Ribas 

Ano de producao: l.c19:.:8c.;.1 ~-' 

SINOPSE: 0 cavalo de Greg6rio, her6i sol~<lrio do Oeste, e roubado. A pe, encontra vflrias mulheres em seu trajeto: evita que uma 
seja currada, mantem retacOes com outra cujo marido os flagra, deleita-se com duas andarilhas. Raul eo chefe de urn 
banda que atemoriza o vilarejo adiante. No dia de seu casamento descobre que Marcia, sua esposa, fora violentada. 
Sentindo-se traido, amarra-a em pfa9a publica, ap6s tortunl-la. GregOrio tenta liberta-la mas Raul o impede. A dona da 
pensao local o socorre, curando seus ferimentos. Pela Segunda vez, Greg6rio tenta satvar Marcia, tambem inutilmente. 
Acaba preso com eta. Fogem. Ao per.,_, a fuga, Raul intimida a pequena populacao e a tocaia, com seus bandidos, o 
esconden]o de Greg6rio. Ap6s inUtneros tiroteios, GregOrio vence o banda, captura a violentador de Marcia e o entrega a 
Raul. 0 violentador e enforcado. Marcia prefere partir com Greg6rio. Raul os persegue, ha: urn novo tiroteio no qual ela 
morre e, por fim, no duelo final, Raul e morto por Greg6rio. A cidade agradece o exterminio dos bandidos. Greg6rio retoma 
sua caminhada, acompanhado da dona da pensao. 
(Guia de Filmes 1981) 

r.tulo: PRAZER DO SEXO, 0 

Direcao: John Doo 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Joao de Alencar 

Trilha sonora: 

Produtora: Luna Filmes 

Distribuidora: Luna Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Zaira Bueno 

Ator: Rubens Piganatari 

Elenco secundirio: Marcia Aok.i, Carlos Milani, Ana Maria Kreisler 

Anode producao: j1981 _ 

Dura~ao: 85 min. 

SINOPSE: Com a morte da mulher no nascimento de seu filho, urn pai passa a cria-lo com conforto e carinho. Chegando a epoca 
apropriada, o pai, na meia--idade, faz do rapaz seu companheiro de bOOmia e aventuras amorosas sem compromisso. Pai e 
filho se encontram numa casa nctuma freqoentada por mulheres que facilitam os compromissos. 0 pai confessa estar 
apaixonado por uma mulher desquitada que tambem o ama e que tern aproximadamente sua idade. 0 filho revela seu 
interesse por uma aluna do curse, uma mesti~ japonesa, a quem ama e com quem deseja se casar. Por varies motives, 
porem, pai e filho vo1tam a freqOentar a boemia e a procurar mulheres, provocando agora reagOes desfavoraveis, pols um ja 
esta casado eo outro noivo. Tudo se acomoda, o grupo novamente se une par meio de ac;Oes separadas. A mulher e a 
nora saem a noite de carro em busca de homens encontrados ao acaso, enquanto pai e filho procuram, nas casa noturnas, 
as mulheres desejadas. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Titulo: PRISAO, A 

Oir~o: Osvaldo de Oliveira 

Roteiro: Osvaldo de Oliveira 

Fotografia: Gilberto Wgner 

Montagem: Osvaldo de Oliveira 

Trilha sonora: dm: Souza Domingos 

Produtora: Prods. Cinemats Galante 

Distribuidora: 

Genera: Drama 

Atriz: Maia Stela Splendore, Martha Anderson 

Ator: Serafim Gonzales 

Ano de produ~o: I.:.:19::::8:.:_1_.J 

Duracijo: 90 min. 

Elenco secund.ilrio: Neide Ribeiro, Marty Palauro, Marcia Fraga, Danielle Ferrite, Marliane Gomes, Meiry Vieira, Orlando Parolini 

SINOPSE: Num presidio feminine dirigido por mufheres, tcx::la a sorte de atrocidades acontece. 0 lesbianismo e pratica 
institucionalizada entre as detentas e entre estas e as policiais. A higiene nao existe, desde a atimentayao ate as 
instalayOes. A viollmcia nao tern ponto de partida, acontecendo tanto por rixas pessoais ou de grupos de presidiitrias como 
par sadismo da pr6pria diretora do estabelecimento, SiMa, que, atern de manter rela¢es masoquistas, ainda tortura sem 
motivo as mulheres sob sua guarda. Chega-se ao nivel de existtmcia de urn cemiterio clandestine, onde s~ enterrados os 
corpos das que n:ID resistem. Quatro detentas se rebelam e resolvem fugir. Uma delas passa a transar com SiMa e 
consegue que uma missa seja celebrada na penitenciaria durante o CamavaL Outra seduz a enfenneira psicopata que lhe 
da annas e lhe mostra a passagem secreta da enfennaria para o cemiterio, de onde e possivel a fuga. Durante a 
celeb~o eucaristica tr~ fogem e, depois de assattarem juntas uma resid$ncia, tomam caminhos diferentes. Uma se 
refugia na casa da av6 mas e descoberta e presa. Outra se junta a uma tunna de malandros que a entregam a policia. A 

terceira passa a morar numa favela com Manel~, urn ~o. que a mata ao sever traido. No presidio, sob intervenyao 
ap6s a fuga, Silvia e encaminhada para urn manicOmio judiciario, a enfenneira exonerada e Maria de Fatima, ex-assistente 
de SiMa, assume a direyao. 
(Guia de Filmes 1981) 

rrtulo: PROSTITUTAS DO DR. ALBERTO, AS 

Dir~o: Alfredo Stemheim 

Roteiro: Alfredo Sternheim 

Fotografia: Carlos Reichenbach 

Montagem: Gilberta Wagner, Vandertey Klein 

Trilha sonora: dm: Souza Domingos 

Produtora: Grupe Intern. Cinemat./ Galante!M. Lucas/A Adamiu 

Distribuidora: Paris Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Eliana do Valle 

Ator: Luiz Carlos Braga, Serafun Gonzales 

Anode produ~ao: 1..:.19:.:8:.:_1 _ _, 

Oura~ao: 90 min. 

Elenco secundario: Vic Militello, Cavagnoli Neto, Carlos Milani, Meiry Vieira, Aramando Tirabosqui, Marly Palauro, Marcia Fraga, Ugia 
de Paula, Maristela Moreno, Marliane Gomes 

SINOPSE: SOnia, namorada de Joao, e confundida com prostituta e seqoestracla pelos capangas do Dr. Alberto e Ora. Irene que 
mantem, sob a fachada de uma instituiyao cientffico-filantr6pica para m& sotteiras, uma organiza~ nazista destinada a 
procriayao de filhos perfeitos. Na cela,. SOnia protesta contra o seqOestro indevido, mas as prostitutas trancafiadas ja estao 
consoladas com seu destine. Somoza, urn latino-americano, eo financiador da experiencia e traz para a clinica o filho de 
um fazendeiro rico que, parser homossexual, nao consegue ser reprodutor, o que contraria opal. Dra. Irene, insatisfeita 
com a desatenyao de Dr. Alberto, procura consolar-se com Flc'Mo, urn dos reprodutores contrata:tos, ameayando com isso 
a clandestinidade da organizaySo. Somoza o assassina. S6nia, para escapar do local, tinge estar apaixonada por Marta, a 
carcereira lesbica; consegue embebeda-ta ap6s urn jantar intimo e foge, contando toda a trama para a policia. As 
investigac;;oes, de imediato, levam a descoberta do assassinate de Flavia. Em tiroteio, os capangas morrem. Irene mata 
Alberto, as prisioneiras sao soltas e Somoza capturado. SOnia reata o antigo namoro. 
(Guia de Filmes 1981) 
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T~ulo: REENCARNAc;AO DO SEXO, A 

Dir~o: Luiz Castillini 

Roteiro: Luiz Castillini 

Fotografia: Claudio Portioti 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: sm: Eder Mazzini 

Produtora: C, Cunha Cine e Arte I Brasil Int. Cinemat 

Distribuidora: Brasil Intern. Cinemat. 

Genero: Drama I Horror 

Atriz: Patricia Scalvi 

Ator: Arthur Rovedeer 

Anode produ!;lio: 1..:.19::::8:..:.1_..1 

Oura~ao: 88 min. 

Elenco secundiirio: Roberto Miranda, Roque Rodrigues, Lyia Farrel, Celia santos, Fabio Villalonga, Ana Maria Kreisler, Ligia de Paula 

SINOPSE: Antonio, n:io suportando o romance entre a filha Patricia e Artur, seu empregado, mata-o numa emboscada. Num ataque 
de sonambulismo, Patricia desccbre o tUmulo do amante e enterra, ajudada pela mae alco61atra, a cabe9a do cadAver em 
urn vasa, morrendo a seguir. Dez anos depois, em urn asilo de velhos, com o auxilio de urn corretor que quer roubar a 
propriedade, Antonio aluga sua antiga casa para celia e Fabio, recem-casados. Celia comet;:a a ouvir a voz de Artur e ~ 
o assassinate. lmpulsionada pelas alucin~, ap6s urn desejo insaciavel de sexo, eia mata o marido. Roberto, seu tio, a 
encontra enlouquecida. 0 corretor aluga novamente a casa. Llgia, uma ll!sbica solitaria, tambem influenciada pela voz de 
Artur, passa a atrair caminhoneiros mas n~ consegue mata-tos por nao se sentir seduzida. Telefona para uma amiga, 
Ana. Ambas sao assassinadas pelo espectro de Patricia, pois Ugia nao obedece as ordens da voz de Artur. lnvestigando o 
case misterioso de Gelia, ROOerto faz com que Antonio lhe conte a verdade. Urn bando de jovens, abrigando-se na casa, 
sofre alucina¢es; todos passam a agredir-se reciprocamente, mas escapam ccm vida 0 corretor, denunciado por uma 
amiga de Ana, vem a ser preso. Roberto, tentando quebrar a matd~, e morto pelo espectro de Patricia e pela voz de 
Artur. A casa, agora, pertence apenas aos dois etemos amantes. 
(Guia de Filmes 1981) 

rrtuto: SEIS MULHERES DE ADAO, AS 

Dire!;lio: David Cardoscr 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: Renaldo Lark 

Produtora: Dacar Prods. 

Distribuidora: OuroNaciona! I U.C.B. 

Genero: Comedia 

Alriz: Marli Mendes 

Ator: David Cardoso 

Anode produ!;lio: 1..::19::::8:.;.1_.J 

Dura~o: 85 min. 

Elenco secundiirio: Elys Cardoso, Sandra Graffi, Cristina Labronici, Tania Cristina, Shirley Benny, Fatima Celebrinl, Luiz Carlos Braga 

SINOPSE: Clarisse convida para urn jantar Helena, Amanda, Serena, Sarita e Marta que, como ela, foram amadas e abandonadas por 
Adao, o convidado de honra. As mulheres chegam mais cedo e narram seu encontro com o homem, a partir do qual se 
apaixonaram. Amanda e a (mica que nao teve consumado urn envolvimento mais intima, pelo seu medo e falta de 
possibilidades do local onde se achavam. Clarisse conta para as amigas seu plano de vingan92 pelo menosprezo de Adao. 
Como ha diverg~ncias, fazem urn plebiscite para apurar se o castram ou n~. Tendo em vista o resultado afirmativo, que 
endossa a opiniao de Clarisse, Amanda e JUlio, homossexual mordomo da casa que sente atrac;ao por Adao, tentam avisa
lo assim que chega, mas nao conseguem. Oepois do jantar, Adao fica sabendo o porqua do convite e tenta fugir, sendo 
capturado par capangas da anfrtria. Ao perceberem que nao se trata apenas de urn susto no conquistador como pensavam, 
e sim uma vingan~ arquitetada com requintes de crueldade, as mulheres se indignam e Vc1o embora, deixando Adao 
amarrado, a mer~ da loucura de Clarisse; mas no momenta exato de concluir seu plano eta e impedida par JUlio, que foge 
com Adao, obtendo deste a promessa de uma noite juntos se conseguirem escapar. 
(Guia de Filmes 1981) 
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rrtulo: SEXO E VIOLENCIA NO VALE DO INFERNO 

Dir~ao: Jose Faissat 

Roteiro: Jose Faissal 

Fotografia: Henrique Borges, Eliseu Fernandes 

Montagern: Joao de Alencar 

Trilha sonora: sm: Sa1atiel Coelho 

Produtora: Monte Ubano Prods. 

Distribuidora: Cobra Filmes 

Genera: Aventura 

Atriz: Nalva Aguiar 

Ator: Jose Faissal 

Elenco secundclrio: Jacques Barbosa, Beraldo Bene, Dalileia Ayala 

Dura~o: 100 min. 

Ano de prod01;ao: 1-'-19::;8;.,;1 _ _, 

SINOPSE: Em Santo Antonio do Embore, pequena cidade do triangulo mineiro, por volta de 1897, Lucas, irmao de cria~o do 
delegado, ap6s uma alterc~o com o Sr. Francisco, o velho prefeito do local por manter rela~ amorosas com sua filha, 
segue ate uma cachoeira onde presencia o seu assassinate. Lucas tenta socorra-.lo mas a poputac;ao da cidade se agita. 
Laura, a esposa da vitima, mancomunada com o vice-prefeito, Dr. Cassiano, armara o crime: ela desejava a fortuna do 
marido, enquanto ele ansiava ocupar o seu Iugar. Lucas e acusado por Laura: preso, e condenado a forca 0 delegado 
ordena a seus mensageiros que enviem uma mensagem ao Sr. Juiz da Capital para que ele venha fazer o julgamento. 
Misteriosamente os mensageiros sao assassinados. JUlia, filha do ex-prefeito, aproveitando a ausbncia do delegado, liberta 
Lucas que foge para Iugar enno, tentando provar sua inocbncia. Laura contrata urn banda de capangas para perseguir 
Lucas que acaba sendo preso e torturado par eles. 0 delegado descobre que os verdadeiros climinosos sao Laura e 
Cassiano. E Lucas vern a saber que o prefeito era seu pai e que ele mantinha, portanto, relagOes arnorosas com a pr6pria 
inna. 
(Guia de Filmes 1981) 

Trtulo: SEXO NOSSO DE CADA DIA, 0 

Dir~ao: Ody Fraga 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Joao de Alencar 

Trilha sonora: 

Produtora: Maspe Filmes/ Mance! Augusto Cervantes 

Distribuidora: Luna Filmes 

Genero: Comedia 

Atriz: Neide Ribeiro, Sandra Graffi 

Ator: Roque Rodrigues 

Ouracao: 86 min. 

Elenco secundilrio: Elys Cardoso, Arlete Montenegro, Bentinho, Eudes Carvalho 

Anode produ!;iio: 1-'-19::;8;.,;1 _ _, 

SINOPSE: As amigas Bionda, Lola e Leticia sao trl!s burguesas insatisfeitas sexualmente. 0 marido de Lola e impci:ente e ela tem 
re1ayOes com seu guarda-notumo, que, devido as suas expe~ncias com uma egua ainda no Nordeste, a trata como tal. 
Bionda se utiliza de obras assistenciais - como balsas de estudo para adolescentes, ou oferta de emprego- para arrumar 
parceiros. Leticia, apesar do desejo, tern grande bJoqueio que a impede de consumar um fterte. As tr~, sequiosas de 
novas experibncias, alugam o ponto de uma prostituta de calyada e, port~ noites, sao levadas ao local por Carlos, 
motorists de Bionda, que fica esperando enquanto elas fazem programas com transeuntes. 0 prtmeiro cliente de Bionda e 
um moralists que recita a Biblia, esperando corn isso "salvar a alma da irma pecadora". Bionda tanto o provoca que ele 
acaba fugindo. Leticia, com tcxlo o seu medo, recusa tcxlas as propostas ate que urn negro a for~ a sair com ele, 
acreditando que sua resis~ncia fosse par racismo. A segunda nortada e mais tranqOila. Na Ultima noite, depois de vartas 
ex:pertancias, inclusive o sexo praticado em grupo, as mulheres se dirigem para o carro de Bionda comentando a loucura 
que foram as tras noites e nem percebem a aproxim~o de policiais, que as trancafiaram num camburao juntamente com 
Carlos. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Titulo: SEXO PROFUNDO 

Dir~ao: Waldir A. Kopezky 

Roteiro: Waldir A. Kopezky 

Fotografia: Reynaldo Paes de Barros 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: 

Produtora: Virginia Filrnesl Prese119a Filmes/ Haway 

Distribuidora: A~a I Emp. Cinema!. Haway 

Genero: Drama 

Atriz: SiMa Gless 

Ator: Alexandre Dressier 

Duracao: 90 min. 

Elenco secundclrio: Marilu Blummer, John Doo, Lando Grandi, Noelle Pini, ua Furlin, Jose Lucas 

Anode produ~ao: !.;;19::::8~1_..; 

SINOPSE: Silvia, numa boate que fora fechada par Alexandre, seu marido, para reunir um grupo de casais amigos, flagra o marido 
traindcra com a esposa de seu amigo Lucas. Retira-se enciumada. Na manha: seguinte surpreende o marido com a irma. 
Leva a irma para um colegio interne, apanha seu aviao e vai para a casa de campo da familia onde faz uma reforma, 
prepar3ndo uma janela no sotao com um espelho transparente que incide sobre sua cama. T elefona para Alexandre 
dizendo que o perdoa e o espera. Quando o marido chega, e1e o castra e a prende no s6tAo, onde e obrigado a assistir e 
escutar, atraves de urn sistema de atto-falantes, Silvia sendo possuida por diversos hornens e mulheres, encontrados por 
ela nos passeios que faz a cidadezinha prOxima. Uma de suas conquistas e Lucas, a quem Silvia conta sabre a traiyao de 
sua mulher corn Alexandre; outra e um chi~ ladrAo de galinhas; um horticultor, uma lesbica; e urn guru hippie e duas 
seguidoras. Sentindo-se vingada, SIMa apanha seu aviAo e, num vOo tresloucado, espatifa-o proposita::::lamente contra a 
casa onde Alexandre se encontra, ante o othar apavorado do marido que pressentira o que iria ocorrer. 
(Guia de Filmes 1981) 

rrtulo: SEXO, SUA UNICA ARMA 

Dir~o: Geraido Vietri 

Roteiro: Geraldo Vle!M 

Fotografia: Antonio 8. Thome 

Montagem: Geraldo Vle!M, Cassiano Esteves 

Trilha sonora: 

Produtora: E.C. Dist. E Imp. 

Distribuidora: Marte Filmes 

Genera: Melodrama 

Atriz: Selma Egrei 

Ator: Ewerton de Castro 

Dura~o: 93 min. 

Elenco secundclrio: Georgia Gomide, Leonor Lambertini, Serafim Gonzales, Artete Montenegro 

Anode produ~o: 1.::198=1--' 

SINOPSE: 0 pai de Marta, quando ela ainda era crianya, matou-se porter side prejudicado em seus neg6cios por seu s6cio 
Humberto, produtor de uvas e vinho. Vinte anos depois, fingindo ser cega, Marta faz amizade com Humberto, que a 
convida para passar uns dias com sua familia. Conhece todos os membros do cia e pOe em pratica o plano de vinganya 
que arquitetara desde a morte do pai e pela pobreza a que eta e a mae foram relegadas. Seduz Mateus, filho de Humberto 
e pai de Bruno, que tambem e seduzido par ela, que ainda se envo1ve com Pa::::lre Tiago, outre filho do patriarca, 
assassinando-o na igreja de sua par6quia que reformava, ap6s blefar sabre sua gravidez. Davi, filho de Judith, viUva de 
Lucas, outro filho de Humberto, tambem e seduzido por Marta, provando que era falsa sua suposta hornossexualidade 
retatada por Bruno, que vern a ser morto pelo prima como desforra da caiUnia. Angelina, esposa do vinicultor, enlouquece. 
Judith, que por ser judia nunca fora muito bern acetta peia familia de raizes italianas, vai corn Davi para sao Paulo. Anita, 
esposa de Mateus, diz ao malic:lo que vai entregar-se ao primeiro hornem que encontrar, como vinganya pelo envolvimento 
dele com Marta. Humberto tenta impedir que Marta va embora, como eta ensaia. Marta o seduz mas nAo se consuma o ato, 
pois ela o ridiculartza e revela sua verdadeira identidade e os motives que a levaram ate ali. Humberto enlouquece. 
(Guia de Filmes 1981) 
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rrtulo: TARAS DE TODOS NOS, AS 

Dir~o: Guilherme de Almeida Prado 

Anode produ~ao: l..c198=1 _ _, 

Roteiro: Guilherme de Almeida Prado 

Fotografia: Odon Cardoso 

Montagem: Joao de Alencar 

Trilha sonora: 

Produtora: Spectrus 

Distribuidora: Luna Filmes 

Genero: Comedia Oura~ao: 100 min. 

Atriz: Matilde Mastrangi, Joycelaine Rcx:higues 

Ator: Arnilton Monteiro, Flavia Portho 

Elenco secundario: Neide Ribeiro, Roberto Miranda, Lola Brah 

SINOPSE: 1. 0 uso pratico dos pes. Um vendedor de loja de ca~os se apaixona pelos pes perieitos de Claudia, uma cllente. 
Enquanto a persegue sem abord3-la devido a timidez, recorda-se dos pes de sua mae, de sua professora e de sua primeira 
esposa. Usando urn par de sandtdias como pretexto, consegue chegar ate o apartamento de Claudia, que aguarda um 
amante; onde finalmente a conquista. 
2. A Tesourinha. Joaquim Maria, viUvo, conserva sua casa e seus habitos de maneira idantica aos do tempo em que sua 
esposa era viva. Luiza, sua empregada, austera mas coquete, acompanha suas manias. MOnica, uma sobrinha, vern morar 
na casa e tenta descobrir o segredo sexual que e1e esconde. Espiando os atos amorosos do tio can prostitutas, encontra 
explica~o para o misterio: ap6s o sexo, ete corta os p&Jos pubianos de suas parceiras e os enfaixa com urn lac;o, 
guardando-os em sua co~ec;ao. Para conquistar o tio, MOnica se exibe com o namorado pela casa ate confessar sua pa~o 
e Joaquim Maria se rende a ela, morrendo no ato sexual. No vel6rio, MOnica deposita no caixao seu lacinho de ~los. 
3. Programa Duple. Paulo, funcionano pUblico, esta irritado com sua vida de casado. Rute, a esposa, gosta de televis~o e 
recusa o sexo. Obcecado par pomochanchadas, Paulo se masturba nos cinemas e se imagina mantendo atos sexuais, 
id~ticos aos filmes, com sua esposa. lncentivado pela descric;ao de uma experiencia amorosa de Joao, urn colega de 
trabalho, resolve agarrar Rute a f~. No dia seguinte, volta feliz para casa mas Rute esta de partida, com seus pais 
indignados. 
(Guia de Filmes 1981) 
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Totulo: VIOLENCIA NA CARNE 
Direc;iio: Alfredo Stemheim 

Roteiro: Alfredo Stemheim 

Fotografia: Pia Zamuner 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: 

Produtora: Olympus Filmes/ Adone Fragano 

Distribuidora: Art Films I Ouro Nacional/ Titanus 

Genero: Drama 

Atriz: Helena Ramos 

Ator: Zecarlos Andrade 

Ano de produ!;ijo: 1.,.:1.::98::.1:___, 

Durac&o: 93 min. 

Elenco secundario: Neide Ribeiro, Sonia Garcia, Nadia Oestro, Noelle Pini, Claudio d'Oiiani, Roque Rodrigues, Carlos Milani 

SINOPSE: Numa casa de praia esta reunido um grupo de artistas de teatro: Neila, atriz er6tica, acompanhada de Amaro, economista, 
e seu amante; Leticia, com problemas de frigidez sexual; Ana, cuja amante, Sandra, se sente culpada com a relac;ao 
amorosa; e Fabio, homossexual com pretensoes a bailarino, a espera de Renata, seu amante. T~ presidiarios recem

foragidos seqoestram Renata, diretor do grupo teatral, e ocupam a casa de praia, a espera de urn barco que ali ancorara e 
os levara para fora do pais. Tercio, urn dos bandidos, ex-guerrilheiro com remorsos pelo fracasso de sua ar;t:ao politica, e 
culto e sensyYel. Paula<> e Jorge eram presos comuns que relutam em aceitar a lideran~ de T ercio. A partir de urn strip.
tease for~ado de Neila, os dois passam a cometer viollmcias sexuais contra Fabio e Sandra. Leticia se envolve e se realiZa 
sexualmente corn T ercio, provocando brigas entre os arnigos que questionam seu envolvimento amoroso. Jorge, ao 
veriflcar o local onde o barco aportara, mata acic:lentalmente uma campista, atraindo a policia que comeya a investigar o 
caso. Neita, se oferecendo sexualmente, mata Jorge e liberta os amigos. T ercio, contudo, resolve agir, levando Fabio como 
retem. Na praia, a policia mata Paulao. Leticia consegue convencer o amante a soltar Fabio. Par amor, mata T ercio e se 
suicida a seguir. 
(Guia de Filmes 1981) 

Titulo: VOLTA DE JERONIMO, A (No serdio dos homens se 
Oire!;iio: Agenor Alves 

Roteiro: Agenor Alves 

Fotografia: Pia Zamuner 

Montagem: Valmir Dias 

Trilha sonora: sm: Jose Lopez 

Produtora: Astron Filmes 

Distribuidora: Ouro Nacionat I Astron Filmes 

Genero: Faroeste Dura~io: 86 min. 

Atriz: Fatima Celebrini 

Ator: Antonio Fonzar 

Elenco secundcirio: Hello Souto, Alberto Rusche!, Nea SimOes, David Hungaro, Margareth Souto 

Anode produ!;ijo: 1.;.19;;,;8;.;1_-' 

SINOPSE: JerOnimo, jovem fazendeiro, conhece Mariane na Capital, casa-se com ela e a traz para morar no sertao. Durante a visita 
de JerOnimo a urn amigo, Mariane sai com o caseiro para urn passeio no campo. Para a beira de urn riacho para dar agua 
ao cavalo. Urn trope! de cavalos faz com que ela tente fugir, mas um banda de mal-encarados a agarra, arrastando-a entre 
galhos secas, enquanto eia grita 0 caseiro vern em seu auxilio, mas nada podendo fazer, observa a seqO@!ncia de 
~cias sexuais que culmina com a morte de Mariane. 0 bando desaparece pela caatinga. Avisado pelo caseiro, 
JerOnimo abr~ desesperado o corpo nude Mariane. 0 caseiro lhe indica a pista dos culpados. Com espirito de vingan~, 
Jeronimo persegue o bando eliminando todos, com ~o do chefe. Este, urn barbudo, atira em JerOnimo, iniciando uma 
perseguir;ao seguida de tiroteio. Terrninada a muniyao, empenham-se numa !uta corporal, na qual JerOnimo mata o chefe 
do banda. Volta para a beira do riacho onde percebe que foi ferido a punhal durante a luta. Tenta levantar-se mas cai morto. 
Segundo as crenc;as do PC7110 do sertao, JerOnimo e Mariane se encontraram no ceu. 
(Guia de Filmes 1981) 
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rrtulo: VOLUPIA AO PRAZER 

Oir~ao: Rubens Eleuterio 

Roteiro: Cardoso Silva 

Fotografia: Rubens Eleuteno 

Montagem: Joaquim ima 

Trilha sonora: 

Produtora: Emp. Cinem. Haway 

Distribuidora: Emp. Cinem. Haway 

Genero: Drama 

Atriz: Nicole Puzzi 

Ator: Ruy Leal 

Dura~o: 100 min. 

Elenco secundilrio: Zilda Mayo, Matilde Mastrangi, Djalma de castro, Flavia Portho, Tania Gomide 

Ano de produ~ao: j "'198=1 _ _, 

SINOPSE: Velho cornendador leva a jovem am ante, Milena, filha de urn empregado, para a sua mans~ de praia, deixando-a sob os 
cuidados da govemanta, Leticia, que mantem rela¢es sexuais com a moc;a. Em passeios peia ilha, Milena conhece urn 
pescador, Dimas, por quem se apaixona. Ao final de semana, Leticia, enciumada, adverte Milena da chegada do 
comendador e diz-lhe que escolha bern seu caminho. 0 comendador chega com amigos e promove uma bacanal. 
{Guia de Filmes 1981) 

rrtulo: AMANTES DE UM HOMEM PROIBIDO, AS 

Dir~o: Jose Miziara 

Roteiro: Jose Miziara 

Fotografia: Pio Zamuner 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: set mus.:Salatiel Coelho 

Produtora: lmagem Cinemat I Jose Mziara Prods. 

Distribuidora: Cobra Filmes I Brasil intern. Cinemat. 

Genero: Policial 

Atriz: Marcia Maria 

Ator: Nunc leal Maia 

Duracao: 93 min. 

Elenco secundiirio: Liza VIeira, Jose Miziara, Regina Tonin, Walter Stuart, Walter Foster, John Doo 

Anode produ~o: l.:.c19:::8:::2_..J 

SINOPSE: Com sua arma automatica e o produto do assalto cometido em bando na vespera, leandro dirige-se a uma cidade do 
interior de Minas gerais, recordando OS lances violentos da ~o: a tentativa de !may de mata.lo, para impedir que fugisse 
com Ana, em detrimento do bando; a morte de !may e de Ana, que e1e tentou usar como escudo; a fuga, durante a briga, de 
Akira e do homem que fornecera as armas para o assalto. Ja na nova cidade, Leandro dorme cern uma prostituta, a quem 
paga com duas cedulas de dinheiro roubado, e com a camponesa Marina, que fugiu de casa ap6s briga com o pai e 
descobre a fortuna na mochila do forasteiro, sem que ele perceba. Na manM seguinte, leandro e contratado como caseiro 
na fazenda onde vive Flavia, mulher solitaria cujo marido s6 aparece nos fins de semana. Os dois se envolvem 
amorosamente, o que desperta os ciUmes de Marina. Urn companheiro de Akira e preso, e o fornecedor das armas 
aparece na cidade, reivindicando sua parte do Iuera. Mas tambem chega o marido de Flavia, que a surpreende com 
Leandro, afinal preso. 
{Guia de Filmes 1982) 
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Titulo: AMOR DE PERVERS.Ii.O (Chamas que nao se apaqam 

Oir~o: Alfredo Sternheim 

Roteiro: Alfredo Sternheim 

Fotogralia: Cartes Reichenbach 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: ze Rodrix 

Produtora: JJPJ Prods. Arts. 

Oistribuidora: Emp. Cinemat. Sui/ Ouro Nacional 

Genera: Melodrama 

Atriz: Alvamar T adel 

Ator: Paulo Guarnieri 

Dura~o: 86 min. 

Elenco secundiirio: Raul Cortez, Norma Blum, Leonardo Vilar, John Herbert, Tassia Camargo 

Ano de produ!;lio: 11982 

SINOPSE: Filho de familia rica, voltada para a tradi9l\O e as formalidades, Ronalda e introvertido e angustiado, tendo dificuldades no 
relacionamento com sua noiva T ereza, que tambem se sente subjugada pelo comportamento dos pais. Mas JUlio e Silvia, 
os pais de Ronalda, nao compreendem a aparente falta de carinho do filho. Ele se apaixona por Livia, mcx;a de origem 
modesta, e os dois compreendem que o amor e reclproco, durante passeio a fazenda da familia de Ronalda. Como JUlio 
nao ~ com bons olhos esse romance "folhetinesco" e Silvia nao toma a defesa do filho, Ronalda rompe com os pais e vai 
viver com Livia. Rico e mimado, porem, e1e passa a estranhar o comportamento de Livia, e, recusando tambem o auxllio de 
Otavio, tio dela, rompe a relayao e tenta reaproximar~se dos pais. Entra outra vez em atrito corn o pai, e apesar dos apelos 
de Silvia, novamente os abandona, vagando pelas ruas imerso num sentimento de inveja de namorados, crianyas e velhos 
que parecem mais felizes. Volta ao apartamento de Livia e a surpreende em relayAo amorosa com Otavio. Desvairado, 
Ronalda golpeia os dois corpos. Na rua, recorda-se de fatos recentes de sua vida, e se suicida corn a mesma faca. 
(Guia de Filmes 1982) 

Titulo: AMOR, ESTRANHO AMOR 

Dir~o: Walter Hugo Khouri 

Roteiro: Walter Hugo Khouri 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: Rogerio Ouprat 

Produtora: Cinearte Prods I Anibal Massaini Neto 

Distribuidora: Embrafilme I Cinedistri I Cinearte 

Genera: Drama 

Atriz: Vera Fischer 

Ator: T arcisio Meira 

Ano de produ~ao: 1-'-19::.:8;::2 _ _, 

Dura~o: 110 min. 

Elenco secundclrio: Xuxa Meneghel, Mauro Mendont;a, Iris Bruzzi, otavio Augusto, Matilde Mastrangi, Walter Foster 

SINOPSE: Hugo retorna a mansao paulistana onde viveu sua mae, e que e1e visitara por ~ dias, menino ainda, em 1937. Criado 
pela av6, que o "devolve .. (nos dias pr6ximos ao golpe de estado daquele ano) a mae- Ana- que vive nurna tina casa de 
prostitui980 mantida por laura. 0 menino fica fascinado pelo ambiente, instalado no sotao, apesar da resis~cia de Laura 
temendo m escandaloem sua casa protegida por politicos importantes. Embora o menino presencia cenas de nudez e 
erotismo, Ana limita-se a prometer um futuro melhor. Ambiente de ~ poUticas e de preparar;ao da iniciayao de 
uma nova men ina - Tamara - nos serviyos da casa. Gente importante frequenta a mansao de Laura, onde nestes dias 
ocorrem maquinay()es sabre a evoiuc;ao da situ~o poUtica no pais. Hugo por passagens "secretas" acanpanha o que 
ocorre nos quartos, testemunhando a intimidade dos frequentadores e de sua pr6pria mae. Tamara acba iniciando Hugo na 
vida sexual. A situay8o politica muda A casa tern de ser fechada Hugo, ja adulto e ministro de Estado, rememora os 
Ultimos mementos que passara na mansikl parecendo reencontrar-se como menino que foi. 
(resumoda sinopse do Guia de Filmes 1981) 
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Titulo: ANARQUIA SEXUAL 

Direciio: Antonio Meliande 

Roteiro: Antonio Meliande 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: sel: Gilson Leme 

Produtora: Prods. Cinemats. Galante I Cobra Filmes 

Distribuidora: Cobra Filmes I Wennar 

Ginero: Comedia 

Atriz: Meiry Vteira 

Ator: Fabio Villalonga 

Dura!;io: 80 min. 

Elenco secundirio: Katia Spencer, Vanessa, Carlos Milani, Arlinda Barreto, Sandra Graffi 

Ano de produ~ao: 11982 

SINOPSE: Um institute de pesquisa reline urn grupo de jovens voluntaries para urn teste sabre a capacidade de contin~cia sexual em 
circunstancias que estimulam justamente a incontinancia. vao todos para uma ilha deserta onde vtverao nus, vigiados por 
uma implacB:vel senhora completamente vestida. Logo se rebetartk> contra esta forma de repress~o e abediencia a regras 
que nao ajudaram a estabelecer e que contrariam seus instintos. Consumam, entao, o sexo com total entrega, envolvendo 
inclusive a pesquisadora vigilante, que assim descobre a liberdade sem freios. 
(Guia de Filmes 1982) 

rrtulo: BACANAIS NA ILHA DAS NINFETAS 

Dir~o: Osvado de Oliveira 

Ano de prod~o: 1..;.19:.:8;::2 _ _, 

Roteiro: lrineu de Macedo Soares 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Antonio Silva Dias 

Trilha sonora: 

Produtora: Helena Filmes I Sylvie Renoldi 

Distribuidora: Ouro Nacional/ Art Filmes 

Genero: Comedia Ouraca,o: 83 min 

Atriz: Zilda Mayo, Maristela Moreno 

At or. Marclo Prado 

Elenco secundiirio: Jussara Caiman, Mara Carmem, Sebastiao ApoiOnio, Genesio de Carvalho, 

SINOPSE: Dick Boy encontra urn tesouro numa ilha, com a ajuda de cinco ninfetas. Ele e urn cantor romantico e extravagante; as 
garotas que o acompanham tan o pUbis em forma de cor~, cada urn de cor diferente. Marisa (~ preto) e a sua 
namorada e rival das outras quatro: Nilza (cora<;iio azul), Tania (cora~o vermelho), Norma (~o verde) e Ada (~o 
amareto). Dick Boy e Marisa negociam o tesouro com um receptador. Nilza combina como bandido Genesio a libertay8o 
da cadeia de outros bandidos: Totonho e Fumaya; os quatro planejam ficar como dinheiro de Dick Boy. Este e Marisa 
fogem com o dinheiro rumo a urn navio cargueiro. Com~ entao uma louca perseguiyao em carros, barcos, bicicletas, a 
pe, por montanhas, rios, matas e prais, as quatro ninfetas seguindo os passes de Dicke Marisa, e os bandidos atras. Mas 
tude degenera em chancha::::la. Dick Boy nao consegue tamar conta das cinco ninfetas, que querem entregar-se a bacanais 
com ele. E espancado duas vezes: per urn barqueiro que se transforma em homem das cavernas e pela tia Genesia, o 
pr6prio band ide Genesio disfar~o de mulher. Os dois fortOes tentam possulr Martsa, que e socorrida no Ultimo minute, 
ante a impotencia de Dick Boy, pela chegada repentina das quatro garotas, que enlouquecem sexualmente os gigantes. 
Dick Boy e marisa aproveitam para fugir. Totonho, Fum393 e Gene&io tambem se revelam t~ patetas, de trapalhadas em 
trapathadas. Nilza seduz Tania e trana urn plano para que flquem como produto do tesouro. As garctas alcan9CID1 Dick 
Boy e Marisa, exigindo a entrega do dinheiro. Chegarn as bandidos. T otonho se entrega a uma febril trans~ sexual com 
Nilza, Fum~ e Genesio cobrem o grupo com uma rede de pescador. Dick Boy e Marisa flcarn amarrados na praia, 
enquanto os bandidos e as garotas chegam ao carro dele para pegar o dinheiro. Mas foram enganados outra vez. Tania se 
revela pistoleira, e pOe para correr os bandidos e Nilza. As garotas encontram finalmente Dick e Marisa, que as esperam no 
apartamento dele para repartir o dinheiro. T otonho e Nilza, fugindo pelo mate, caem em urn buraco e se entregam ao prazer 
sexuaL No apartamento, as ninfetas estao comeyando uma bacana! com Dick Boy, quando aparece Nilza, arrependida e 
apresentando uma surpresa no seu cora~ colorido. 
(Guia de Filmes, 1982) 



Titulo: BONECAS DA NOITE, AS 

Dir~ao: 1. Mario Vaz Filho 2. Antonio Mefiande 

Roteiro: Mario Vaz ilho, Luiz Castillini 

Fotografia: A J. Moreiras, Antonio Meliande 

Montagem: Eder Mazini 

Anode produ~ao: 1.::19::8=2 _ _, 

Trilha sonora: Pedro Luiz Nobile 

Produtora: 

Distribuidora: Iris Prods. CinematsJ Embrapi 

Gfmero: Policial Duracao: ao min. 

Atriz: Vanessa, Ligia de Paula 

Ator: Fabio Villalonga, Bentinho 

Elenco secundclrio: LuiZ Castillini, Uncia Gay, Lucelia de Lima, Martstela Moreno 

SINOPSE: 1. Procurando ambos programas notumos, Paula e o gigolO Jose Alberto se conhecem. Ela o convida a jantar e para urn 
passeio na chacara da a./6. Depois de mementos de intimidade, e1e fica sabendo que a familia negocia no ramo de frios e 
laticinios, mas se aterroriza ao descobrir, no frigorfflco, que a materfa..prima utilizada e constituida pelos homens que Paula 
atrai ao local. Ajudada pelas demais mulheres da casa, Paula o assassins, e com elas bebe seu sangue. 
2. lrmiios e colegas de trabalho numa boate, Tereza e Lucio se odeiam, mas ele e dependente dela. Ze Carlos, ex-noivo de 
T ereza, vis ita-a em seu apartamento, lembrando o passado e falando de seu amor, mas e1a mantem-se finne. n§o o 
querendo mais. Certa noite, ap6s o trabalho, LUcio encontra num bar outra co!ega, Marcela, por quem se sente atraido 
mas a quem recusa convite para sair. Chega entao a noticia de que mais uma prostituta- a sexta- foi estrangulada no 
hotel da esquina. Sentindo-se atraido, LUcio vai ao local e, ao ver o corpo, concebe a ideia de matar a irma. De volta ao 
apartamento depois de sair com urn cliente, Tereza encontra ze Car1os- o estrangulador das prostitutas, as quais 
chamava de ~r ereza", Ela e salva pelo aparecimento de urn vizinho, com quem vai passar a noite. Na folga da Segunda
feira, os dais irmaos estao jogando cartas com urn casal de amigos, e Tereza resolve descansar, o que provoca uma briga 
em que LUcio a culpa peJa derrota no jogo. De madrugada, ele vai para a cama com Marcela na casa desta, mas co!oca urn 
barbitUiico em sua bebida e a abandona. Chegando em casa, mata Tereza. Adianta e quebra o rel6gio da vitima, na certeza 
de que cinco horas selia o momenta do assassinate, a ser cometido pelo estrangulador. Este chega e e surpreendido ao 
encontrar o cadaver de Tereza. LUcio reaparece as cinco horas, para completar o plano, mas encontra ze Carlos e alguns 
policiais. E preso, com o que nao se conforrnam os amigos, entre e1es Marcela e o dono do bar, Ferreira. A noticia de que 
outra prostituta foi assassinada reve!a que o verdadeiro estrangulador continua solto. 
(Guia de Filmes 1982) 
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Titulo: BRISAS DO AMOR (Insaciavel deseio da carne) 
Oir~ao: Alfredo Stmheim 

Roteiro: Alfredo Stemheim 

Fotografia: Luiz Antonio de Oliveira 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: 

Produtora: Olympus Filmes I Adone Fragano 

Distribuidora: Ouro Nacional 

Genero: Drama 

Atriz: Maria Stella Splendore, Sonia Mamede 

Ator: Luiz Carlos Braga 

Oura~o: 85 min. 

Elenco secundiirio: Celia Coutinho, Sandra Graffi, Eliana do Val, Cartes Capeletti 

Ano de produc;iio: j1 982 

SINOPSE: Retomando a uma cidade do interior, hospedam-se no mesmo hotel as atrizes Eliana e Esther e o politico fracassado 
Danilo. Eliana veio filmar sob a dir~ de CeJso, seu amante. Esther, acompanhada dos pais, quer exigir de Zeca, filho da 
proprietaria do hotel, de quem esta gravida, uma definiyao. Danilo busca Cida, empregada do estabeiecimento, par quem 
esta apaixonado. Eliana continua recebendo telefonemas am""''adores de Rogeno. que a persegue ha meses. Chega 
tambem Elza, ex-mulher de Danilo, que abandonada por adutterio, havia causado o escllndalo que abalou sua carreira. Ela 
se diz arrependida e quer a reconcili~o. Cida, enciumada, entrega--se a Osmar, urn antigo namoracto. Rogerio tenta 
invadir o quarto de Eliana, mas e impedido a chegada de Celso. Reatando com Cida, Danilo tern uma briga violenta com 
Elza, acaJmada per Eliana, que a leva para urn passeio. De volta, Eliana, tomando banho de sol, e atacada, drogada e 
violentada par Rogeno, sendo afinal socorrida por Celso. 0 noivado de Zeca e Esther e anunciado. Eiza liga-se a Carlsom, 
rico freqaentador do hotel. Eliana inicia as filmagens. Na piscina onde toma seu banho matinal inteiramente nua, Cida 
necebe urn ab"'90 de despedida de Danilo. 
(Guia de Filmes, 1982) 

Titulo: CAFETAO, 0 

Oir~iio: Francisco A. Cavalcanti 

Roteiro: Madalena Silva 

Fotografia: Salvador do Amaral 

Montagem: Roberto Leme 

Trilha sonora: Elcio Monteiro 

Produtora: Plateia Filmes 

Distribuidora: Cobra Filmes 

Genero: Policial 

Atriz: Vilma Camargo 

Ator: Rui Leal 

Elenco secundiirio: Francisco A. Cavalcanti, ZHda Mayo, 

Ano de produc;iio: [1982 

Ouracao: 105 min. 

SINOPSE: Atuando na prostituic;ao, no jogo e no tratico de entorpecentes, as quadrilhas de Juarez e Gaspar se rivalizam e hostilizam. 
Juarez resolve fazer urn grande investimento em sua organizayao, do que fica sabendo Gaspar atraves da espia. Marina. 
Seus homens atacam valdir, capanga de Juarez de posse do dinheiro, mas este consegue escapar e confia a quantia ao 
engraxate Pedro, de urn vilarejo vizinho. Ao telefonar a Juarez, no entanto, Valdir e assassinado petos homens de Gaspar. 
Julgando estar com este o dinheiro, Juarez ordena sua perseguic;ao: seus capangas violentam as mulheres das familias da 
organizac;ao rival, assassinam e afinal conseguem chegar a Gaspar, que tambem e torturado e assassinado, revelando 
antes a identidade do real detentor da soma. Pedro, que ja estava esbanjando com a mulher em orgias sexuais, e 
encontrado por Juarez., sendo no entanto salvo in extremis pelo delegado e seu assistente, que efiminam os assassinos e 
recolhem o dinheiro. 
(Guia de Filmes 1982) 
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Titulo: CAMPEONATO DE SEXO 

Dir~o: Arlinda Ponzio 

Roteiro: Arlinda Ponzio 

Fotografia: E. Fantim 

Montagem: Arlinda Ponzio 

Trilha sonora: 

Produtora: Ponzio Prods. Cinemats. 

Distribuidora: Emp. Cinema. Rossi 

Genero: Cornedia 

Atriz: Dneia Ramos 

Ator: Oasis Minniti 

Elenco secundilrio: Giovani Cesconeto, Tatiana Dantas 

Anode producao: 1.:..198::;;::2 _ _, 

Dura~: 75 min. 

SINOPSE: lnvestigando urn caso de oontrabando, o detetive No!berto ajuda o delegado da cidade na busca da quadrilha. Procurado 
por Pacheco, que deseja empregar-se e diz dar sorte, ele o contrata, e ambos passam a cuidar tambem do caso de Tania, 
que precisa de provas de sua ine>ca;ncia para sair da cadeia. Na boate de LUcia, Pauta.o desafia para urn duelo sexual
usando as garotas da boate- o baixinho Hercules, chegado de ltu com uma pequena fortuna que oferece como prlmlio ao 
desafiante que o veneer. Norberta consegue as provas que Tania procura, e Pacheco descobre que o contrabando e 
comandado por Felipe atraves de urn bazar. Avisado a respeito, o delegado se prepara para desbaratar a quadrilha nas 
rufnas onde se esconde. Passando na boate para presenciar o campeonato, Norberto, depois de libertar Tania, e informado 
de que Pacheco e o delegado, cern os homens deste, deverao cair numa armadilha nas ruinas, onde Felipe conta com 
mais de cern homens. Norberto convoca mais de 150 amigos motoqueiros para ajuda-lo, encontrando os policiais 
encurralados sob forte tirc:teio. Norberto consegue veneer os capangas de Felipe, mas o chefe dos bandidos escapa com 
alguns c:Urnplices. La fora, sao detidos pelos rnotoqueiros. Ap6s dar-lhes urna surra, Norberto, Pacheco eo delegado v.lo 
a boate, onde Hercules esta vencendo por um ponto, mas Paulao acaba empatando, sendo os dois carregados em triunfo 
pela torcida. 
(Guia de Filmes 1982) 
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Titulo: CASAL DE TRES, UM (Carfcias Er6ticas) 

Dire-;;:iio: Adriano Stuart 

Roteiro: Adriano Stuart, Renate T apaj6s 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: J. Marreco, Joaquim Lima 

Trilha sonora: 

Produtora: Emp. Cinemat Haway 

Distribuidora: Emp. Cinmeat. Haway 

Genera: Comectia 

Atriz: Lucia Verissimo, Laura Cardoso 

Ator: Antonio Fagundes 

Oura~o: 110 min. 

Ano de produ~ao: !.::19::::8::2_J 

Elenco secunctario: Otavio Augusto, Sanda Barsotti, Walter Foster, Claudio Mamberti, Liana Duval, Tania Scher, Helie Souto 

SINOPSE: Flagrado num motel com a mulher do patrao, Gilberta perde seu emprego de motorists de madame. Depois de v8rios bicos, 
consegue ftxar-se como motorista de Onibus para turistas japoneses, enquanto enfrenta em casa as manias e a 
possessividade de sua mae, Shirley_ Em seu predio, Gilberta e perseguido por uma vizinha, veronica, mulher insatisfeita 
de urn argentino que trabalha a noite em hotel durante o dia s6 quer dormir. Mas chega tambem, a urn outro apartamento, 
M&"cia, que engravidada e abandon ada pelo noivo, e com medo da reaoao de seu pal, urn fazendeiro, vern a Sao Paulo 
com a mae para T er o fi!ho as escondidas e entrega.lo a um casal que se propOe adota-lo. Gilberta e Marcia envolvem-se, 
tornam-se amantes, mas ele a evtta ao tomar conhecimento de sua hist6ria. Passa entao a freqoentar VerOnica e e flagrado 
pelo marido, Pedro que no entanto se deixa enganar com a encenac;aa que Gilberta arma, fingindcrse de louco. Gilberta e 
Marcia se reconciliam, ela !he diz que nao pretende se afastar do filho, para quem ja reservou urn quarto mobiliaclo, e ele 
expulsa o noivo fuj~, Joao, quando este aparece novamente. Quando, no trabalho, Gilberta recebe de VerOnica o recado 
de que Marcia esta na matemidOOe, arranca em disparada com seu Onibus, provocando baJbUrdia entre os turistas, 
abalroanda carros da policia. destruindo uma feira de objetos de porcelana. Livrando-se de seus perseguk:lores, chega a 
matemidade, onde novamente se faz de louco e simula urn suicidio, para afugentar os candidates a pais aclotivos da 
crianya, aos quais diz ser o verdadeiro pai. Ja em casa com Marcia e o .beba, e Gilberta quem se surpreende com a mae, 
que lhe apresenta Brandao. seu novo namorado. 
(Guia de Filmes 1982) 

lrtulo: CASTELO DAS TARAS, 0 

Oirecao: Julius Belvedere 

Roteiro: Julius Belvedere, Dorival Coutinho 

Fotografia: Sergio Mastrocola 

Montagem: Maximo Barra 

Trilha sonora: Manuel Paiva, Luis Chagas 

Produtora: Doriva! Coutinho Prods. 

Distribuidora: Ouro Nacional 

Genero: Er6tico (explicito) 

Atriz: Esmeralda Barros 

Ator: Dorival Coutinho 

Elenco secund3:rio: Margareth Souto, Ely Silva 

Ano de produ~o: [1982 . I 

Dura~o: 90 min. 

SINOPSE: TrE35 universitarios e sua professors buscam urn ambiente adequado as suas pesquisas de parapsicologia e ci6ncias 
ocuttas. Encontram um caste!o numa aldeia, e Ia a professors invoca o espirito do Marques de Sade, que toma posse do 
corpo e da mente de urn jovem pastor protestante. Reencarnado, o marques comete iniquidades sexuais e crimes 
horripi!antes. 0 desfecho e possibilita:lo pela interven~ de outre espirito, ode Sebastian, tambem pastor protestante, que 
atraves de seu poder e de sua fe leva a professora a morte eo marques a afastar-se. 
(Guia de Filmes 1982) 
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Titulo: CURRAL DE MULHERES 

Dire<;;ilo: Osvaldo de Oliveira 

Roteiro: Osvaldo de Oliveira, Alfredo Palacios 

Fotografia: Osvaldo de Oliveira 

Montagem: Gilberte Wagner 

Trilha sonora: Fabinho, Ribamar 

Produtora: Procitel Prods./ Cena Filmes I Ary Fernandes 

Distribuidora: Ouro acional/ Art Filmes 

C*nero: Aventura 

Atriz: Ef!Sabeth Hartmann, Sandra Graffi 

Ator: Mauricio do Valle 

Anode produ~: 11982 

Dur~o: 90 min. 

Elenco secuodario: Elys Cerdoso, Ligia de Paula, Vanessa, Marcia Fraga, Katia Spencer, Fabio Villalonga 

SINOPSE: Na extrema fronteira Norte do Brasil, urn banda se dedica ao aprisionamento e tratico intemacional de brancas. As jovens 
sao atra!das a uma fazenda e instala::las num curral, cayandcrse vio!entamente as que tentam resistir. Certa noite, durante 
bacanaJ com o chefe do banda, uma delas consegue feri-lo, seguindo-se rebeli§o em que elas incendeiam o curral e fogem 
para a floresta pr6xima. La defrontar-se-ao com os perigos da vida selvagem, como assedio sexual de garimpeiros e a 
vlole.Jcia da expediglio punttiva e de reagate e de resgate empreendida pelos traficantes. 
(Guia de Filmes 1982) 

Titulo: DESEJOS SEXUAIS DE ELZA 

Direglio: Tony VIeira 

Roteiro: Mauri de Queiroz (Tony VIeira) 

Fotografia: Ozualdo Candeias 

Montagem: Watter Wanni 

Trilha sonora: 

Produtora: MQ Prods. 

Distribuidora: Ouro Nacional 

Gt!nero: Aventura 

Atriz: Shiliey Benny 

At or: Tony Vteira 

EJenco secundario: Marilia Naue, Enoque Batista, Francisco A. Soares 

Anode prod~ilo: 1.;.;19"'8"'2 _ _, 

Dura.;ao: 90 min. 

SINOPSE: Oepois de cumprir sentenc;a de oito anos de prisao, o mdnico Dalmir deixa sua cidade no interior, e ocultando seu 
passado, consegue emprego na residencia do milionario David, traficante de entorpecentes que passa por personalidade 
berlemerita da sociedade. A mulher deste, Elza espiona as relao;Oes sadicas do novo ernpnagado com a empragada 
Regina, e ameaya denunciar seu passado, de que se inteirou, caso ele nao a fays sentir as mesmas violentas emoc;Oes 
sexuais. Dalmir resiste, Elza mata Regina e o acusa de h~la viofentado e assassinado. Os dois estabelecem, no entanto, 
urn relacionamento amoroso, de que David toma conhecimento. Tenta entao matar Dalmir, que escapa com series 
ferimentos e, depois de curado, realiza sua vinganya. 
(Guia de Filmes 1982) 
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lrtulo: DESPERTAR DA BEST A, 0 

Direcao: Jose Mojica Marins 

Roteiro: Rubens F. Luchetti 

Fotografia: Giorgio Attili 

Montagem: Nilcemar Leart 

Trilha sonora: 

Produtora: Fotocena Filmes I Gofredo Telles Neto 

Distribuidora: Ovni lndust. Cinemat. 

Genero: Terror 

Atriz: Maria Lima 

Ator: Jose Mojica Marins 

Ourac&o: 100 min. 

Elenco secundario: Sergio Hingst, Ozualdo Candeias, I tala Nandi, Anik Malvil, Maurice Capovma 

Ano de produ~ao: [.::19::.::8:::2_...J 

SINOPSE: Urn medico e escritor especializado em fenOmenos paranonnais publica urn livre sobre experi~ncias realizadas com ze do 
Caixao e mais quatro pessoas, tendentes a demonstrar que a dupla personalidade, au a face oculta do ser humane, e 
liberada sob a influertcia de LSD. 0 livre faz sucesso e causa potamica nos meios intelectuais, politicos e religiosos. Seu 
autor, Criticado porter utilizado seres humanos como cobaias, levando-os a realizar pr<~es:Oes mentais em que vaem ze do 
Caixao entregue a suas taras, e levado ao banco dos reus. Mas e absolvido, afirmando que condena os entorpecentes 
como corrosives da mente humana, provando que os protagonistas das experiencias apenas cederam a sugestao sob o 
efeito de agua destilada e sustentando que Ze do Caixao foi estudado apenas por servir de tela de prqe.;ao para 
tendlmcias sobrenaturais e sadomasoquitas na mente humana. 
(Guia de Filmes 1982) 

rrtulo: DOCE DELIRIO 

Dir~ao: Manoel Paiva 

Roteiro: Rodrigues de Faria, Manoel Paiva 

Fotografia: Cartes Reichenbach 

Montagem: Jose Gozze 

Trilha sonora: Luiz Chagas, Manoel Paiva 

Produtora: Saito Prods. Cinemats. I Ganga Filmes 

Distribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: Barbara Fazio, Claudia Alencar 

Ator: Mauro Mendonc;a, Eduardo T ornaghi 

Dura~ao: 103 min. 

Elenco secund3.rio: Patricia ScaM, Jonas Bloch, !mara Reis, Enio Gon9C!tves 

Anode produ~ao: 1.:..198:,.; .. ;:::2 _ _, 

SINOPSE: JUlia, 47 anos, e abandonada pelo marido Armando na noite do 27"' anivers3rio de casamento, do qual t~ uma fi!ha, Eva. 
Vaga enta.o pe!a cidade, embriagada, e se entrega a urn desconhecido, descobrindo em si mesma uma nova forc;a e 
sensualidade. Mas no dia seguinte sente-se incapaz de encarar a nova realidade, e passa a buscar refUgio num estado de 
aliena<;ao que o ex-marido encara ccmo loucura, internandcra numa clinica psiquiatrica. Abalada pelo drama da mae e por 
urn aborto, Eva tambem questiona seu trabalho e suas reta~ com o marido, caca, eo amante, lnacio, com os quais 
rompe. Depois de conhecer outros hcmens, ele chega a conclusao de que deve cuidar de si mesma, e se entrega a um 
doce delirio masturbart6rio na banheira. JUlia deixa a clinica e votta para Armando. 
(Guia de Filmes 1982) 
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rrtuto: EXCITAC:AO DIABOLICA 

Dir~io: John Doo 

Roteiro: John Doo 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Jollo de Alencar 

Trilha sonora: 

Produtora: Thome Filmes I Brasil Intern. Cinemat. 

Oistribuidora: Brasillntem. Cinemat. 

Genero: Drama 

Atriz: Aldine Muller, Zaira Bueno 

Ator: Andre Loureiro 

Elenco secundilrio: Jose Lucas, Wanda Kosmo, SiMa Gless 

Anode produ~ao: 11982 

Ouracio: 86 min. 

SINOPSE: T~ motociclistas, conquistadores de rua, assediam e maltratam uma velha prostituta. Ootada de pcderes sobrenaturais, 
ela se volta contra eles, surgindo diante de cada como uma linda jovem: e, sucessivamente, a mulher amada, a 
companheira sonhada, o objeto part~eular de ado~. Seduzindo-os, ela os leva a devassid&o, a loucura e a destruiyao 
total. 
(Guia de Filmes 1982) 

rrtuto: FANTASIAS SEXUAIS 

Di~: Juan Bajon 

Roteiro: Juan Sajon 

Fotografia: Antonio Giambra 

Montagem: Antonio Dias 

Trilha sonora: 

Produtora: Juan Bajon Prods./ Brasil Intern. Cinemat. I Hel 

Distribuidora: Brasil Intern. Cinemat. I U.C.B 

Genero: Drama 

Atriz: Ana Maria Kreisler, Rossana Ghessa 

Ator: Arthur Rovedeer, Jose Lucas 

Durat;ao: 90 min. 

Elenco secundiirio: Marcia Fraga, lvete Bonta, Marliane Gomes, Michel Cohen 

Ano de produ~ao: 11982 

SINOPSE: 1. 0 Callen. Apesar de garantir que nao lhe esta escondendo nada, uma prostituta e espancada na rua por seu cafelao, 
desconfiado de que ela lhe nega o dinheiro recebido, e vern a ser socorrida por urn grupo de feministas, que chutam os 
6rgiioe sexuais do homem. A prostnuta o defende, e. ajudada por um lranseunte, teva,.o para seu quarto de hotel, 
rnassageando-lhe a regiao machucada. Excitando o catetao, os dois tern uma noite de amor. Como ele sente tome, eta vai 
a urn restaurante e compra uma refei~. Ante o excelente prato que eta lhe apresenta, o cafetao exige ex:plicayt5es sobre a 
origem do dinheiro com que o ccmprou, o que ela nao e capaz de responder. R~am o espancamento e a rela¢o 
sado-masoquista entre os dois: 
2. Os Caronistas. Duas m01;as e dois rapazes pedem carona a urn estranho individuo que acaba acompanhand<rOS ate a 
praia, onde passa a domina-los, humilh3-los e tiraniza-los sadicamente, ate mata..los de forma violenta; 
3. A Mulher·Abelha. Uma mulher telefona ao Centro de Assistlmcia aos Desesperados, arrtea;:ando matar.se caso o 
voluntario que a atende nao va a sua casa conforta-la. Ao chegar a mansao, o rapaz depara.se com uma rnulher 
ninfomaniaca de temperamento ciclotimico, ora alegre ora deprimida. 0 excesso de sexo e de ccmida acaba por mattt-lo. 
Ap6s uma crise de riso e choro, ela telefona novamente ao centro de assist&ncia, ameac;ando matar--se. 
(Guia de Filmes 1982) 
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Titulo: GAT AS, AS MULHERES DE ALUGUEL 
Dir~io: 1. Antonio Meliande 2. Ody Fraga 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: A J. Moreiras 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: seL: Jairo Ferreira 

Produtora: Iris Prods. I Jean Garret/Embrapi 

Distribuidora: Brasil intern. Cinemat. 

Genero: Drama 

Atriz: Zilda Mayo, Ligia de Paula 

Ator: Jose Miziara, Roberto Miranda 

Elenco secundiirio: Fabio Villalonga, Zaira Bueno, Raja de Aragao 

Dura~o: 76 min. 

Anode produ~o: 1.::198=2-...J 

SINOPSE: 1. Cosme dirige o departamento de documentos raros de uma secretaria de Estado, mas pouco se importa com a rotina 
irrelevante que ali deve cumprir. T odas as suas atenc;:Oes se dirigem a admi~ de Aretuza, que reve!a seus verdadeiros 
pendores ao convid&-lo a gerenciar uma empresa de prestac;ao de serviyos em que ela, a mae e duas irmas venderao o 
corpo. 
2. Gato chega do interior a cidade grande, e consegue emprego como frentista em um posto de gasolina. Uma cafetina o 
convida a aliciar mulheres, e ele vern a montar seu prOprio neg6cio no ramo. Envolve-se can malandros e policiais, urn dos 
quais acaba matando em uma briga de rua. Refugia-se no apartamento da prostituta Maruca e se prepara para enfrentar a 
policia, mas decide se entreg:ar. 
(Guia de Filmes 1982) 

Titulo: INFERNO COMEC:A AQUI, 0 

Dir~o: Emanuel Rodrigues 

Roteiro: Emanuel Rodrigues 

Fotografia: Eliseu Fernandes 

Montagem: Maximo Sarro 

Trilha sonora: dm: Fernando Jorge 

Produtora: E. C. Distr, e Imp. 

Distribuidora: E. C. Distr. e Imp. 

Genero: Faroeste 

Atriz: Rna Rodrigues 

Ator: Castro Gonzaga 

Elenco secundclrio: Eduardo Abbas, Eliane Santos 

Anode prod~o: 1.:.198=2-..J 

Dur~o: 103 min. 

SINOPSE: Urn coronel sadico sacrffica familia e empregados para fornecer agua de seu ac;ude somente ao gado. Enquanto as 
empregados se revoftam, recusand(}ose a levar o gado ao ac;ude, urn filho seu comete atos de vandalismo e contrata 
capangas para matar uma das filhas do capataz. Um cantor de cabare, espezinhado pelo rapaz, acaba por assassinfa-lo. 0 
coronel, perdendo quase todo o gado por causa da seca, e perseguido ate o agude pelo capataz, que o atveja com um tiro e 
o W morto na agua. 
(Guia de Filmes 1982) 
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rrtulo: KARINA, OBJETO DE PRAZER 

Di~o: Jean Garret 

Roteiro: Jean Garret 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: 

Produtora: Claudio Cunha Cine.eE Arte I Brasil Intern. Cinema 

Distribuidora: Brasillntem. Cinemat. 

Genera: Drama 

Atriz: Angelina Muniz 

Ator: Luigi Picchi 

Elenco secundario: Rosina MalboiSSOn, Claudio Cunha, Raja de Atragao 

Ano de produ,ao: 11982 

Duracio: 84 min. 

SINOPSE: Filha de um pescador, Maria do canno e comprada por Rufino, que a prostttui sob o nome de Karina. Lucas, outre 
marginal, interessa-se por ela. e passa a tentar conquistar seus favores, mas em vao. Numa partida de pOquer, Rufino 
aposta Karina com Lucas e perde. Ela nao quer entregar~se ao lJeflcedor, e Rufino a espanca violentamente. Karina mata
o.Na prisao, tem pesadelos, recordando os tempos em que viveu com Rufino. Conhece a advogada Sheila, que se propoe 
a defend&-la e consegue autortzayao para !eva-la para sua casa a beira-mar. A amizade entre as duas vai--se 
transformando em r~o sexual. Mas Lucas, que nAo desistiu de cobrar a divida, vai buscar Karina. Ante nova 
resistencia, apoiada por Sheila, tenia levi>-la a for<;a. Sheila o ameao;a com um rev61ver, mas Lucas tenia tomar-lhe a anna 
eleva urn tiro. Uvres dos homens, as duas se amam. 
(Guia de Filmes, 1982) 

Titulo: LOUCURAS SEXUAIS 

Dir~o: Juan Bajon 

Roteiro: Juan Bajon 

Fotografia: Antonio Ciambra 

Montagem: Antonio S. Dias 

Trilha sonora: 

Produtora: Juan Bajon Prods. Cinemats./Brasillntem. Cinemat 

Distribuidora: Brasillntem. Cinemat 

Genero: Drama 

Alriz: T aya Fatoorn 

Ator: Fabio Villalonga, Clemente Viscaino 

Elenco secundclrio: Tadeu Menezes 

Anode produ~ao: 1..:.19"'8:::2 _ _. 

Oura~o: 80 min. 

SINOPSE: 1 o epis6dio: 0 Rapto. Dois rapazes, Paulo e Andre, seqaestrarn a mulher de urn empresario, Marcia, e a levam a uma casa 
de praia. Ali, nasce urn relacionamento intima entre os seqoestradores e a vitima. No dia combinado para o recebimento do 
resgate, os seqoestradores sao presos. Na delegacia, perante rep6rteres, a vitima pede clemancia para com os raptores, 
cuja convivt!n'lcia a levara a sentir desprezo pela avareza e arrogancia do marido. 
2o epis6dio: A Mulher-Aranha Urn escritor resolve desafiar as estranhos pOOeres de uma mulher que enviuvara 13 vezes 
em poucos anos, com os maridos morrendo misteriosamente logo ap6s o casamento. Nos primeiros dias, tudo corre 
normalmente. Logo o estranho poder de seduc;Ao da mulher com698 a se manifestar, induzindo o novo marido a praticar 
sexo ate a exaus~. Assim, a "mulher-aranha" volta a atacar, vestindo-se de preto e se preparando para um novo 
casamenb 
(Guia de Filmes, 1982) 
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T~ulo: MANELAO, 0 CACADOR DE ORELHAS 

Dire~o: Ozualdo Candeias 

Roteiro: Ozualdo Candeias 

Fotografia: Ozualdo Candeias 

Montagem: 

Trilha sonora: Brandao, ze Barqueiro 

Produtora: Candeias Prods./ Embrafilme I Seer. Cult Sao Pau 

Oistribuidora: Embrafilme 

Genero: Aventura 

Atriz: Laura Boaventura 

Ator: Nabor Rodrigues 

Elenco secund8rio: Daniel Santos, Jack Barbosa, India Rubia 

Dura~o: 

Anode produ~o: [1982 

SINOPSE: Em urn jogo truco, Manelao perde seu cava/a. Por sofrer de doenya venerea procura urn farmaceutico que, conluiado a um 
coronet, promete cura-lo em troca de uma ernboscada. Manelao aceita, e tratado e cumpre sua parte: mata em tocaia o 
almofadinha inimigo do coronet Continua sua viagem, pede pouso, cobit;a uma mocinha do local e se contenta em saciar o 
desejo com os animals do pasto. Numa zona de prostituiyao reencontra Fi/6, antigo amigo cuja mulher, segundo urn trato, 
deve servir a outros homens. Fil6 tambem e matador e arruma outra tocaia para Manelao, na qual ele deve vingar a honra 
perdida da filha de pequenos proprietaries sem recursos. Salim, amigo dos pais, fornece roupas e armas a Manelao em 

troca da morte de Neneco, o desonrador. 0 crime e executado em suas nUpcias e sua orelha e entregue a filha, atualmente 
prostituta. A dona do borde! relata a chacina de uma familia. Manelao e Fil6 reproduzem a ay§o, imaginando-se no Iugar 
das vitimas. Fil6 parte para outre serviyo: mata DotO, urn de seus patroes. Os capangas de Octo o perseguem mas o 
tocador de violao do bordellhes atravessa o caminho dizendo que matar urn matador traz desgraya porque a existencia 
dele corresponde a exist!ncia do doutor. 
(Guia de Filmes 1981) 

T~ulo: MENINA E 0 ESTUPRADOR, A 

Oir~o: Conrado Sanches 

Roteiro: Conrado Sanchez 

Fotografia: Concordia Matarazzo 

Montagem: Gilbrto Wagner 

Trilha sonora: dm: Jairo Ferreira 

Produtora: Prods. Cinemats. Galante 

Oistribuidora: Ouro Nacional 

Genera: Drama 

Atriz: Vanessa 

Ator: Zozimo Bulbul 

Elenco secundarto: Ua Furlin, Jussara Caiman 

Anode produ~o: j-"19:..:8;::;2 _ _, 

Oura~o: 78 min. 

SINOPSE: Filha indesejada, Vanessa vive sob os cuidados de urn casal de empregados, imersa em apatia da qual s6 sai para 
entregar-se as fantasias de seu mundo pr6prio- dan9<1ndo, desenhando ou tocando instrumentos musicais- ou para 
manifestar rudeza e agressividade, especialmente para com Pedro, o motorista da casa. Sofrendo freqOentemente de 
ataques alucinat6rios em que se ~ perseguida por homens maltrapilhos em bosques, ela e levada por uma amiga a um 
psicanalista, que se entusiasma com o caso. No decorrer do tratamento, Vanessa relernbra mementos do passado, nos 
quais se destaca constantemente a f!Qura de Pedro, que passa a mostrar-se preocupado com suas idas ao consult6rio. 
Numa das sessoes, reveta-se que, seduzida quando pequena porum grupo de mendigos, Vanessa foi salva por Pedro. 0 
psicanalista resolve levar as Ultimas conseqU$ncias o tratamento, e quase a convence a atirar-se de urn penhasco. 
Vanessa e novamente salva por Pedro, eo psicanaHsta se atira. 
(Guia de Filmes, 1982) 
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Titulo: MENINO JORNALEIRO, 0 

Dir~o: Alcides Caversan 

Roteiro: Alcides Caversan 

Fotografia: Renato Alves 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: T onico e Tinoco 

Produtora: Aces Prod e Distr. 

Distribuidora: Cobra Filmes 

Gt!nero: sertanejo 

Alriz: Dauleia Ayala 

Ator: Tonica e Tinoco 

Elenco secundirio: Jose Luiz Barbosa, Alcides Caversan, Alan Fontaine 

Anode produ!;lio: j1982 

Oura~o: 87 min. 

SINOPSE: Numa pequena cidade do interior de sao Paulo vive uma familia pobre: a mae cuida de casa e faz biscates, o pai e pedreiro 
e o filho Unico, de sete anos, e o jomaleiro da cidade. Bebeto, filho de T onico e sobrinho de Tinoco, grandes fazendeiros, 
abandons a vida confortavel que leva para aproximar~se da amada SOnia. professors na cidade, como charreteiro da 
propriadade de seu pai, o sr. Paulo. Este, querendo reatizar obras, contrata Rodrigo, urn engenheiro, per quem Sonia se 
apaixona assim que eie desce na es~o, vindo da cidade grande. Em suas horas de folga, o pequeno jornaleiro conversa 
com Manoel, o portugu&s do emp6rio au brinca com os garotos no riacho. Bebeto convencido de que Sonia ama realmente 
Rodrigo, agride este com ajuda de outros empregados, demitidos per Sebastii!o, capataz da fazenda. 0 sr. Paulo cuida do 
engenheiro e providencia o castigo de Bebeto e seus cumplices. Benedito, o pai do menino jomaleiro esta doente, e 
sucumbe durante uma queda do telhado. Rodrigo retoma a cidade grande; Bebeto, desiludido, volta a fazenda de T onico e 
Tinoco; Sonia fica s6 eo menino jomaleiro anuncia em manchete a morte de seu pai. 
(Guia de Filmes 1982) 

rrtuto: MOTORISTA DO FUSCAO PRETO, 0 

Di"'';iio: Jose Adailo Cardoso 

Roteiro: Diogo Angelica, Jose Adalto Cardos 

Fotografia: Odon Cardoso 

Montagem: Pedro Garcia 

Trilha sonora: dm: Renata Pitta 

Produtora: Spectrus Prods., Cinema!. Taurus I Sergio Tufik 

Distribuidora: Luna Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Vanessa 

Ator: Diogo Angelica 

Dura~o: 82 min. 

Elenco secunc::tario: Joser Lucas, Heitor Gaiotti, Katia Spencer, Dalma Ribas 

Anode produ!;lio: [,::1982;::::_.J 

SINOPSE: 0 mecanico Lula alimenta, em sua pequena cidade do interior, o sonho de conquistar melhor posi<;ao social para poder 
casar·se com a amada Camila, cuja familia nao poderia aceitfi-lo. lnveja Beta, dono de urn Fuscao preto muito mais 
atraente que seu velho Maverick, e que e um idolo das moc;as do local. Camila loge com Beto e Lula os persegue pelas 
ruas da cidade, mas perde o controJe do carro e choca-se violentamente contra urn barranca, morrendo na explosao e 
deixando livres Beto e Camila. 
(Guia de Filmes 1982) 
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rrtulo: MUITAS TARAS E UM PESADELO 

Oir~ao: Salvador do Amaral 

Roteiro: Mario Molina 

Fotografia: Salvador do Amaral 

Montagern: Roberto Leme 

Trilha sonora: sel.: Jairo Ferreira 

Produtora: Cinemat Publifilmes I Producine Prods. 

Distribuidora: Cinemat. Publifilmes 

Genero: Drama 

Atriz: Zilda Mayo 

Ator: Marc io Camargo 

Durac;io: 98 min. 

Elenco secundario: Sueli Machado, Deusa Angelina, Joao Paulo, Marty Machado 

Ano de produ~ao: [.:.;198=2-.J 

SINOPSE: 0 industrial Mauro inventa freqOentes viagens de trabalho para estar ao !ado de suas amantes, enquanto sua mulher Luisa 
esta sempre visitando a mae, Augusta, doente, no sitio em que reside. Voltando para casa de uma dessas visitas, Luisa 
sofre um acidente e vern a ser acordada do desmaio pelo tarnbem industrial Joao Paulo, amigo de Mauro, com quem inicia 
urn envolvimento amoroso. Ana, flel e exci!:ntrica amiga de Luisa, com~ a prever urn futuro terrivel para a rei~ entre os 
dois, no que e secundada por Augusta. Frustrada por tambem ser traida pelo marido, e sabedora de que Mauro no 
passado assassinara urn fot6grafo que com e1e disputava a mesma mulher, Ana quer vingar~se de suas magoas matando 
a amiga. Mas tudo nao passava de urn pesadelo: ainda dentro do carro, Luisa acorda com urn grito e abf'a\:3 o marido. 
(Guia de Filmes 1982) 

ollulo: MULHER AMANTE 

Dir~o: Wilson Rodrigues 

Roteiro: Wilson odrigues 

Fotografia: Helio Giovanni 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: 

Produtora: Planeta Filmes 

Distribuidora: Planeta Filmes 

Genero: 

Atriz: Emanuella Migues 

Ator: Wilson Rodrigues 

Elenco secundario: Kenji Kawasaki, Julieta Peres 

SINOPSE: Rel~oes hornossexuais entre mulheres. 

(Guia de Filmes 1982) 

Anode produ~ao: j..:;19::,:8::2_.J 

Dura~o: 85 min. 
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Trtulo: MULHER TENTAcAO 

Di~ao: Ody Fraga 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: 

Produtora: Oacar Prods. I David Cardoso 

Distribuidora: Dacar Prods 

Genera: Drama 

Atriz: Renee Casemart 

Ator: Marcie Prado 

Durac;ao: 80 min. 

Elenco secund.irio: Gunther Grillo, Sandra Graffi, Luiz: Carlos Braga, Danielle Ferrite 

Ano de produ~ao: 11982 

SINOPSE: Os percalc;os er6ticos na vida de uma familia: o pai e voyeur e espia as empregadas, a mulher e a filha; esta Ultima tern 
seus namorados dlsputados peia pnipria mae. 

(Guia de Filmes 1982) 

Trtulo: NEUROSE SEXUAL 

Direcao: T any Vieira 

Roteiro: Tony Vieira 

Folografia: Henrique Borges 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: 

Produtora: E. C. Distr. e Imp./ Marte Filmes 

Distribuidora: E. C. Distr. e Imp. 

Genero: Drama 

Atriz: Elzira Naue 

Ator: Roberto Gorgoni 

Durac;ao: 80 min. 

Elenco secunctario: Jonia Freund, Roney Wandertey, Dalma Ribas, Francisco A . Soares 

Anode produ~: 1.:.198=2-.J 

SINOPSE: Suelen, consciente de que e vitima de urn desequilibrio menta! grave e em progressao, procura sua medica para que, a par 
do tratamento, gerencie todas as suas empresas. Sua doenya, cujas manifestay5es parecem superar suas pr6prias forc;as 
de resist~ncia, leva-a a imaginar~se em retacionamento sexual com as pessoas que encontra ou W. Tomando 
conhecimento, atraves de urn jomal, da prisao de urn maniaco sexual, sente-se atraida por ele. Apesar dos protestos dos 
que o cercam, consegue que seus advogados o liberte. Suelen aproxima-se do tarado e este, aprCYIIeitando-se de sua 
confianya, mata-a depois de possui-la. 
(Guia de Filmes 1982) 
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Titulo: NICOLL!, A PARANOICA DO SEXO 

Dir~iio: Alexandre Sandrini, Flavia Portho 

Roteiro: Alexandre Sandrini 

Fotografia: Giorgio Atti!i 

Montagem: Jo§o Alencar 

Trilha sonora: dm: Marceio Sulkl 

Produtora: M.S. Prods. I Emp. Cinema!. Haway 

Oistribuidora: Emp. Cinemat. Haway 

Genero: Policial 

Atriz: Danielle Ferrite 

Ator: Flavia Portho 

Elenco secundario: Fabio Villalonga, Ruy Leal, Simone Carapia 

Anode produ~o: [1982 

Durat;iio: 80 min. 

SINOPSE: Traumatizada na infflncia, Nicolli, dona de uma fazenda no interior de SAo Paulo, mata seu amante, crime que dara origem 
a outros, ate a descoberta de sua autora. 
(Guia de Filmes 1982) 

Titulo: NOITE DAS TARAS 2 

Dir~ao: 1. Ody Fraga 2. Claudio Portioli 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Claudio Portioli 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: 

Produtora: Dacar Prods. 

Distribuidora: Art Filmes I Ouro NacionaJ 

Genero: Comedia 

Atriz: Wanda Kosmo, Matilde Mastrangi 

Ator: Enio Gon>'llves, David Gardoso 

Dura~io: 82 min. 

Elenco secundilrio: Rosana Freitas, Katia Spencer, Liana Duval, Martstela Moreno, Vanessa 

Anode produ~o: 11982 

SINOPSE: 1. Solo de Violino. A rela;:8o conflituosa entre m§e e filho, ele herdeiro do violino e da vocayao musical do pai, ela cheia de 
ressentimento e 6dio em rei~ ao falecido marido. Acaba projetando no filho uma explosao de vingan9<3 que tambem se 
volta contra ela mesma. 
2. A Guerra da Malvina. Malvina, atriz afastada das !ides, reune quatro amigas para assafto a uma residancia. Escolhem 
par casualidade e coincid~ncia a de David Cardoso, o astra das pomochanchadas, e a aventura se transforma em 
movimentada comedia er6tica. 
(Guia de Filmes 1982) 
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Titulo: NOITE DO AMOR ETERNO, A 

Dir~o: Jean Garret 

Roteiro: Jean Garret, Mario Vaz Filho 

Fotografia: A J. Moreiras 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: sm. Jairo Ferreira 

Produtora: Iris Prods. I Embrapl 

Distribuidora: Emp. Cinemat. Haway 

Genero: Drama 

Alriz: Aldine Muller 

Ator: Flavio Portho 

Elenco secundiirio: Ruy Leai,Luiz Cartes Braga, Regina Lopes, 

Our~o: SO min. 

Part. esp. : Maristela Moreno, Pio Zamuner, Antonio Meiiande 

Ano de produ~o: !.:.19::;8::;2_..J 

SINOPSE: Lilian Davis, atriz de cinema, recebe telefonemas anOnimos de um fA, Armando, que~ a persegui-la. Urn dos 
telefonemas ocorre durante uma filmagem, e Lilian, transtomada, vai queixar-se a policia em companhia do diretor de 
produ~ do filme, mas o delegado pensa que se trata de urn golpe publicitc!lirio. Certa noite, em casa, ap6s novo 
telefonema, ela resolve espairecer num bar. Depois de alguns drinques, Armando, que a seguira, aproxima-se e convida-a 
air a sua casa. Lilian adormece e Armando a leva para a casa onde mora com seu pai, urn industrial falido. Ao despertar, 
Lilian tenta convenre.lo a liberta-la e procura em va.o fugir. Annando, ator frustrado, recita Shakespeare e, entrando em 
crise histerica, tenta enforcar-se. Ulian aproveita--se da situa~: quando sobrevem nova crise de Annando, ela ernpurra o 
banco sob seus pes eo deixa enforcar-se. Veste suas roupas e parte, deixando trancado o velho pai louco. 
(Guia de Filmes 1982) 

Titulo: PECADO HORIZONTAL 

Oiret;ao: Jose Miziara 

Roteiro: Jose 'Miziara 

Fotografia: A, J, Moreiras 

Montagem: Gilberte Wagner 

Trilha sonora: dm: Salatiel Coelho 

Produtora: Cinedistri I DFB I Oswaldo Massaini Filho 

Distribuidora: Cinedistri 

Gl!nero: Comedia 

Atriz: Marisa Sommer, Matilde Mastrangi 

Ator: Paulo Ramos 

Curacao: 93 min. 

Elenco secundi!rio:Zilda Mayo, Antonio Fonzar, Felipe Levy, Renee de Casemart 

Anode produ~o: j,:;198::; .. ;::2_..J 

SINOPSE: Marcos, Bruno e Guina se reencontram na cidade nata!, depois de 15 anos, para o casamento do pai de Guina. Em vez de 
comparecerem a igreja, reunem-se num bar para rememorar o passado. Marcos conta como levou Tininha ao Unico hotel 
da cidade, vestida de padre, para que ninguem soubesse de sua aventura sexual. Bruno narra sua paixao pela tentadora 
esposa do tio Deodeciano, 30 anos mais jovem que o marido, e o plano que teve de arquitetar para leva-la para a cama, 
enfrentando o tio, o amante T onico Mendonya e urn cachorro chamado Dracula. Guina, o mais jovem dos tras, relembra a 
~ncia que teve aos 12 anos, quando foi desvirginado par Aurora, a mulher mais bela da cidade, na presenya de tras 
amiguinhos, para ganhar aposta cam um outro. T erminada a cerimonia de casamento, eles penduram a conta com seu 
Alexandre e correm para a porta da igreja, onde reencontram tambem os coadjuvantes de seu passado. 
(Guia de Filmes 1982) 
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rrtulo: PERDIDA EM SODOMA 

Dir~o: Nilton Nascimento 

Roteiro: Nilton Nascimento 

Fotografia: Cartes Nascimento 

Montagem: Maximo Barre 

Trilha sonora: T oninho Negreiros, Arthur Moreira 

Produtora: Atfa Filmes 

Oistribuidora: 

Genero: Drama 

Atriz: Nicole Puzzl 

Ator: Juca de Oliveira 

Ano de produ!;lio: '""19::.:82:::...._, 

Curacao: 90 min. 

Elenco secundario: Jose Lewgoy, Alcione Mazzeo, Aldine Muller, Marths Mathias, Roberto Bataglin, Segio Hingst 

SINOPSE: Marlene chega a Sat> Paulo vinda do interior, onde foi criada par urn casal amigo, querendo conhecer seus pais e contando 
apenas com urn enderec;o de onde recebe regularmente uma mesada. La descobre que seu pai vai todas as noites a uma 
boate, onde e maJtratada par ele ao perguntar par sua mae. Obtem entao com urn velho amigo de sua mae, antiga cantora, 
o endere<;o de urn gigolO, Nassif, que viveu com ela. Nassif promete-lhe encontrar Giovana (a mile), e tenta em vao levar 
Marlene a lugares onde encaminha moyas para a prostituiyao. Desanimada, ja pensa em desistir quando, no hotel, e 
aconselhada a procurar Siqueira, urn jomalista especializado em vida notuma. 0 arquivo dele, no entanto, s6 acompanha a 
vida de Giovana ate o nascimento da filha. Siqueira procura ajud&-la, percorrendo boates onde a m~ trabalho, mas sem 
~o. Sander, o pai de Marlene, sentindo-se pr6ximo da morte, reUne todas as filhas e indica o ender99(), no Rio de Janeiro, 
de uma passoa que pode fomecer o paradeiro de Giovana. Nassif vai ao Rio querendo explorar Giovana. Nada 
conseguindo, diz-lhe que esta vivendo com Marlene. Giovana tenta o suicidio e e hospitalizada. E. camaval. A filha chega ao 
Rio e encontra Gisa, uma costureira que a acompanha ao hospital. Mas Giovana nAo mais esta lei: assustada, teria 
procurado Nassif, matando-o. E. presa. Depois de uma noite de buscas Marlene 16 no jomal a noticia da prisao de sua m~ 
e a encontra numa delegacia. Atraves de urn advogado, descobre que Nassrf morreu na realidade de ataque cardiaco. 
lnocente, Giovana e sofia e Martene retorna com a rMe ao interior. 
(Guia de Filmes 1982) 
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Titulo: PRAZERES PERMffiDOS 

Diret;ao: Antonio Meliande 

Roteiro: Luiz Castillini 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: dm: Jairo Ferreira 

Produtora: LGR Filmes 

Oistribuidora: Cobra Filmes 

~nero: Drama 

Atriz: Ua Furlin, Monique Lafondi 

Ator: Roberto Miranda, 

Curacao: 85 min. 

Elenco secundario: Malu Braga, Sandra Graffi, Sergio Hingst, Jose Lucas, Ana Maria Kreisler 

Anode produo;io: !1982 

SINOPSE: 1. Casada com 5ergio, Andrea interessa-se por outros homens, com os quais nc1o consegue relaciOnar-se, e sofre de 
delirios em que se ~ fazendo seco com conhecidos. Manifesta sua confusao ao marido e este tenta ajudc\-la. vao com os 
arnigos Marcia e Augusto a uma boate, mas Andrea imagina-se na cama com a cobra que va enroscada na danc;arina. Em 
outra festa, o deli rio assume a forma de urn bacanal de que ela eo centro. Para tentar espairecer, Andrea corre no parque 
do lbirapuera, onde conhece Hello. Vai com ele para urn hotel, mas e convencida de que ama o marido, a quem resolve 
relatar a aventura. 5ergio, no entanto, adianta-se, confessando suas relay6es intimas com Marcia, amiga desta, sua 
pr6pria secretaria e a dan9CJrina da boate. Andrea, mais abalada ainda, briga Sergio e guarda seu segredo. 
2. Beto e Marina, realizadores defilmes pomograticos para moteis, recebem os tios dele, Dirceu e Joana, que chegam 
para fE!rias na capital. Tia e scbrinho passam a se relacionar intimamente, conquistandCK> Joana can as mais ousadas 
tecnicas sexuais. Marina passa a realizar sozinha os filmes, esquecendo a prefer~cia de Beto pela tia. Mas ele, confuse 
com a ousadia de Joana, resolve certa noite possui-la de modo convencional, o que ela nAo aceita, deixandCK> abismado 
com a convicyao com que defencle seu apego ao que aprendera em revistas e filmes pomografteos, e a certeza de que a 
sexualidade convencional s6 pratica com o marido. 
(Guia de Filmes 1982) 

Titulo: PRIMEIRA NOITE DE UM ADOLESCENTE, A 

Oir~o: Antonio Meliande 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagern: Gilberte Wagner 

Trilha sonora: sel: Jairo ferreira 

Produtora: Prods. Cinemats. Galante 

Distribuidora: Ouro Nacional/ Art Filmes 

Genero: Comedia 

Atriz: Elis Cardoso, Katia Spencer 

Ator: Arlinda Barreto 

Oura~o: 78 min. 

Elenco secundario: Paulo Cesar, Sandra Graffi, Luiz carlos Braga, Renee Casemart 

Ano de produo;io: 11982 

SINOPSE: JUnior, filho de urn milionario que esta freqiientemente em viagem, e obcecado com~ intimas femininas, e mantido 
sob tutela pelo mordomo Andre, que se faz passar pelo patr~o para realizar suas conquistas amorosas, entre elas as 
demais empregadas e uma gra-fina que por ele se apaixona. Vern hospedar-se na mans® urn prima interiorano de JUnior, 
que tambem e iniciado nos prazeres er6ticos. Como o jovem fetichista vai-se tomando mais e mais importune, Andre trata 
de arranjar-lhe urn casamento, o que e facilitado pelo dinheiro deixado pelo dono da casa para as despesas. No dia do 
casamento, no entanto, o pai de JUnior retoma, e a surpresa na igreja termina ern gargalhada geral. 
(Guia de Filmes 1982) 
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Titulo: PROCURO UMA CAMA 

Dir~o: Deni Cavalcanti 

Roteiro: Deni Cavalcanto 

Fotografia: Eliseu Fernandes 

Montagem: Maximo Barra 

Trilha sonora: 

Produtora: Madia! Filmes 

Distribuidora: Emp. Cinema. Haway 

Genero: Drama 

Atriz: Tania Gomide, Shirley Santos 

Ator: Marcelo Coutinho 

Elenco secundario: Acacia Andrea, Pablo, Marthus Mathias, Lia Hollyw'ood 

Ano de produ~: 1..:.19::8:::2_-' 

Dura~o: 85 min. 

SINOPSE: Mayara, Fernanda e Rosa, tres jovens de familias abastadas, deixam suas cidades no interior e se instalam em sao Paulo. 
Prostituem-se e acabam se conhecendo na pensAo de dona Matilde, onde passam a morar e encontrar rapazes, por quem 
se apaixonam. As suas familias estao preocupadas com seu desaparecimento, mas conseguem localiza-las quando 
aparecem num programa de TV em que esta sendo entrevistado urn dos inquilinos da pensao, jogador de futebol. 
lnicialmente chocadas, no reencontro, com as novas relat;:Oes amorosas das tras mogas, as familias acabam dando o 
consentimento para que se casem. 
(Guia de Filmes 1982) 

rrtulo: PROFISSAO: MULHER 

Di~o: Claudio Cunha 

Roteiro: Marcia Denser, Claudio Cunha 

Fotografia: Roberto Buzzini 

Montagem: Jayme Justo 

Trilha sonora: Luiz Guedes, Thomas Roth 

Produtora: Claudio Cunha Cine e arte I Atl::.ntida 

Oistribuidora: U.C.B. I Cobra Filmes 

Genero: Drama 

Atriz: Simone Carvalho 

Ator: Mario Cardoso, Claudio Marzo 

Anode produ~ao: 1..:.19::,:82:::...___, 

Dura~o: 100 min. 

Elenco secundcirio: Lady Francisco, Wilma Dias, Patricia ScaM, Otavio Augusto, Fabio Sabag, Mauricio do Valle 

SINOPSE: Em torno de uma agancia de pubflcK:iade e do mundo da mOOa, as hist6rias de Luiza, manequim que disputa com sua 
empregadora Neuza, dona da agartcia, o amor do oportunista Dias. Nathalia, que se entrega ao oilcool e a devassid~o, 
desencantada com o desamor que a cerca. Vera, solteirona de meia idade denominada pela sobrinha; e Sandra, outra 
estreta das passarelas desiludida. 
(Guia de Filmes 1982) 
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Titulo : REI DA BOCA, 0 

Dir~o: Clery Cunha 

Roteiro: C!ery Cunha, Galileu Garcia 

Fotografia: A. J. Moreiras 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: Beto Strada 

Produtora: Farah Prods./ Farah Abdalla 

Oistribuidora: Cinedistri 

Genero: Aventura 

Atriz: Claudete Joubert 

Ator: Roberto Bonfim 

Ourat;;iio: 128 min. 

Elenco secundiirio:Zilda Mayo, Ruy Leal, Renaldo Medeiros, Benmtinho, Dali!eia Ayala, 

Ano de produ~o: lc.19'"'8"'2 _ _. 

SINOPSE: Nascido e criado numa fazenda, Pedrao sonha com a riqueza. Ruma para um garimpo onde encontra o crime, a viol~ncia e 
a fama de ladra.o, acusado de roubar urn diamante. Espancado e ferido, acaba matando urn homem e foge para Sao Paulo. 
Sem documentos, e detido e ievado a prisao. Quando e libertado, recorre a outros aventureiros. Cometem urn primeiro 
delito e Pedr.}o se toma traficante, gigolO e explorador de menores. Passa a ser perseguido por urn comissionario cuja filha 
caiu na rede de novo Rei da Boca. Pedrao, acuado, corrompe policiais e instiga seu bando contra os perseguidores. 
Chegando ao ponte alto da explorar;:ao de t6xicos, ele corneya a liquidar concorrentes. Sua carreira chega ao fim quando, 
para se livrar de provas, ele assassina menores, jogando-as no poyo de um elevador. 0 comissionario acaba levando-a a 
prisao. 
(Guia de Filmes, 1982) 

Titulo: RETRATO FALADO DE UMA MULHER SEM PUDOR 

Dir~o: Jair Correa, Helio Porto 

Roteiro: Helie Porto 

Fotografia: Tony Rabatoni 

Montagem: Mauro Alice 

Trilha sonora: Egberta Gismonti 

Produtora: Fita Filmes 

Distribuidora: Cinedistri 

Genero: Policial 

Atriz: Monique Lafond 

Ator: Paulo Cesar Pereio 

Oura~o: 92 min. 

Elenco secund3rio: John Herbert, Jonas Bloch, Serafim Gonzales, Zelia Toledo 
Part.- Fulvio Stefanini, Nicole Puzzi, lmara Reis 

Ano de produ~iio: 11982 _I 

SINOPSE: A bela Paula, mulher independente que foi aeromo;a, modelo fotografico, e encontrada morta em sua banheira. A 
investig~o policial vai ouvir relatos sobre sua hist6ria, feitos por sete suspeitos: o ex-marido milionario, um dono de boate 
ligado ao submundo, um cantor de casa notuma, o fot6grafo e o dono de tecelagem para os quais posava, urn politico e um 
publicitario. Enquanto a imprensa explora sensacionaiilsticamente o crime, t~ndo o retrato de uma vftima dissoluta e 
entregue as drogas, o policial encarregado do inquento encontra cada vez mais obstaculos. Quando estas prestes a 
resolver o case, e afastado do cargo e ainda tenta leva-lo adiante por conta pr6pria, mas logo constatara definitivamente 
que o criminoso esta acima da justiya. 
(Guia de Filmes 1982) 
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Titulo: SADISMO - ABERRACOES SEXUAIS 

Dire~;ao: Fauzi Mansur 

Roteiro: Fauzi Mansur, W. A. Kopezky 

Fotografia: Gesvaldo A~ones Abril 

Montagem: Danilo T adeu 

Trilha sonora: 

Produtora: Virginia Filmes 

Oistribuidora: Alta Distr. 

Genera: Drama 

Atriz: Ana Maria Kreisler 

Ator: Sergio Hingst 

Elenco secundario: Alan Fontaine, Artur Rovedeer, Kristina Keller 

Ano de produ~o: !.:.19~8:=2_..J 

Durat;iio: 91 min. 

SINOPSE: Paralisada e com a mern6ria perdida em conseqO~cia de urn acidente, Joana, que vive can sua sobrinha Martinha, 
entrega-se a fantasias alimentadas na leitura de jornais. Sua casa toma-se, assim, urn hotel em que aluga quartos a casais 
e os espiona: ha. os que usam mascaras de horror para alimentar a retac;ao, pedindo em seguida a presenga de uma 
prostitute, papel de que se investe a pr6pria Joana; o homem rude que val torturar uma jovem na rede e no qual Joana W 
seu medico, por quem nutre forte desejo, colocando-se tambem no Iugar da torturada. Atraves de uma manchete, Joana 
imagina a brutal experiancia de canibalismo de urn estudante com sua colega, e a invasa.o de um pom~hop per tres 
marginais que violentam as duas propriet8rias - precisamente Joana e Martinha. Joana com~ tambem a evocar imagens 
do pass ado: lembra.-se de T er flagrado seu amante Renate em retac;ao amorosa com Martinha, de ter atirado nele, deTer 
sido atropelada. Ate que retorna da prisao Mane Juan, o guerrilheiro chileno par quem estava apaixonada, e Joana recupera 
aos poucos a mern6ria. A redesccberta da verdade de seu passado recente coincidira com um confronto mortal entre 
Renate e Mano Juan. 
(Guia de Filmes 1982) 

Titulo: SAFADAS, AS 

Dir~ao: 1. Carlos Reichenbach 2.1nacioAraujo 3. Antonio Meliande 

Roteiro: C. Reichenbach, I. AraUjo, A. Meliande 

Fotografia: 1. C. Reichenbach 2. Conc6rdio Matarazzo 

Montagem: 1. Eder Mazzini 2. lnacio AraUjo 3. Eder Mazzini 

Trilha sonora: dm: Jairo Ferreira 

Produtora: Prods. Cinemats. Galante 

Distribuidora: Ouro nacional 

Genero: Comedia 

Atriz: Zilda Mayo, Sandra Graffi, Vanessa 

Ator: Wilson Sampson, Armando Tirabosqui 

Dura~o: 86 min. 

Anode produ~o: 1.;.19~8:::2_..J 

Elenco secundcirio: Carlos Milani, Jonia Freund, Carlos Koppa, lsa Kopelman, Claudio Mamberti, Sergio Hingst, Martiane Gomes 

SINOPSE: 1. A rainha do Flipper. 0 fracassado bancario T en6rio, 30 anos, descasado e com dois filhos, tent a reviver o passado no 
reencontro com sua primeira namorada, a bela e alegre Regineia, hoje amada por Giba, depachante que se aproveita dela 
para ganhar dinheiro em m8quinas de flipperama. Mas Ten6rio e Rosinha, temperamentos opostos, nao conseguern levar 
adiante o novo amor. ela retoma para Giba e o flipperama, e1e para suas r~. 
2. Uma aula de sanfona. Duas irmas compartilham experiencias amorosas com urn vizinho, professor de acordeon que e 
tambem fiador e namorado de uma delas 
3. Belinha, a virgem. Selinha vai se casar com Binho, filho de familia rica, e resolve seguir os conselhos de sua amiga 
Suely para arranjar dinheiro para o enxoval, prestando serviyos sexuais a velhos endinheirados, sem perder a virgindade. 
Aborda primeiro o dr. Camargo, em seguida o comendador Passaralho, a quem atende como entermeira, mais adiante 
Rodolfo, um voyeur. Dona Mariana, a futura sogra, desconfia e a obriga a confessar~se como pa:ireAntOnio. 
(Guia de Filmes 1982) 
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Titulo: SEXO As AVESSAS 

Di~io: Fauzi Mansur 

Roteiro: Fauzi Mansur, W. A Kopezky 

Fotografia: Gesvaldo A~ones Abril 

Montagem: Fausto Laranjeira, Danilo Tadeu da Cruz 

Trilha sonora: 

Produtora: Virginia Filmes I Fauzi Mansur I Alfa Distc 

Distribuidora: Alta Distr. 

Genera: Comedia 

Atriz: Serafim Gonzales 

Ator: Ana Maria Kreisler 

Ana de produ!;iio: [.;..19:.:8:::2 _ _, 

Duracao: 96 min. 

Elenco secundiirio: Enio Gonyalves, Arlinda Braret:o, Aryadne de Lima, Lia Furlim, Alan Fontaine, Wilza Carla 

SINOPSE: Heleno e Claudia invertem na vida conjugal os papeis tradicionalmente resentados ao hornem e a mulher. ele se dedica as 
tarefas dornE!sticas, sente-se objeto sexual e no c!ube defende os direitos dos homens; ela e uma executiva alga cafajeste 
que nao pode ver um rapaz sem pensar em nova aventura. A vida dos dais e abalada pelo flagrante de adulterio entre 
Claudia e Almir, amigo de Heleno que se prostilui depois de abandonado como filho pela mulher. Uma domestica 
pem6stica e uma sogra masculinizada atormentam ainda mais Helena. 
(Guia de Filmes 1982) 

rrtulo: SOL VERMELHO 

Oir~iio: Antonio Meliande 

Roteiro: Mario Vaz Filho 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Eder Mazzini 

Trilha sonora: 

Produtora: Embacine I Embrepi I Amado Batista Prods Arts. 

Distribuidora: Ouro Nacional 

Gl!nero: drama romantico 

Atriz: Tania Gomide 

Ator: Amado Batista 

Duraci.o: 80 min. 

Elenco secundtirio: Mario Benvenutti, Genesio Carvalho, Bentinho, Ua Furlin, Roberto Miranda 

Ana de produ~iio: [.;..19:.:8:::2'---' 

SINOPSE: 0 cantor e compositor Amado Batista concede entrevista a Edilson Moura no prograrna A Estrada do Sucesso, pela Radio 
Nacional de Brasilia, rememoranclo sua vida e carreira: a infAncia pobre com o pai lavrador e os dez irrn~. a ida para 
Goiania, o trabalho na livraria, os sacrificios para abrir uma pequena loja de discos. Urn vendedor de discos leva a 
9rav39&o de uma de suas cancoes a urn disc--jockey, que por vez o apresenta na gravadora Anhembi, que produz seu 
primeiro disco. Tras matfeitores de uma gravadora falida tentam seqOestrtHo para colocar em seu Iugar um outro artista, 
mas Amado, ap6s perseguiyOes e confrontos, domina-as e os entrega a policia. Empreende entao uma viagem pek>s 

lugares onde passou a infAncia, cantando Sof Vermelho contra o pOr-<lo-sol em Goitmia. 
(Guia de Filmes 1982) 
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mulo: SUSY, SEXO ARDENTE 

Diret;ao: Tony Vieira 

Roteiro: Maury de Queiroz (Tony Vieira) 

Fotografia: Henrique Borges 

Montagem: Walter Wanni 

Trilha sonora: dm: Maestro Salinas 

Produtora: MQ- PrOO. e Distr./Brasillnter. Cinemat. 

Distribuidora: Brasil Intern. Cinemat. 

Genero: Policial 

Atriz: Shirley Bonny, Cleusa Ramos 

Ator: Waldir Siebert 

Elenco secundario: Francisco A Soares, Edina Del Corso, Elden Ribeiro 

Ano de produ~o: 11982 

Dura~o: 85 min. 

SINOPSE: Contando com a cumplicidade do detetive particular Joel, Susy trama o assassinate de sua tia Morgana, milionaria ja 
condenada pela doenga. Seduz para isto o marido dela, seu tio Marcelo, que ap6s o crime, sofrendo de alucin~Oes, morre 
tambem ao cair de uma ribanceira Sabendo-a de posse da heranya, no entanto, Roberto, amante de Susy, consegue 
retirar toclo o dinheiro com a ajuda de outra mulher, com quem foge do pais, deixando a criminosa sem a fortuna e com 
contas a prestar com a Justiya. 
(Guia de Filmes 1982) 

rrtulo: TARA MALDITA 

Dir~ao: Alonso Gon~lves 

Roteiro: Alonso Gon9alves 

Fotografia: Alonso Gon90lves 

Montagem: Nilcemar Leyart 

Trilha sonora: dm: Nilson Rodrigues 

Produtora: Planeta Filmes 

Distribuidora: Planeta Filmes 

Genero: Policial 

Atriz: Lucia Ferreira 

Ator: Alonso Gonyaives 

Elenco secundario: Dalmy Veiga, Vicente MatioU 

Ano de prod~o: 11982 

Dur~ao: 80 min. 

SINOPSE: Um operario, revoltado na indUstria em que trabalha, trat;a com colegas ligados ao submundo do crime urn plano para 
assattar a empresa no tim de semana. Durante as reuniOes de preparagao, urn dos envolvidos desiste da empreitada, em 
nome dos momentos felizes que viw cam a amante. Ocorre o assalto, com a elimin~ dos guardas de seguranc;a que 
reagem. 0 operario transfonnado em assaltante vai, nesse interim, sofrendo urn processo de degenerescencia do carater, 
adquirindo taras e formas de comportamento diferentes no cantata com homens e mulheres inescrupulosos. Mas a policia 
chega aos assaltantes quando comemoram o troto do golpe num bar. Eles sao presos, e iniciam nova fase de suas vidas, 
no submundo da cadeia. 
(Guia de Filmes 1982) 
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Titulo: TESSA, A GATA 

Dir~ao: John Herbert 

Roteiro: Cassandra Rios, J_ Herbert, Tacita Rocha 

Fotografia: Carlos Reichenbach 

Montagem: Wandertey Klein 

Trilha sonora: 

Produtora: Enzo Barone Filmes I Atlantida I John Herbert Prod 

Distribuidora: U.C.B. I tlantida I Condor 

Genero: Drama 

Atriz: Nicole Puzzi 

Ator: Cartes Kroeber 

Oura~o: 110 min. 

Elenco secundclrio: Patricia Scalvi, Rosina Malbouisson, Francisco Di Franco 
Water Foster, Zaira Bueno, Jacques Lagoa, Rita Cadillac 

Anode produ~ao: 11982 

SINOPSE: Tessa e Gustavo sAo casados e vtvem confortavelmente no interior, mas ela ama arrebatadoramente Debora. As duas Wrn 
no entanto a romper, e Tessa envia a amiga a sao Paulo, onde ela consegue emprego na indUstria de Raul, tambem 
traficante de entorpecentes, casado com a inna de Tessa, Roberta. Debora defronta..se entao com os vicios de Raul, que 
encena jogos sexuais sacticos num teatro montando em casa e submete fisica e psicologicamente a mulher. Roberta 
apega-se a Salvador, secretario e guarda-costas de Raul, que tern sociedade com Gustavo no neg6cio de drogas, e tenta 
se aproximar de D~ora, com a intenc;ao de eliminar o marido, mas Tessa reaparece e prepara urn ardil que leva a um 
desfecho tragico. 
(Guia de Filmes 1982) 

rrtulo : TU DO NA CAMA 

Oir~ao: Antonio Meliande 

Roteiro: Ody Fraga 

Fotografia: Antonio Meliande 

Montagem: Eder Mazini 

Trilha sonora: Beto Strada 

Produtora: CAM Filmesl Cartes Alberto Duque/ Marinho Guzman 

Distribuidora: 

Genero: Comedia 

Atriz: Matilda Mastrangi, Zilda Mayo 

Ator: Enio Goru;:a!ves 

Dura~o: 

Elenco secundi'irio: Sandra Graffi, Railda Nonato, Arlete Montenegro, Monique Lafond, Walter Forster 

SINOPSE: 
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Titulo: VALE DOS AMANTES, 0 

Dire~ao: Luis Rossi Neto 

Roteiro: Luis Rossi Neto 

Fotografia: Luis Rossi Neto 

Montagem: Maximo Sarro 

Trilha sonora: 

Produtora: Madia! Filmes I Deny Cavalcanti 

Distribuidora: Emp. Cinemat. Haway 

Genero: Drama 

Atriz: Rila Cadillac, Acacia Andrea 

Ator: Deni Cavalcanti 

Elenco secundclrio: Sergio Hingst, Liana Duval, DanieJie Ferrite 

Anode prod~: 11982 

Dura~o: 88 min. 

SINOPSE: 0 engenheiro agrOnomo Carlos Alberto chega de SAo Paulo a fazenda do coronel Gomes, que o contratou para fazer o 
levantamento topograf!CO da propriedade, onde ctevera ser construido urn a~;ude. Sexualmente insatisfeita, a mulher de 
Gomes, Cristina, se envofve como engenheiro. Berenice, filha do casamento anterior do coronel, trama com Romeu o 
assass1nato de Joana, outra fazendeira, que quer impedir o relacionamento lesbico de sua pr6pria filha, Estela, com 
Berenice. Joana sofre um ~acidente" e Carlos Alberto, percebendo que Romeu sabe alga a respeito, acaba descobrindo o 
crime e denunciando os criminosos ao coronet Este decide calar-se para proteger a filha, e Carlos Alberto, abandonando 
Cristina, retorna a Sao Paulo certo de que o dinheiro comprara a liberdade dos assassinos. Mas estes tenninam presos. 
(Guia de Filmes 1982) 

rrtulo: VIGARISTAS DO SEXO, AS 

Dir~o: Ary Fernandes 

Roteiro: Ary Fernandes, Affredo Stennheim 

Fotografia: Hercules Barbosa 

Montagem: Gilberta Wagner 

Trilha sonora: Betos Strada, T oninho Negreiros 

Produtora: Procitel 

Distribuidora: Ouro Nacional 

GEmero: Drama 

Atriz: Jussara Caiman 

Ator: Felipe Levy 

Elenco secundilrio: Ruy Leal, Sergio Hingst, Vanessa, Marliane Gomes 

Anode produ~: 11982 

Dura~o: 85 min. 

SINOPSE: Renata, Nilze e Paula chegam a cidade grande a procura de melhores oportunidades e de Adelino, a quem haviann 
conhecido num cassino argentino como urn homem de posses. Decepcionam-se ao encontr2-lo vivendo com duas garotas, 
Loren e Misaki, e poucos recursos. Mas Adeline vr; na reuniao das cinco uma oportunidade: aluga uma mansao no Guaruja 
e as leva, com a intengao de atrair mmonarios. Casaria cada uma delas e passaria a ganhar urn salario, como retribuiy:Jo 
pela administra~ de suas vidas. Nilze conhece Mario, urn escultor, Renata encontra Alex e Paula se aproxima de 
Roberto. Com a ajuda de Narciso, urn comerciante a quem deve muito, Adeline vai tratando do "casamento" das moyas, 
que se envolvem em encrencas er6ticas num clube de velhinhas. As dividas de Adeline obrigam Loren a ceder aos 
avanyos de Narciso. Misaki liga-se a Tanaka, que devia receber boa quantia pelos mantimentos. Tudo afinal parece 
resolver-se: Mario revela-se muito rico, Roberto recebe uma heranya do tio, Alex regenera-se, e as cinco estao casadas. 
Mas Adeline, dizendo-se arrasado por causa de uma queda na balsa, onde teria aplicado sua fortuna, simula uma tentativa 
de suicidio. Os rapazes Wm em seu socorro, e o ajudam a montar uma aglmcia matrimonial. 
(Guia de Filmes 1982) 
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r.tulo: VIUVAS EROTICAS, AS 

Dir~ao: 1. Mario Vaz. Filho 2. Claudio Portioli 3. Antonio Meliande 

Roteiro: Ody Fraga, Mario Vaz Filho 

Fotografia: C. Portioli, C. Matarazzo, A J. Moreiras 

Montagem: Jair Garcia Duarte 

Trilha sonora: sm: Jairo Ferreira 

Produtora: Embrapi I Embacine I Ouro 

Distribuidora: Ouro Nacionai/Art Filmes 

Genero: Comeclia 

Atriz: Patricia ScaM, Ligia de Paula, Silvia 

Ator: Mario Benvenutti, Jose Miziara 

Dura~ao: 80 min. 

Elenco secundario: Silvia Gless, Stanley Strover, Luiz Carlos Braga, Rosa Maria Pestana 

SINOPSE: Tri!s caixoes sao levados a vel6rio. 

Ano de produ~ao: [ 1982 

1. Magn61ia. MagnOlia se apraxima do primeiro caixAo, lamentando que seu marido tenha morrido no fim de semana. 
Ricardo, seu amante, chega e propOe que mantenham rela¢es, o que ela aceita, depois de resistir urn pouco. Dentro do 
caixao, Pedro decide impedi·los. No apartamento, invisivel para o casal, ele lhes prega ~:toea a campainha, o 
telefone, faz Ricardo sentar numa vela e organiza uma intensa ~guerra~ de objetos. Frustrados, os ctois amantes voltam 
para o vel6rio, onde um babado procura o ensaio de uma escola de samba. 
2. SiMa. Com o marido, Cosme, moribundo, SiMa e cercada pelas irmas eo procurador da familia, AntOnio, mas todos 
torcem pela morte de Cosme, que resiste bravamente. Ap6s o falecimento, surge, durante os preparatives do vel6rio, o 
novo vizinho, OamiAo, querendo usar o telefone. Muitos desmaiam, ante a extraordin8ria semelhanc;:a de Damiao com o 
morto. Para desepero de AntOnio. interessado pela viUva, esta corresponde aos avanc;:os de Damiao, cuja falecida mulher 
tambem se chamava Silvia. 
3. Rute e Eva. Rute e sua filha Befinha, de aproximadamente cinco anos, estao no vel6rio do pai da menina quando 
chegam Eva e seu filho Niquinho, da mesma idade. Ambas lamentam o mesmo morto, o que as leva a constatac;:ao de que 
estava vivendo com as duas. Elas passam a rememorar passagens de sua vida, verificando oo malabarismos que fazia 
para apresentar-se a uma como o austere Pacheco, a outra como o bonachao Nico. 
EpUogo: A escola de samba entra na quadra e comec;:a a ensaiar, contagiando corn seu batuque o b!bado, as viUvas, 
amigos, parentes e ate os defuntos. 
(Guiade Filmes, 1982) 
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