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"- Pareceme que vue sa merced ha cursado las escuelas: i que ciencias ha 

oido? 

La de Ia caballeria andante - respondi6 don Quijote -, 

que es tan buena como Ia de Ia poesia, y aun dos deditos mas." 

El Ingenwso Hidalgo D. Quixote de Ia Mancha. 

Miguel de Cervantes Saavedra. 

Capitulo XVIll- Livro ll 
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RESUMO 

0 presente trabalho propiie uma aruilise filmica de "L 'Annata Brancaleone" de 

Mario Monicelli, produzido entre os anos 1965 e 1966. 

Na disserta,.ao procuro, inicialmente realizar urn mapeamento da commedia 

all 'ita Iiana, genero cinematognl.fico que se desenvolveu a partir do final da decada de 1950 

e atingiu seu auge em meados de 1970. Ai destacam-se alguns importantes filmes (Pane, 

Amore e Fantasia 1953, II Sorpasso -1962, Divorzio all1taliana -1961, por exemplo) e 

cineastas (Luigi Comencini, Pietro Germi, Dino Risi, entre outros) para a elaborn,.ao da 

perspectiva cinematognifica de Mario Monicelli. Este procedimento permite perceber de 

que maneira L 'Annata Brancaleone se diferencia dos demais, por recuperar urn periodo 

historico, no caso a Idade Media, de uma forma comica 

Em urn segundo momento, o objetivo e notar como "L 'Armata Brancaleone ", a 

medida em que constroi uma fic,.ao hist6rica no que se refere a Idade Media, dialoga com 

alguns generos literarios relacionadas a figurn do "cavaleiro andante", tais como a Canvao 

de Gesta, OS Romances de Cavalaria, 0 D. Quixote de Ia Mancha de Cervantes, e tambem a 

figurn da personagem Capitano da Commedia dell'Arte, alem de insinuar uma critica a 

figurn do Condottiero renascentista, presente na cinematogrnfia italiana do periodo fascista. 

A ultima etapa consiste numa especie de analise do filme; urn ensaio a partir da 

"Morfologia do Conto Maravilhoso" de Wladmir Propp (1984 ), a tim de estudar o percurso 

das personagens dentro da narrntiva filmica, num dialogo das personagens entre si e com o 

ambiente aonde se desenrola sua trnjetoria e onde se constroi a no,.ao de urn periodo 

hist6rico especificado como medieval. 



ABSTRACT 

The present work proposes an analysis of Mario Monicelli 's film "L ' Armata 

Brancaleone", produced between 1965 and 1966. 

In the dissertation I try, at first, to map the commedia all 'italiana as a movie genre 

that started to be developed at the end of the 1950's and reached its heights around the 

1970's. At this point some films (Pane, Amore e Fantasia -1953, fl Sorpasso -1962 and 

Divorzio all1taliana- 1961, for example) and filmmakers (Luigi Comencini, Pietro Germi, 

Dino Risi, among others) are important for us to trace Mario Monicelli 's perspective as a 

movie maker. This will allow us to perceive in which ways "L Armata Brancaleone is 

different from other films, reconstructing the Middle Ages as a historic period in a comic 

way. 

In a second instance, the objective is to pinpoint how "L' Armata Brancaleone" 

builds a piece of historic fiction referring to the Middle Ages at the same time it establishes 

a dialogue with certain literary categories related to the figure of the knight, like Cervante' s 

D. Quixote della Mancha, the Chanson de Geste or the Cilvary Romances, also characters 

like Capitano from the Commedia del/Arte. At the same time, the filmmaker hints to a 

critic of the renaissance's Condotiero as a character of the fascist period in the Italian 

Cinema. 

The last part of the work contains an analysis of the film in the form of an essay, 

that was built having as a starting point Vladimir Propp's "Morphlogy of the Folktale" 

(1984), so we could study each character's trajectory inside the narrative, their interaction 

with each other and their setting, where an identification with a medieval period is 

constructed. 
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Introdu~ao 

Para essa dissertayao foram assistidos alguns filmes 1 que desejavam reconstruir 

imagens relativas a !dade Media da Europa Ocidental. Dai vieram algumas interroga96es: 

como e possivel recriar uma noyao hist6rica medieval no cinema? Como seria esta 

"realidade medieval"? 

0 trabalho aqui desenvolvido nao ambiciona realizar urn levantamento de todos 

os filmes sobre o periodo Medieval. Alguns levantamentos aqui foram feitos. mas pareceu 

pertinente. dentre esses filmes que procuram mostrar a !dade Media no cinema, ater-me a 

urn filme em especifico e propor algumas breves considera96es a respeito da !dade Media 

nocmema. 

0 filme selecionado para o trabalho foi "['Armata Brancaleone" (1965/1966) 

de Mario Monicelli que. juntamente com varios outros cineastas italianos: Dino Risi, Pietro 

Germi. Stefano Vanzina (Steno), Luigi Comencini. entre outros pode ser considerado como 

urn dos mestres do genero cinematografico commedia all'italiana. 

"L 'Armata Brancaleone" pode ser considerado tambem uma commedia 

all'italiana. Diferencia-se das demais por ser urn dos poucos filmes incluidos no genero a 

tentar reconstituir urn periodo hist6rico. Grande parte dos filmes da commedia all'italiana 

abordam situa96es cotidianas contemporiineas. Monicelli se utiliza de referencias a hist6ra 

em outros filmes que dirigiu, como "La Grande Guerra" (1959) e "I Compagni" (! 963 ). 

Em "L 'Armata Branca leone". Monicelli monta uma visiio pessoal da !dade Media. que e 

pano de fundo para uma das constantes de sua obra: o retrato coletivo de personagens que 

vivem a margem de uma sociedade. 0 cineasta trata o periodo medieval de forma comica, o 

que niio era uma abordagem freqiiente em outros filmes sobre o periodo ate a produ9iio de 

'T 'Armata Brancaleane ". 

'"0 JO Selo" (1957J e "A Fonte da Donzela" I 1959) de lngmar Bergman. "Em Busca do Calice Sagrado" 
1 1975) e "Jabberwocky" (1977) de Terry Gilliam. "Erik. o Viking" (1989) de Terry Jones, "El Cid" (1961) de 

Anthony Man, "Ivanhoe" (1952) de Richard Thorpe, "As Aventuras de Robin Hood" (1938) de William 
Keighley e Michael Curtiz, "A Paixilo de Joana d'Arc" (1928) de Carl F. Dreyer, "A Tragedia de Macbeth" 

( 1971 ) de Roman Polanski. ·'Hamlet" ( 1948) de Laurence Olivier, "Henrique V" ( 1989) e "Hamlet" ( 1996) de 

Keneth Branagh, "0 Decameriio" (1971) de Pier Paolo Pasolini, ·'Brancaleone nas Cruzadas" (1970), 

"Bertoldo, Beroldino e Cacasenno" (1984) de Mario Monicelli. "Excalibur" (1981) de John Boorman, "0 
Nome da Rosa .. ( !986) de Jean Jacques Annaud. 
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Na sistematizavao critico-historica proposta por Masolino Amico' a commedia 

a/l'italiana desenvolveu-se a partir de 1945 e foi vigorosa ate meados da decada de 19703 

Segundo Lino Micciche', o filme c6mico italiano, tornou-se nao somente urn verdadeiro e 

proprio "genero", mas como ja se relevou, urn "macrogenero"5 que incluiria titulos como 

''Come Persi Ia Guerra" (1947) de Erminio Macario, "Fifa e Arena"(1948) de Toto. 

"Pane. Amore e Fantasia "(1953) e ''Pane. Amore e Gelasia "(1954) de Luigi Comencini, 

"J Soliti Ignoti "(1958) e ·'La Grande Guerra "(1959) do proprio Monicelli, "Pane. Amore 

e .. "(1955 ), "Una vita diffici le" ( 1961 ). "Jl sorpasso " (1962) e "I mostri" (1963) de Dino 

Risi, "Divorzio all'italiana" (1961) e "Sedotta e abbandonata" (1964) de Pietro Germi, 

''Pasqualino Settebelezze" (1975) de Lina Wertrniiller, "Signore e Signori Buona Notte" 

( 1976 ), sen do este ultimo urn filme em episodios6 dirigido pelos cineastas Luigi Comencini, 

Nanni Loy. Luigi Magni, Mario Monicelli e Ettore Scola. 

Outros cineastas italianos, como Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Marco 

Ferreri e mesmo os neo-realistas Luchino Visconti e Vittorio De Sica chegam a flertar com 

elementos pertinentes ao genero c6mico, como por exemplo em ''Boccaccio '70 "(1961). 

Nesse outro filme em episodios, Visconti realiza o episodio "11 Lavoro ", De Sica "La 

Riffa" e Fellini ''Le Tentazioni del Dottor Antonio". Em "Uccellacci e Uccellini" (1966) 

de Pier Paolo Pasolini. o cineasta trabalha com Toto'. ator c6mico que se tornou urn 

1 
Escritor, tradutor. critico litenirio, roteirista. Antalmente e professor de Hist6ria do Teatro Ingles na Universita di Rorna 

III e critico teatral de La Stampa.ln http://www.festivaletteratura.itlautore.php3?autid=92, capturado em 22/l 0/02. 
3 

AMICO, Masolino. La Cmmnedia a/l'ltaliana: il Cinema Comico in It alia dal I 945 a/1975. Milano: A. 

Mondadori, c. 1985. p. 3-7. 

'Doceme de Hist6ria e Critica do Cinema. atualmente na Universita di Roma, fundador e atual presidente da 

Afostra Internazionale del Nuovo Cinema, diretor, entre 1960/65, de uma dezena de premiados 
curtametragens edocumentcirios, colaborador do longametragern ':4ll'anni, siam fO.scisti/" desde a metade 

dos anos :SO. Publicou entre outros "!1 cinema italiano degli anni'70" 1980), "Viscomi e il 
neorealismo "( 1990). Dirige o peri6dico "La Scena e lo Schermo ". 
5 

MICCICHE, Lino, Cinema Italiano: gli anni' 60 e oltre. Venezia: Marsilio Editori, 1998. p. 135. 
6 Pais bern,. uma das f6rmula<>: com as quais a produvao procurou o sucesso junto ao pUblico "mCdio ., urbana e 
a primeira vista foi urn filao em particular ou um subgenera da "commedia all'italiana": o .. filme em 

epis6dios"', mediante o qual se procurava unir o maior mllnero possivel de atores de nome e encenadores de 

sucesso capazes de costurar seus roteiros. 0 tllme em epis6dios triunfou de modo especial durante 1963, 1964 

e 196.\ isto e nos anos da crise cinematognifica, mas entre 1961, ano em que a fOrmula fbi lanyada com 

Boccaccio '70 e 1969, ana em que Vangelo '70 (depois chama do Amore e Rabbia) pareceu constituir o Ultimo 

sonho, circularam sobre nossas telas cerca de cinqiienta produy5es (ou co-produy5es) pluriepis6dicas 

assinadas raramente por urn e quase sempre por dois, tres, quatro, cinco, ate seis diretores. MICCICHE, Lino, 

Cinema Italiano: gli anni' 60 e oltre. Venezia: Marsilio Ediwri, 1998. p. 147. 

i A importancia do c6mico italiano Tot6, nome artistico de Antonio de Curtis Gagliardo Ducas Comneno di 

Bisanzio, talvez esteja no t1lto deste ator, estritamente c6mico, ter sido urn representante da commedia 

all'italiana anterior a tomada de conscifmcia ideol6gica do gCnero. A sombra do neo realismo, absorvida pelo 

genera ao final dos anos 50 e inicio dos 60. TotO traz a memOria a imagem do c6mico popular que teve sua 

performance elaborada no teatro popular: caracterizayOes histri6nicas, construidas a partir de express5es 
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emblema da comedia popular cinematognifica italiana. Ja em "La Grande Bouffe" (1973). 

Marco Ferreri utiliza elementos grotescos ao exibir urn grupo de amigos que se reline ao 

redor de uma mesa para comer animalescamente ate a morte'. assim cria uma certa 

comicidade escatol6gica, para criticar a burguesia italiana. 

Trata-se de urn conjunto de filmes que possuem caracteristicas que suplantam o 

comtco e apropriam-se de elementos de procedi'mcias diversas. como sera observado ao 

Iongo da disserta<;ao. 0 genero comico italiano sempre pareceu indeciso quanto a 
atribui<;oes do que seria uma comedia9 A comedia cinematografica italiana. segundo o 

proprio Mario Monicelli, sempre procurou mostrar o lado ridiculo de eventos considerados 

serios. como por exemplo, a morte, dramas familiares, problemas sociais. a guerra. entre 

outros temas. Talvez por este motivo, o genero comico cinematografico italiano tenha 

construido uma tenue ambigiiidade em suas manifesta<;oes. levando a uma indefini<;ao de 

genero, onde o comico se mistura a elementos, muitas vezes dramaticos e ate tragicos. 

Dessa forma, o titulo Commedia All'Jtaliana, pode ser considerado apenas urn r6tulo para 

uma melhor identifica<;ao desse genero cinematografico especifico. 

0 cineasta Mario Monicelli, que pode ser considerado urn dos fundadores dessa 

Commedia all 'Ita Iiana. confirrna essa tendencia. Como remanescente do periodo fascista, 

em bora antifascista 10
• Monicelli procurou dar a co media italiana no cinema uma face mais 

faciais e corporals, de onde tira sua habilidade c6mica que centraliza a ayao dos filmes que protagonizou de 

maneira conturnaz. Tot6 tornou-se um emblema do c6mico popular cinematognifico italiano, assim como 

Cantinflas, o proprio Oscarito e ate mesmo Charles Chaplin. Nos filmes deste comico, a dupla Steno e 

Monicelli tiveram oportunidades para exercitar suas t6cnicas de roteiriza98.o e direyao e, no filme "TotO cerca 
casa" de 1949, Ja conseguem imprimir urn pouco do estilo que posteriormente faria de Monicelli urn 

renovador do gCnero c6mico no cinema italiano. 
8 

SODRE, Muniz e PAIVA, Raquel, 0 Imperio do Grotesco. Rio de Janeiro: Mauad, 2002. p. 93. 
9 0 prOprio Dante mostra nas suas declarac;Oes te6ricas uma certa inseguranc;a na questao da classificar;ao 
estilistica da Comfdia. Na sua De vulgari eloquentia, na qual trata da poesia das Canzoni, e sobre a qual a 

Comedta nao parece ter ainda deitado qualquer sombra, Dante faz ao estilo elevado e tnigico exigencias muito 
diferentes daquelas que curnpre mais tarde na Comedia: muito mais estreitas com respeito a escolha do obJe1o, 

muito mais puristas e fazendo maior questiio da separaqao dos estilos quanta a esco1ha da forma das palavras. 

Estava, entao, sob o efeito da poesia do tardio provenyal, estremamente artificiosa e destinada exclusivamente 
a urn circulo escolhidos de iniciados, e do stil nuovo Italiano, e uniu a isto a antiga doutrina da separa9iio dos 

estilos, da forma como continuavam a vegetar nas obras dos te6ricos medievais da arte ret6rica. Nunca se 

libertou totalmente destas opiniOes; senao, nao teria chamado sua grande obra Com€dia, em nitido contraste 

com a defini<;ao de Virgilio da Eneida como alta tragfdia (ln(ema 20, 113); parece, portanto, que niio quer 

incomodar a dignidade do estilo tnigico e1evado para a sua grande obra; a isto junta-se, ainda, a justifica<;iio 

que del na dE:cima parte da sua carta a Cangrande para o nome Com€dia. Tragedia e comedia diferenciam-se, 

assim diz na mencionada, em primeiro Iugar pela marcha da a9B.o, que levaria, na tragedia, de um comeyo 

tranqihlo e nobre a urn tlm terrivel, e na comedia, de fonna contr<iria, de um com~o amargo a urn fim 

feliz( ... ).AUERBACH. Erich, Mimesis. Silo Paulo: Perspectiva, !994. p. 162. 

w "Eu trabalhava naquele periodo, era antifascista, sempre fui, por isso posso dizer que o cinema dos 

'telet\)nes brancos' tinha apenas o defeito de mostrar exclusivamente o lado positive do Pais." SABA TIN!, 

14 



acida, aproveitando-se do c6mico para expressar suas inquieta96es com respeito as diversas 

contradivoes da sociedade italiana. Nao fez isso sozinho, pois a geraviio de cineastas 

italianos de Monicelli, foi responsavel por uma transiciio entre uma comedia mais ingenua e 

outra mais engajada. 

Monicelli, alem de ser urn dos ultimos representantes de toda essa importante 

geraciio de artistas cinematograficos italianos que continua vivo, possui hoje uma 

filmografia de vulto considenivel. "L 'Armata Brancaleone" talvez seja o seu filme mais 

lembrado ao !ado de 'Amici Miei" (1975). "Parenti Serpenfi'' (1992). "Cari Fottutissimi 

Amici" ( 1994 ). esses mais recentes. Monicelli imprime em seus filmes urn estilo pessoaL 

marcado pela ironia. sarcasmo e sutileza no uso do riso para lidar com situac6es ins6litas. 

de humor negro e circunstiincias consideradas serias. Neste sentido, L 'Armatta Brancaleone 

narra a trajet6ria de urn grupo de marginais que se juntou a urn cavaleiro andante 

decadente. conhecido como Brancaleone da Norcia. para conquistar Aurocastro. urn feudo 

na Puglia 11
• regiao localizada ao Sui da Peninsula !tali ca. 

0 ponto de partida para o desenvolvimento da narrativa filmica esta na 

descoberta do registro de propriedade do feudo pugliese, urn pergaminho roubado de urn 

nobre cavaleiro. Amulfo-Mao-de-Ferro- Vassalo do Principe Oton, o Topa Briga. principe 

do Sacro Imperio Romano Gerrniinico, Sabichao da Sax6nia. Duque de Battenberg e 

Pomerania por tres aventureiros que sobrevivem a invasao de uma aldeia por uma horda 

de barbaros. A partir da leitura deste documento. o filme se desenrola numa sequencia de 

epis6dios. on de sao narradas as aventuras deste Exercito no decorrer de sua jomada rumo a 

Aurocastro. tendo como pano de fundo uma Peninsula ltalica medieval desagregada em 

diversas imagens que compoem uma visao particular dos autores do filme sobre a realidade 

medieval italiana. 0 exiguo Exercito de Brancaleone ocupa o centro da narrativa. que o 

apresenta desde sua forrnaviio ate a chegada ao dito feudo. sua breve conquista e a perda 

deste para seu legitimo e documentado proprietario, Arnulfo-Mao-de-Ferro. 

Mariano e MAERINl, Oriana. Jntervista a lvfario J\1onicelli- la sostenibile leggerezza del cinema. Napoli: 

Edizione Sciemitiche ltaliane. 2001. p. 48. 
11 A Puglia era urn caminho de retorno ao longo do mar, wn itiner<irio medieval costumeiro, uma via facil 
para quem voltava do Oriente, tambem porque a costa adri<itica da parte central da regi3.o era urna das 

pouquissimas regiOes meridionais nao pantanosas e contaminadas e sede de uma civiliza~_;ao urbana e 

mercantil. 0 ge6grafo muc;ulmano, Edrisi no seculo XII, ou os peregrinos em retorno da Terra Santa 

capitaneados por urn Anselmo Adorno di Bruges no Quattrocento deram descri<_;Oes eficazes, deixando 

imersos na obscuridade os portos e despopulados centros da Murgia interna, inseridos em vastos organismos 
feudais. MASELLA. Luigi e SAl.VEMINI, Biagio (org.), Sroria d'Italia- Le regioni dall'Unita a oggi- La 
Puglia. Torino: Giulio Einaudi Editore, !989. p.5. 
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L 'Armata Brancaleone conquistou uma repercussiio longeva junto ao publico e 

a critica. talvez por se tratar de urn filme que sintetiza algumas caracteristicas que o 

colocam para alem de classifica96es de genero. E possivel enquadni-lo como Commedia 

all'Jtaliana por suas liga96es com as heran9as teatrais da comedia na Peninsula. A cria9iio 

de personagens tipificadas e a estrutura episodica da narrativa podem justificar sua ligayiio 

com a Commedia dell'Arte' 2 

Tambem e possivel considerar em L 'Armata Branca leone uma estetica 

historico-social, que mostra uma mescla de elementos componentes da formaviio do que se 

considera o povo italiano, num determinado Iugar fisico e temporal. Espa90 em que se 

delimita a !dade Media. localizada ao sui da Peninsula Italica. Esta utilizaviio de elementos 

de cunho social no filme de Monicelli aproxima-o das caracteristicas do neo-realismo 

cinematogriifico italiano. E possivel destacar em L 'Armata Brancaleone. sobretudo uma 

descoberta da paisagem italiana. o gosto pelos ambientes naturais e o emprego dos 

dialetos". Elementos provavelmente herdados do neo-realismo italiano na dire9iio do 

comico. elaborado atraves da utilizaviio do realismo grotesco 14
, proveniente da heran9a 

teatral popular italiana. presente na Commedia dell ~4rte. 

Todas essas referencias presentes no filme conferem a L 'Armata Branca!eone. 

uma estetica popular. no que se refere ao resgate de elementos provenientes da cultura do 

povo italiano. Contudo. Mario Monicelli imprime uma visiio planejada desses elementos 

populares. o que, de certo modo reflete sua forma9iio de historiador e filosofo. ou seja, o 

cineasta se coloca como urn observador da cultura popular, organizando racionalmente seus 

elementos numa narrativa que transpoe esses elementos. difundindo-os atraves do cinema. 

L 'Armata Branca leone provavelmente inspirou outros filmes sobre o periodo 

medievaL Pelo menos dois filmes do grupo ingles Monthy Python - ''lvfonthy Python and 

12 Cria9i\o italiana do meado do seculo XVJ, funde tradi96es populares medievais como a do mimo e do jogral 
corn o espilito da Renascenya. Atingem no produto ftnal uma dramatizayiio improvisada com personagens 
tixos, baseada em roteiros ao inves de textos. Ela da toda a primazia ao gesto e ao visual, para deixar a 
palavra em segundo plano. ( ... )Tendo se difundido vastamente na Europa durante os seculos (do XVJ ao 

XVlll). muitos de seus procedimentos e tecnicas foram incorporados a outras modalidades de espetaculos 

populares, alias fontes da comedia italiana. V ASSALO, Ligia, A Cam;fio de Rolando. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1988. p. 126. 
13 FABRIS, Mariarosaria, pp. 64-66. 
1-IDenominamos convencionalmente 'realismo grotesco ao tipo especifico de imagens da cultura c6mica 

popular em todas as suas manifesta96es. ( ... ) 0 florescimento do realismo grotesco eo sistema de imagens da 
cultura c6mica popular da !dade Mediae o seu apogeu e a literatura do Renascimento. BAKHTJN, Mikhail 

Mikhailovich, A Cultura Popular na !dade Media: o Contexto de Fran90L< Rabelais. Sao Paulo: Editora da 
Universidade de Brasilia: Editora Hucitec, 1987. pp. 27-28. 
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the Ho(v Graal"de 1975. uma satira a demanda do Santo Graa1 do Ciclo Arturiano e 

"Jabberv;ocky" de 1977 - remetem ao filme de Monicelli, quanto ao tema e tambem a 
estetica filmica. Essa estetica almeja a crueza dos acontecimentos. por meio de uma 

ambientavao grotesca. na qual va1ores medievais e relacionados a cultura popular daquela 

epoca. criariam uma realidade filmica considerada c6mica e rude. Uma "realidade 

medieval" que. ao parodiar os romances de cavalaria cortes, opta pela ironia da 

transformavao do cavaleiro andante em anti-her6i. urn dos aspectos que aproximam 

Brancaleone e o D. Quixote de Cervantes. 

A !dade Media freqlientemente foi mostrada no cinema italiano 1
' num tom de 

seriedade. por vezes ufanista. que constr6i uma mitologia composta de grandes feitos e 

personagens hist6ricos considerados "her6is nacionais". Ao remeter sua narrativa para urn 

periodo hist6rico tao distante como a !dade Media. Monicelli tambem satiriza uma parte da 

produvao cinematografica italiana do periodo fascista. que procurava associar a imagem de 

personagens hist6ricos a figura do lider Benito Mussolini. Urn dos exemp1os dessa 

filmografia seria o fi1me Scipione. l'Afi'icano (1937). de Carmine Gallone. 0 filme de 

Monicelli faz uma referencia aos her6is presentes na filmografia produzida durante o 

periodo fascista. utilizando-se do riso e. assim. realiza uma critica ao ditador italiano e, por 

decorrencia. aos regimes totalitarios e autoritarios. Essa critica construida atraves do 

registro c6mico e modulada pelo realismo grotesco. que aproxima o filme de uma certa 

"barbarie", imputada a condivao medieval onde se desenvo!ve a narrativa filmica. 

No plano da analise da narrativa filmica. sao perceptiveis as qualidades 

litenirias do filme de Mario Monicelli e. mais especificamente. a personagem do cavaleiro 

andante que enreda analogias e relav6es de intertexto com algumas obras literarias sobre a 

cavalaria andante. Valendo-se da Can9ao de Gesta, dos Romances Corteses, d'O 

Engenhoso Fidalgo D. Quixote de La Mancha e da manifesta9ao teatral popular italiana da 

Commedia de/l'Arte. o filme se utiliza do literario e do c6mico para compor sua narrativa. 

Nesta direc;ao, a proposta do te6rico russo Wladmir Propp, em sua analise do 

conto maravilhoso 16
, toma-se urn modo de entender. que a estrutura narrativa deL 'Armata 

Brancaleone e disposta em epis6dios costurados por urn fio condutor centrado na marcha 

15 Jean Pierre B1eys lista 119 fi1mes italianos sobre a !dade Media, no periodo que vai de 1931 a 1979. 

BLEYS, Jean-Pierre. Filmographie des films ita liens sur le moyen-dge. In Les Chiers de/a Cinemateque (Le 

Moyen Age au Cinema), n. 42-43, pp. 157-104. 
16 PROPP, Vladimir. Morfologia do Conto Afaravilhoso. Rio de Jru1eiro: Forense Universitaria, 1984. 
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do parco Exercito de Brancaleone, que quer conquistar Aurocastro, feudo da Puglia. Esse 

modo de desmontar a narrativa filmica permitiu urn mapeamento das referencias no filme 

para a construviio de uma visiio particular do periodo medievaL tendo como ponto de 

partida moldes narrativos respaldados na fic9ao literaria. 

Atraves da utilizaviio dos recursos filmicos, Monicelli apropriou-se de 

referencias literarias para transmitir uma visil.o do periodo medieval, sem a preocupa9il.o 

maior de recorrer a uma fidelidade em fatos hist6ricos. Logo, a ret6rica e o topos ret6rico 

acabam afian9ando o teor historicizante do filme. 

L 'Armata Brancaleone nao e, certamente, urn panorama completo do que 

significou viver na !dade Media. 0 filme se conforma em proporcionar algo menor: uma 

olhada em algumas formas de vida. conflitos e personagens considerados "caracteristicos". 

numa variedade de culturas que se avizinhavam nessa regiao medievaL hoje italiana. Talvez 

seja uma oportunidade de apreciar urn cinema de puro entretenimento e, ao mesmo tempo 

aprender urn pouco de hist6ria. 0 que nao e mal. 
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I- 0 Comico e o Historico: duas linhas constantes do cinema italiano 

0 riso e uma anna de destn1i9ao: 
ele destr6i afalsa auroridade e a{alsa grandeza 

daqueles que sao submetidos ao escarnio. " 

Vladimir Propp 

No volume II da Critica de Cinema no Suplemento Literario. o importante e 

prestigiado critico de cinema Paulo Emilio Salles Gomes afirmou. no artigo "Urn catalogo 

hist6rico" de 29 de Outubro de 1960: 

Na serie de livros-albw1s editados pela Cinemateca do Museu de Arte Moderna 

do Rio de Janeiro. por ocasiao das mostras de filmes, o que possui interesse mais 
pernmnente e sem dtlVida o Cinema Italiano'-

Esse catalogo e dedicado a hist6ria do cinema italiano entre o seu aparecimento 

na It:ilia em 1896 ate de 1960. quando da realizavao dessa mostra. Adiante Paulo Emilio 

acrescentava: 

Em artigo recente publicado no Jornal do Commercia, o romancista Otavio de 
Faria, figura de relevo hist6rico no movimento brasileiro de cultura cinematografica, 

escrevendo sobre as retrospectivas organizadas durante os illtimos tres anos pela 
Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, acentuava que, de todas, a 
mais reveladora foi a italiana. A impressao final, com efeito, dada pela seleviio das 
peliculas apresentadas no Rio e em Sao Paulo, e a de que o cinema italiano foi born 
sempre que existiu2 

No inicio desse liVTo-album eram designadas as "constantes no cinema 

italiano"3
• onde se listava entre outros subritulos: o filme hist6rico. a linha c6mica, o 

divismo' e a tendencia realista'. 

1 
EMiLIO. Paulo, Um catcllogo hist6rico. In Critica de Cinema no Suplemento Liter6rio. (vol. II). Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, !98!. pp. 275-28!. 

'Idem Ibid. 
3 

In Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro -III Festival Cinematogrdfico - HIST6RJA DO CllvTM4 

ITALL4NO 1896-1960. p. 5. 
4 

0 divismo italiano, alem de oficialmente reconhecido, e fen6meno antigo e permanente, tendo precedido e 

provocado o estrelismo hollywoodiano. Constituiu uma invenyao de tanta importfulcia quanta outra 

contribuiyao do cinema italiano, a que instalou com Cabirh1 a tradic;:ao do super-espetaculo cinematognifico, 
inspirando ao grande David Wark Griffith a realizayao trioofal, dois anos ap6s, de Intolerance. ltfuseu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro -III Festival Cinematografico - HIST6RIA DO CL'IEMA ITALIANO- 1896-

1960.p.5. 
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Tomando-se por base este conjunto de referencias criticas da decada de 1960, 

poder-se-ia perceber em L 'Armata Brancalene, a presenva marcante de duas dessas "linhas 

constantes" do cinema italiano: a hist6rica e a comica. 

E interessante. portanto, comentar brevemente essas duas linhas (a comica e a 

hist6rica). presentes no filme de Monicelli, que se integram e mostram novas facetas dessas 

linhas de genero. que sempre foram constantes do cinema italiano. com o intuito de 

localiza-las na hist6ria desse cinema e de perceber como Monicelli6 se utiliza do comico na 

criavao de urn filme que pretende tratar de temas relacionados ao hist6rico. 

A presen9a do comico para abordar eventos considerados hist6ricos traz uma 

nova visao no trato dessa tematica. Porque os filmes sobre hist6ria na cinematografia 

italiana. na sua larga maioria, procuravam recriar a hist6ria por meio de uma seriedade 

heroicizante e patri6tica. Monicelli poe isso em questao em L 'Armata Brancaleone e em 

outros filmes sob sua direvao, como por exemplo em La Grande Guerra (1959) e I 

Compagni 0 963 ). que retratam. respectivamente, imagens da Primeira Guerra undial e de 

uma greve de operarios. ocorrida em Torino no seculo XIX. 

A partir dessas duas linhas pode-se sugerir que Monicelli imprimiu em 

L 'Armata Branca leone uma relavao complementar entre elas. chegando a inovar na linha 

hist6rica. atraves da utilizaviio do recurso comico com provaveis inten96es de satirizar uma 

5 Em urn filme "napolitano"', Sperduti nel buio (1914), de Nino Martoglio, encontra-se a primeira semente do 
realismo italiano - "uma obra a qual se referira o Centro Experimental que nos anos 40, pois que estani 

pr6ximo o advento desse realismo do qual Urnberto Barbaro p6de dizer que se tratava de urna maneira de ver 

o mundo e que, na sua expressividade, transforma-se em arte" (Patrice-G. Hovald, Le Neo-Realisme Italien). 

"Quando falamos de realismo ou neo-realismo cinematogn\fico, queremos desigrurr apenas urn clima comum, 

proposto aos cineastas atraves de problemas da epoca a que se modificam segundo as circunstancias; ( ... ) 

realismo epico de urn Blasetti e realismo caricatural e pequeno-burgues de urn Camerini; em nossos dias, neo

realismo de Visconti, neo-realismo de urn Verga, neo-realismo de urn De Sica, neo-realismo de Paisil neo

realismo de Alemanha, Ano Zero; mas jamais a formula "neo-realista" querendo significar artit!cialmente 

novo "naturalismo ., para fotografar peyas anatOmicas da realidade conforme uma tecnica indiferentemente 

aplicada por qualquer urn". AntOnio Pietrangeli).In Museu de Arre Modema do Rio de Janeiro -III Fesliva/ 

Cinematogrq{ico- HIST6RL4 DO CINEM4 ITALIANO -1896-1960. p. 8. 
6 Monicelli prefere urna comicidade menos facil, mais elaborada. Que nao e apenas mais pretensiosa, prova I 

soliti ignoti (Os eternos desconhecidos) de 1958, exibido no Rio, em 1959; usando apenas os recursos do 
grotesco, do imprevisto, o tllme provoca uma hilariedade quase constante, is vezes quase frenetica, provando 

que isto nao e apamigio da ··chanchada''. Nao considerando La Grande GueJTa. jft premiado em Veneza, mas 

ainda nao conhecido no Rio, e que portanto ainda illi.o pode ser usado como referencia, I soliri ignoti nao e 
apenas o melhor filme de Steno e ou Monicelli. em duo ou em solo, mas un1a realizacao verdadeiramente 

excepcional. E justamente aquela que em linhas temftticas de Vita de Cani e Guardie e Ladri atingem a 

verdadeira maturidade, urn impacto permanente de ponta a ponta. DANTAS, Nelson, Steno e Monicelli. In 

MzLseu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - III Festival Cinematogni{ico - HIST6RJA DO CINEMA 

ITALIANO -1896-1960. p. 75. 
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personagem hist6rica de uma epoca: il Duce Benito Mussolini, utilizando-se da 

reconstru<;ao de urn periodo da hist6ria italiana como pano de fundo. 

1. Mapeamento da Comedia Cinematognifica ltaliana 

No mesmo livTo-album. publicado pelo Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro quando da mostra de Cinema Italiano. Ruda de Andrade discutia que a natureza do 

genero c6mico no cinema italiano7
: encontrou uma indecisao que nos leva a duvidar da 

existencia de urn estilo nessa comedia. s E reforya que com o evento do som o cinema 

italiano produziu - conforme Gromo - "peliculas que oscilavam entre a comedia e o 

espetaculo de aventuras. a comedia eo drama. a comedia e urn sucedaneo de tragedia".' 

As ftonteiras da commedia all 'ita/iana com outros generos cinematogr:ificos e 

difusa. havendo uma intersec<;ao entre o lirismo de hist6rias amorosas e o engajamento 

politico social. Adiante. Ruda acrescentava que essas multiplas formulas caracterizariam o 

cinema do tempo do fascismo que trocou o delirio do divismo e da personalidade individual 

pelo cor-de-rosa dos telefones brancos. que escondia as camisas negras dos fascistas atraves 

de urn sorriso amarelo camerinesco'". 

Particular sucesso tiveram nos anos do regime fascista (1937-1943) os filmes dei 

telefoni bianchi (dos telefones brancos), definiyao colocada em uso comurn pra indicar urn genero 

de filmes de evasao constituido de melodramas romanticos e comectias sofisticadas ambientadas 

geralmente na alta burguesia italiana, privados de qualquer referencia a vida cotidiana das classes 

subalternas. A expressao "Telefoni Bianchi" e, ironicamente utilizada, para dar a ideia de luxo, pois 

suas prodU<;oes eram rodadas em loca<;oes internas, ambientadas em saloes enonnes, amplos living

rooms, quartos fara6nicos, cenografados com divas opulentos, grandes escadarias internas, tapetes 

orientais e sobre uma mesinha de mirn10re ou de vidro o indefectivel telefone branco: simbolo de 

esnobismo provinciano, correspondente a urn comportan1ento artificioso, conrrastantes com o 

publico proletaro e de pequena burguesia que utilizavam telefones negros. Algtms criticos tern 

identificado este fiEio cinematografico como o cinema oficial do perfodo fascista capazes, mais do 

que as superproducoes hist6ricas realizadas no mesmo periodo. de transferir as tensoes sociais da 

' EMiLIO, Paulo. Op. cil. p. 275. 

' ANTIRADE. Ruda de. A Linha C6mica. In Museu de Arte M.odema do Rio de Janeiro ~ III Festival 
Cinematografico ~ HIST6RL4 DO CINEMA !TALL4NO ~ 1896-1960. p. 6. 
9 Idem, ib;d. 

"'ANDRADE. Ruda de, Op. cit .. p. 6. 

21 



epoca para urn plano de total irrealidade. Entre OS autores/diretores que freqi.ientaram 0 

genero os mais conhecidos sao Goffredo Alessandrini, Mario Camerini, Mario Mattoli, 

Amleto Palermi, Rafaello Matarazzo. Vittorio De Sica estreou como ator no filme Grande 

Magazzini de Camerini. no anode 1939n 

Para Ruda de Andrade. esse estilo de comedia pequeno-burguesa que obteve 

certo tom na epoca do fascismo devido a contribuiyao de Mario Camerini" - que por isso 

se tornou o her6i do cinema italiano dos anos trinta - nao nos atrai. E1e considera a comedia 

cinematogr:ifica ita1iana despersonificada, uma especie de sub-genero que se recupera, no 

cinema contemporii.neo a mostra realizada pe1a Cinemateca do MAM carioca, com a 

concretizayao de certas aspirayoes que levaram o genero c6mico cinematogr:ifico ita1iano 

ao que e1e chama de comedia neo-realista." Ruda se interessa pela comedia que se elabora 

a partir dos atores de esti1o e de genio 14 que realizaram a vontade da comicidade no cinema 

italiano atraves da criar;:iio de personagens permanentes. Chegaram a criar uma escola 

dialetal. Utilizaram o social e o homem para atingir uma comunicar;:iio c6mico satirica 

universal. E nos me/hares casas (Toto. por exemplo) conseguiram certa comicidade 

autonoma e pura. dignas das tradir;:oes teatrais e literarias da melhor Italia. 15 

Ruda procura promover a descoberta de urn cinema c6mico italiano que parece 

evo1uir numa trajet6ria na hist6ria da cinematografia italiana. 

Rea1mente. a comedia cinematogr:ifica italiana. tida como genero 

cinematografico. existiu desde o inicio da hist6ria do cinema italiano, mas consolidou-se, 

enquanto estilo. a partir do final da decada de 1950. Ruda identifica no filme de Vittorio de 

Sica e Margadonna: Pane. Amore e Fantasia( 1953} o marco de urn novo tempo 16
, que 

atingiu o seu auge nos anos 1960 e 1970 naquele mercado cinematografico. Nas decadas de 

''In www. shortvillage.comlda_home/etno/storialregime_fascista.htm e www. bsfu.edu.cnl chinese/ site/ 

tayuxi/italie/t!lm l.htm, capturados em 0 l/06/02. 

i
2 

0 cineasta Mario Camerini, mesmo realizando tilmes de cunho fascista, aparece quase Unico como 

destoante da tendencia a se alinhar ao regime de Mussolini. AMICO, Masolino, La commedia all' italiana: II 

Cinema Comico in Italia da/1945 a/1975. Milano: Arnalda Mondadori Editore, 1985. p. 22. 
13 

ANDRADE, Ruda de, Op. cit. p. 6. 
14 Neste mesmo cat<ilogo encontram-se textos dedicados aos chamados c6micos prirnitivos do cinema italiano. 

entre os quais se incluem: Andre Deed, Ferdinanda Guillaume, Marcel Fabre, e os c6micos da Italia 

milionaria: Antonio de Curtis (T ot6 ), Aldo Fabrizi, Alberto Sordi e Rena to Rascel. In Museu de Arte Modema 
do Rio de Janeiro- III Festival Cinematografico- HIST6RIA DO CINEM4 ITALL4NO- I 896-I960. pp. 10-

14 e 77-79. 
1
' ANDRADE. Ruda de, A Linha C6mica. In Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - III Festival 

Cinematogratico- HIST6RL4 DO CINEMA ITALL4NO- I 896-I 960. p. 6. 
!li Idem ibid. 
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1930/1940. quando integrou-se as Impos1<;6es fascistas. esta comedia. como tendencia 

cinematografica aut6noma. mostrando uma indecisao estilistica. desenvolveu-se 

inicialmente a partir da pratica de artistas provenientes do teatro. sobretudo do teatro de 

revista e. transformou-se num genero em sintonia com o gosto do publico italiano. 

amparando o totalitarismo do regime. 

Nos primeiros sete anos de poder. houve urn desinteresse do govemo fascista 

pelo cinema e o aumento da censura exercida pelo regime diminuiu o desenvolvimento 

cinematografico italiano que ja estava com em baixa. devido a quebra da produ<;ao ocorrida 

com o final da Primeira Guerra Mundial. A media de produ<;ao nesta fase era menor do que 

vinte filmes por ano ( dez vezes menos que antes)n A partir dos anos 1930. Mussolini com 

seu genro. Galeazzo Ciano. retoma os investimentos na produ<;ao cinematografica. 

A campanha de retomada do cinema sob a orienta<;ao de Mussolini divulga, 

atraves do semamirio Critica Fascista. "o cinema como arte fascista por excelencia". 

Mussolini justificava suas aspira<;oes ideol6gicas, por meio de urn cinema que impunha urn 

idioma italiano oficial. que ainda nao era a lingua falada em toda a Italia, mas que deveria 

se tomar urn elemento de unifica<;ao nacionaL amparado tambem na mudan<;a do cinema 

mudo para o sonoro. 18 

Em 1932, como subsidio do Estado criou-se o Festival de Veneza e, em 1937, 

os estii.dios da Cinecittti. que permite a cinematografia italiana alcan<;ar, em 1942, o 

primeiro Iugar em produ<;ao cinematogr:ifica em toda a Europa". Desde 1934. o conde 

Ciano foi o chefe dos servi<;os de imprensa e propaganda do regime, de modo que o 

controle de censura, orienta<;ao e financiamento da produ<;ao cinematografica estavam. pelo 

menos em tese. nas maos do govemo fascista 2 ° Como diz Masolino Amico: 

o fascismo desencorajou na fonte (coisa fadlima de se fazer, dado o controle total 
exercido sobre a produciio) qualquer representacao negativa da ltalia contemporiinea. 
Excluindo todo tipo de cr6nica negra, narrativa de miserias, mal humores, conflitos 
sociais, atrasos e ate mesmo de pecados burgueses como o adulterio, este cinema 
apresenta, portanto, urn pais sempre feliz e otimista ( ... )21 

17 
HAUSTRA IE. Gaston. 0 Guia do Cinema -lnicim;:cio tf Hist6ria e Esthica do Cinema. Lisboa: Editora 

Pergaminho, 199 I. p. 13. 
13 

CARRIL, M. Martinez. De cOmo el fascismo quiso !weer cine. se meti6 en tm lio .v algo mils. In Cinemateca 

Montevideo. ano V, l1° 27. setembro, 1981. P.25 
19 

HAUSTRA TE. Gaston. Op. Cil. p. 13. 
::o CARRIL. M. Martinez. Op. Cir. p. 24 . 

.::
1 

AMICO. Masolino. Op. cit. p. 19. 
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Esse pais idealizado nas telas cinematograficas nao apareceu, ao menos, em 

alguns dos filmes de Mario Camerini, por sua constfmcia em refutar o sentimentalismo e 

pela propensao em ocupar-se de classes populares e nao de burgueses e, ainda, pela 

preocupa<;iio com a verossimilhan<;a de ambientes e situa<;oes. ··au Uomini che 

Mascalzoni ", tendo como protagonista Vittorio De Sica, em seu primeiro exito 

cinematogr:ifico, foi rodado ao ar livTe na Feira de Milao. Outros filmes de Mario Camerini 

como "II Cappello a Tre Punti" (I 935) mostrava em suas cenas iniciais uma massa de 

cidadiios revoltada contra os governantes; "Signor Max "(193 7), tambem com a atua<;ao de 

Vittorio De Sica, tratava do conflito entre o proietariado e a aristocracia22
. Esses filmes 

sofreram cortes e imposi96es da censura do regime fascista por sua tematica considerada 

1mpr6pna. 

Urn outro cineasta desse periodo e Mario Mattoii que, segundo Amico, niio teria 

o mesmo status artistico de Camerini, por seus fiimes estarem mais integrados a produ<;iio 

dos chamados filmes de "telefoni bianchi ". Sua importii.ncia, nesta epoca, deve-se a sua 

versatiiidade em trabalhar como produtor e diretor de trinta e urn filmes entre 1934 e 4 3. 

Trouxe do teatro de revista urn encadeamento da narrativa por meio de episodios e 

esquetes, que resultaram na produvao do filme ''La Segretaria per Tutti "(1933), dirigido 

por Amieto Paienni. Tambem reaiizou pequenas comedias, como por exempio ·'Musica in 

Piazza" e urn grupo de filmes sentimentais batizado de ''Film che Parlano al Vostro 

Cuore ": "Luce nelle Tenebre "(I 941), ·'Catene lnvisibili "(! 942), "Stasera Niente di 

Novo"( I 942 ), ·'Labbra Serrate"( I 942) e ·'Ore 9 Lezione di Chi mica"( I 942)23
• 

Jean A. Gili24 destaca o cineasta Mario Soldati como uma outra uma exce<;iio a esta 

regra, por assumir uma postura critica em rela<;ii.o a realidade italiana do pes-guerra e, de passagem, 

exprime seu rancor por uma burguesia cheia de preconceitos, utilizando-se do recurso c6mico. 

Segundo Gili, Mario Soldati era autor de comedias brilhantes no final dos anos llinta (Due milioni 

per un sorriso. 1939: Dora Nelson, 1940: Tutto per Ia donna, 1940). So/dati testemunha uma 

vontade de extrapolar os esquemas espetacu/ares para lam;ar um olhar sabre a realidade ao seu 

redor. 25 Gili tambem destaca do is at ores que marcaram epoca na comedia italiana: Macario, 

sobretudo em dois filmes do diretor Carlo Borghesio: "Come persi Ia guerra" de 194 7 e 

11 
AMICO. Masolino. Op. Ci!. p. 22. 

::.In http:/lwww.italica.rai.it/cinema/filrnografie/rossellini l.htm, capturado em 01/06/02. 
14 

Professor de Hist6ria do Cinema na Universidade de Paris I, membro da revista "Posit({' e representante 

artistico dos Encontros de Cinema Italiano d'Anecy, autor de 'La Comidie Italienne ". 
~~GILL Jean A.. p. 74. 
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''L 'eroe della Strada" de 1948. Os roteiros destes fi1mes foram escritos pe1a dup1a. ainda 

jovem. Stefano Vanzina (Steno) e Mario Monicelli. E nesta epoca tambem- entre os anos 

1945 e 1948- que o c6mico Toto inicia suas atividades cinematognificas. o come90 da 

carreira de maior sucesso de urn ator c6mico italiano. 

Percebendo essas manifestayoes. urn tanto modestas do genero c6m1co no 

cinema do periodo fascista e do imediato Pos-guerra, e possive1 supor que a commedia 

all'italiana seja anterior ao neo-realismo e que a sua sombra exercitou e absorveu 

caracteristicas deste movimento: a pnitica de filmar fora do estUdio. a capta9ao de imagens 

tiradas de fatos reais. uma no9ao mais vo1tada para temas de cunho critico sociais. Essa 

comedia continuou a evoluir. passando por uma fase de marasmo. durante a crise da 

democracia italiana dos anos 1950. retomando seu vigor criativo ao final desta decada e 

durante os anos 1960. 

Dentro do meio cinematognifico italiano nas decadas de 1950 e 1960. incluindo 

a commedia all'ita/iana. muitos artistas nas mais variadas fun96es cinematogr:ificas podem 

ser considerados como componentes de urn star system que engendrou e popularizou nomes 

no ambito do Ocidente. Essa cultura da promo9ao de nomes artisticos, sobretudo de atores e 

diretores na It:ilia teria sua origem durante o periodo fascista. aquele periodo que antecedeu 

o neo-realismo. consolidando-se com a emb1em:itica trindade neo-realista: Roberto 

Rosselini. Luchino Visconti. Vittorio De Sica/ Cesare Zavattini. outros nomes, ainda, 

diretores como Giuseppe de Santis e Luciano Emmer. 

A sedimenta9iio de uma industria cinematografica durante o periodo fascista 

representou uma fase embrionaria do que viria a ser o neo-realismo. Roberto Rosse1ini, urn 

dos pioneiros deste movimento, traba1hou sob a supervisao de Vittorio Musso1ini, filho do 

Duce. em ''Luciano Serra Pi iota" (1942). Vittorio De Sica tern sua estreia como ator. 

tambem neste periodo. Luchino Visconti tambem rea1izou sob supervisao de Vittorio 

Musso1ini seu primeiro filme na ltalia: "Ossessione ", em 1942, depois de voltar da Fran9a. 

onde iniciou sua carreira como assistente do cineasta Jean Renoir. A cria9ao. nesta epoca. 

da Scuo/a Nazionale di Cinema. permitiu urn debate questionador do regime. natural de 

uma institui9iio academica. no qual foram criadas as imagens precursoras do neo-realismo. 

Mario Monicelli. mesmo sem ter sido urn estudante dessa Scrwla Nazionale, j:i participava 
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da produvao cinematogratica dessa epoca. iniciando sua carreira. como critico da revista 

Caminnare
26 

e depois passando a assistente de esmdio ate escrever seus primeiros roteiros. 

A commedia all'italiana chegaria ao seu auge como produto da industria 

cinematogrilfica na virada dos anos 1960 e 1970. perdendo sua forya a partir da metade dos 

anos 1970. nao desaparecendo totalmente gra9as a cineastas e atores que, com seus 

trabalhos. mostraram que a commedia all'italiana suplantava os limites do genero e 

continuavam a utilizar o c6mico peculiar aos filmes que. anteriormente. haviam sido 

classificados como commedia all 'italiana. 

A maioria dos profissionais de cinema italianos- e ai inclue-se Mario Monicelli 

- que se sobressaiu na decada de 1960 saiu da resistencia ao fascismo, no periodo Segunda 

Guerra e amadureceu sob a egide da estetica neo-realista, o que pode justificar uma 

tendencia esquerdista e certo posicionamento critico, no qual a ideia de transformavao da 

realidade e predominante para o passado, presente, futuro e deveria soar extremamente 

palpavel frente a experiencia do regime totalit:lrio e da guerra. 

Masolino Amico, no prefacio de seu ''La Commedia all'Italiana: II Cinema 

Comico in Italia dall945 a/1975" (1985), define o filme c6mico italiano como aquele tipo 

de filme alegre ou divertido, que nao chegaria a ser "dramatico" nem "serio". ao menos 

intencional ou declaradamente27
• Ele afirma que a intenvao de compartimentar cada produto 

artistico em urn r6tulo de genero tern a preciosa funviio mercadol6gica de nipida orientaviio 

para o consumidor de cinema, partindo da visao de cinema como industria. Esta 

classificaviio em generos. no entanto, nao tern intenyao de ser precisa. para uma critica que 

pretenda estabelecer uma analise satisfat6ria. 

A commedia all'italiana, de certa forma, extrapola os limites do genero, poise 

possivel encontrar em filmes. considerados dentro do genero, alem do proprio elemento 

c6mico que provoca o riso. uma gama de conteudos que nao estao ligados ao c6mico pura e 

simplesmente, mas que aparecem associados a ele. Em alguns filmes, o c6mico quase 

desaparece. Urn exemplo disto pode ser observado no filme "C'eravamo tanto amati" 

{ 1974) de Ettore Scola que. dentro de sua narrativa, imprime uma mescla de lirismo 

26 ··Na Cpoca nossa ideia era que a fmalidade do regime Fascista levava a condenayao e a oposiyiio ao 

capitalismo. S6 que mais tarde os fascistas tornaram-se os sustentadores da burguesia e escravos do 

capitalismo. Para n6s "Caminnare" significava andar alem, andar avante. Mantivemo-nos fiCis as primeiras 
diretrizes do Fascismo e exatamente por isso obrigaram-nos a fechar o jornaL" Mario Monicelli in 

SABATINI, Mariano e MAERINI, Oriana, Op. cit .. p. 43. 
2
' AMICO, Masolino, Op. Cit. p. 3. 
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amoroso e critica politica, conseguindo uma leveza em que personagens recheadas de 

conflitos, contradic6es psicol6gicas e sociais, nao estao ali em funciio de urn riso 

exclusivamente comico, mas de urn riso sutil que. no decorrer do filme, resulta em uma 

identificaciio melanc61ica com a simplicidade dos eventos nos quais as personagens sao 

envolvidas e levadas por suas vidas. Nesta mesma linha. "Speriamo che sia femmina" 

(1986) de Mario Monicelli aproxima-se do drama ao retratar uma familia italiana de 

tradi<;:ao ruraL cujas gerac6es mais novas nao conseguem adaptar-se as transforrnac6es que 

lhe sao impostas por acontecimentos de suas vidas: como a morte do pai, a mudanca para 

uma cidade grande, entre outros. Mas, ao finaL retornam ao Jar e retomam suas vidas, 

embora apenas as mulheres continuem a compor a familia, num final se nao totalmente 

feliz, quase feliz. lsto nao acontece em "Parenti Serpenti" (1992 ), tambem de Monicelli, 

que volta a tratar de assuntos familiares, mas traz urn desfecho ins61ito, de urn humor acido 

e sardonico, quando filhos adultos explodem a casa dos pais, enquanto vao a urn baile de 

Reveillon. matando seus progenitores, para resolverem os desagradaveis problemas de 

convivencia com pessoas idosas. expondo uma face incomoda das relac6es familiares, ou 

seja, urn final constrangedor. 

A commedia all 'ita Iiana nunca foi urn movimento. nos mol des do neo

realismo. Contudo alguns de seus filmes conquistaram uma t6pica comum e certa 

relevancia para a hist6ria do cinema italiano. por sua originalidade na utilizacao do comico. 

quer para a critica sociaL quer para a de costumes. Seus criadores, entretanto, conseguiram, 

em varias de suas obras, inverter paradigmas destas regras. rodando filmes heterogeneos 

que extrapolaram a fronteira do genero. lsto ocorreu entre 1958, quando "I soliti Ignoti" de 

Mario Monicelli veio a publico. e a metade dos 1970, quando a commedia all'italiana 

assumiu urn padrao de producao, que garantisse grandes bilheterias. em detrimento da 

qualidade estetica. declinando para urn genero cada vez mais enquadrado em formulas que 

deveriam angariar exitos de bilheteria. 

Em seu trabalho sobre a commedia al/'italiana. que traz uma dedicat6ria a 

Mario Monicelli. Masolino Amico procura fazer urn levantamento dos filmes ditos comicos 

entre 1945 e 1976. pois considera-os uma importante fatia da produciio cinematografica 

italiana neste periodo. Ele avaha o faro de que. por o·inta anos. a cada quatro filmes 

produzidos um era comico. nao significa necessariamente que osfilmes comicos tivessem 
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um quarto da receita total; todavia o dado e sem dtivida orientador da tendencia do 

publico ou. pelo rnenos. das expectativas dos produtores." 

Nesse periodo no qual se da a forma.;ao e a primeira atua.;ao de Mario 

Monicelli. os filmes c6micos foram campeoes de arrecada.;ao da produ.;ao italiana por 14 

vezes. Talvez a filmografia da comrnedia all'italiana tenha sido enquadrada como tal por 

necessidades realmente mercadologicas e, posteriormente, reconhecida pelo publico e pelos 

proprios realizadores como urn genero especifico. Por outro !ado esta assimila.;ao do rotulo 

de genero pelos realizadores e a sua popularidade junto ao publico. trouxe uma conseqiiente 

possibilidade de investimento na produ<;ao em serie que gerou uma padroniza.;ao dos filmes 

c6micos. A grande quanti dade de filmes do genero c6mico na Italia banalizou a imagem da 

commedia all'italiana que passou a ser vista como urn amontoado de lugares comuns. Esta 

visao traz urn preconceito em relaviio ao genero. que dentro de sua hegemonia na decada de 

1960 chegou a ter uma media de 38 filmes por ano entre 1958 e 197029 
.. 

Desta Maneira a com media all 'italiana tern urn alcance maior do que uma 

classifica.;ao generica redutora. A popularidade alcan<;ada por ela. apesar de sua tendencia a 
produ<;ao em serie. legou urn conjunto de filmes heterogeneos dentro da propria 

classifica<;ao. o que cria uma impressao que precisa ser nuan<;ada dentro do proprio genero. 

Uma cinematografia que !ida com tematicas variadas, incluindo o lirico. o tragi co. o proprio 

c6mico. o grotesco e o sublime. modulando o tom de comicidade a cada filme. 

No conjunto. ha uma preocupa.;ao com a critica social que muitas vezes pode 

ser recebida pelo publico com estranhamento. ao se deparar com imagens e narrativas nem 

sempre agradaveis. mas por vezes sarcasticas e ir6nicas. com situa<;oes de humor negro 

constrangedoras. conseguidas atraves da utiliza.;ao do tragi co ou do grotesco como motivo 

de riso
30

• sem preocupa.;ao com happy ends. numa satira de costumes que analisa 

28 AMICO. Masolino. Op. cit .. Op. cit.. pp. 5-6. 
29 Dentre o grande nfunero de filmes distribuidos comercialmente na !Uilia no intervalo de 1958 a 1970, 534 
filmes sao c6micos, num total de 2414 filmes distribuidos, incluindo 43 estrangeiros, ou melhor, com 
diretores, protagonistas e hist6rias nao italian as, quase sempre franceses, mas produzidos tambCm com capital 
italiano e considerados burocraticamente italianosFonte: Cat.ilogo Bolaffi. compilado por G. Randolino -
longametragens distribuidos comercialmente na Itilia de I o de janeiro a 30 de junho de 1975. In AMICO, Masolino, Op. 
cit.pp. 6~7. 
30 

Nem sempre se trata de grandes tilmes, mas as vezes no interior de narrativas de qualidade mediana 
registram-se instantes qualificiveis como obras-primas da estetica do grotesco. Por exemplo, o longo plano de 
Pasgualino Sete Belezas, de Lina WertmUller, em que o protagonista ~ de bigodinho aparado e cabelo 
f;{omalinado a maneira de urn latin lover, mas esquilido, ridiculo, amendrotado, em meio a urna fila de 
prisioneiros de urn campo de concentrayao alenllio - tenta seduzir, com beijinhos a dist§.ncia, a enorme e 
obesa comandante do campo, tentando escapar a morte. E anto16gica a cena posterior em que a megera, 
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criticamente o cotidiano do cidadiio comum italiano de entao, ridicularizando instituivoes 

como o casamento, a familia, a igreja, o machismo italiano, entre outros. Nao sao filmes de 

comedia explicita, mas uma comedia pautada, muitas vezes. na sutileza das situavoes e ate 

num lirismo suavizador. 

Jean A. Gili avalia a critica feita pelo critico Lino Micciche" que considera a 

mawna dos filmes da commedia all'italiana como "vulgares e que satisfazem o 

conservadorismo pequeno burgues em detrimento da capacidade critica do espectador"". 0 

autor frances considera o julgamento do critico italiano como redutor e representativo da 

atitude da critica italiana que generaliza todas as formas de espetaculo de caracteristicas 

c6micas. completando o argumento com declara<;oes de cineastas e urn ator do genero, que 

se defendem. 0 cineasta Luigi Comencini, por exemplo, declara que "as hist6rias simples 

nao sao boas, porque sao populares e portanto sao muito faceis. Em face dos filmes 

populares, em face dos filmes c6micos, os criticos sempre fecharam a cara."33 Dino Risi, 

outro cineasta especialista em commedia all'italiana, a crescenta que "a razao do pouco 

caso que fazem da comectia na ltalia esta no fato dos ensinamentos escolares, segundo os 

quais nos habituamos a dividir tudo em generos o que nos conduz a considerar como nobres 

os generos enfadonhos."" Ji o ator Vittorio Gassman afirma que "na ltalia, ha sempre uma 

desconfianva frontal do que e divertimento: atenvao 'perigo!'. isto e divertimento, pertence 

a urn genero inferior. E urn grave erro, urn erro antigo de nossa cultura oficial. "35 E certo 

que a commedia all 'italiana encontrou uma formula que padronizou sua filmografia, dentro 

da qual temos muitos filmes menores, como qualquer produvao em serie, destinados ao 

consumo imediato e a compleivao de urn genero. Porem, nessa filmografia existem obras 

representativas para registrar o genero como fundamental para o entendimento da 

cinematografia italiana do seculo XX. Bern como as obras ditas menores. muitas vezes 

concorrem para a instauraviio e implementaviio de urn gosto artistico. 

A configura<;iio alcanvada pela commedia all 'italiana no final de 1950 e inicio 

de 1960, poderia ser observada como urn amadurecimento do genero, conseguido atraves 

da fusao entre elementos da estetica neo-realista e o c6mico proveniente do teatro de 

envergando o uniforme nazista e de chicote na mao. ordena ao cambaleante Pasqualino que lhe fa93. amor. 

SODRE, Muniz e PAIVA Raquel, 0 Imperio do Gro1esco. Rio de Janeiro: Mauad, 2002. p. 93. 
31

GILL Jean A. Op. cit. p. 147 
3

" Idem ibid. 

~ 3 Idem ibid. 
3
.: GILL Jean A.. Op. cit. p. 147.148. 

35 GILL Jean A. Op. cit. p. 148. 
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variedades. Esses elementos associados podem induzir uma recep9iio mais reflexiva do 

publico: o riso como forma de banalizar uma identifica9iio catartica do publico com 

personagens e situa96es retratadas de maneira idealizada ou ufanista36
• A commedia 

all 'ita Iiana em sua absoryao dos mol des neo-realistas pode ter conseguido o realismo 

idealizado por aquele movimento, incluindo o riso em situa96es banais que nao deveriam 

ser mostradas com humor. por se tratarem de temas tabus para a sociedade italiana do pes

guerra. como a pobreza e as dificuldades sociais pelas quais passou a !cilia nesse periodo de 

reconstrw;ao do pais. 

A comedia cinematografica de Mario Monicelli talvez contribua para a quebra 

desses tabus. ao tratar a seriedade do neo-realismo de forma inusitada. ao inserir elementos 

c6micos em situa96es consideradas serias. A possivel dilui9ao do neo-realismo 

cinematognifico italiano. enquanto movimento37
, abriu. talvez, uma brecha para o 

aparecimento cia comedia nos filmes produzidos nesse periodo. Ao inserir sua comedia nos 

moldes neo-realistas Monicelli realizou urn filme de relevo para o advento desta commedia 

all'italiana com ares neo-realistas: "I Soliti Ignoti" (1958), urn filme que teve dificuldades 

para ser rotulado como genero cinematografico especifico. Para Masolino Amico. "I Soliti 

lgnoti" e uma raridade que de vez em quando se apresenta no cinema italiano. urn filme 

c6mico onde a comicidade nasce das situa96es e dos dialogos, antes que das habilidades de 

atores especialistas. 38 Por sua vez Jean A. Gili comenta sobre "/ So/iti Ignoti": 

pode ser vista como urna obra que eucerra urn periodo de evolw;ao ou uma obra que 
marca o nascimento de uma comedia( ... ). 0 filme e a expressii.o de urn maior 
engajarnento social, verdadeinm1ente politico: Mario Monicelli coloca em cena urna 
hist6ria que traz consigo urna coagulavii.o de humores diversos e que focaliza os 
interesses da narrativa sobre urn microcosmo tragic6mico de excluidos, de desgarrados 
ou de marginais. 39 

Lino Micciche considera este filme de Monicelli: 

36 
Pattern geralmente da cinematografia italiana obras marcantes de desconstrw;ao patetica de conven90es e 

emposta(Ooes sociais. Um exemplo de grande exito de bilheteria e 0 Incrivel Exercito Brancaleone. de Mario 

Monicelli, que situa numa !dade Media reinventada as aventuras de urn her6i estaparurdio e divertido com seu 

bando de ridicules guerreiros. SODRE, Muniz e PAIVA. Raquel, Op. cit. p. 92. 
37 0 neo-realismo nao consegue sobreviver alem de 1955-56''_37 Nesta fase, o impulso inicial do neo-realismo 

ja arretecera e fragmentara-se, entao em diversas personahdades individuais, que passaram a explorar 

diferentes experiencias cinematograticas, nas quais prevaleceram as singularidades artisticas dos cineastas em 
detrimento daquele rnovimento. FABRIS, Mariarosaria. Op. cit .. p. 25~26. 
'
8 AMICO, Masolino. Op. Cit .. p. 109. 

39 GILL Jean A. Op. cit. p. 110. 
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urn filme de certo relevo, niio tanto porque entre os mais !eves e mais originalmente 
inventados filmes do p6s-guerra, mas tambem porque decreta a feliz parceria de 
Monicelli com Age e Scarpelli, argurnentistas e roteiristas do filme (junto a Suso 
Cecchi D'Amico e, obviamente, Monicelli)( ... )40 

Na revista Bianco e Nero encontra-se urn artigo' 1 sobre o cinema c6mico como 

arte independente que diz: 

Em primeiro Iugar, notamos que os interpretes (ou pelo menos o interprete 
principal) siio mascaras que representam de forma mais ou menos acentuada urn certo 
tipo da sociedade aproximado da caricatura: por seus trajes, por seus movimentos, por 
seu comportamentos. Esses personagens tipicos podem ser representados com urn 
figurino ridiculo e urna maquiagem fortemente acentuada, como os c6micos da escola 
sennettiana, ou podem vestir urn figurino mais realista e usar urna maquiagem natural, 
como por exemplo os componentes do bando de I Soliti lgnoti de Mario Monicelli (urn 
dos raros, autenticos filmes c6micos contemporaneos, que representa urn importante 
passo para a renovaciio desta arte) mas que comportam, todavia, caracteristicas sempre 
bern distintas e mais ou menos pr6ximas da caricatura acentuada.

42 

Ao contar a hist6ria de urn grupo de ladroes incompetentes que planejam o 

assalto perfeito, I Soliti Ignoti instaura uma caracteristica que se tomara recorrente na 

filmografia de Monicelli: a formayao de grupos de personagens marginais. Pode-se 

encontrar essa caracteristicas em diversos de seus filmes, alem de I Soliti Ignoti.: L 'Armata 

Brancaleone (1966). Brancaleone aile Crociate (!97]), Amici Miei (1975). Amici Miei -

Atto Secondo (1982 ), Cari Fottuttissimi Amici (1994 ). 

Em I Soliti Jgnoti, Monicelli nao s6 fez uma par6dia extremamente engrayada 

ao thriller Rififi" do diretor Jules Dassin". como tambem criou uma metafora de urn pais 

que estava lutando desesperadamente para se reconstruir. 

A narrativa se desenrola de forma agil, rodado em urn preto e branco muito 

refinado. prevalecendo as cenas notumas, iluminadas por Gianni Di Venanzo, sob urn 

nervoso comentario musical do jazzista Piero Umiliani45
, colocando as personagens em 

.:o MICCICHE. Lino. Op. CiL p. 93. 
41 

PANTIERl, Jose. Cinema Comico Arle Indipendenli. In Bianco e Nero- Anno X)CVI- N. 2 Febbraio 

1965. pp. 51-54. 
42 

Idem. p. 53. 
43 Nas intenqiies de Monicelli o filme deveria ser urna versao al/'italiana do celebre "Rififi" (Du Rififi chez 

les hombres) de Jules Dassin ( 1955). Realmente. entre os titulos pensados inicialmente, foi sugerido tambem 

urn eloqiiente "Rufufit". BOSCO, Andrea, I Soliti Ignoti. In Ciak- Si gira- Anno 5, N. 4- Aprile, 1989. 
44 Trata-se de um filme de estruturayao dramaturgica cliissica de thriller norte-americana. urn filme noir. 0 filme de 

Monicelli e uma especie de an1i-n)ift. onde as personagens ao inves de andarem de automz'>veis. andam de bicicleta ou de 

Onibus. 
45 AMICO. Masolino. Op. Ci!. p. 109. 

31 



situa96es ins6litas, numa Roma de locavoes suburbanas. Uma gangue improvisada e 

marginalizada do lumpemproletariado romano, gangsters maltrapilhos, cheios de conflitos 

pessoais e problemas cotidianos que dificultam o sucesso de seu assalto, em contraponto 

aos bandidos idealizados dos filmes nair hollywoodianos. 

Com roteiro assinado pela dupla Agenore Incrocci e Furio Scarpelli (Age e 

Scarpelli)". com a ajuda de Suso Cecchi D'Amico", roteirista costumeira de Visconti e do 

proprio Monicelli, ''I Soliti Ignoti" e urn nascedouro de uma gera9iio de importiincia que 

participou da transformavao e aprofundamento da commedia all'italiana no final dos anos 

50 e inicio dos anos 60. Essa gera9ao se desenvolveu tanto no genero c6mico italiano. 

extrapolando os limites dessa vertente cinematognifica. 

"I Soliti Ignoti" marcou o inicio de uma nova atitude estetica. colocando a 

comedia cinematografica italiana num patamar qualitativamente superior ao que se 

conhecia do genero ate entao. Mario Monicelli, tendo sua formaviio ao !ado de cineastas 

como Pietro Germi e Mario Camerini, desenvolveu em sua filmografia uma populavao de 

personagens excluidos sociais e de pessoas comuns, focalizando o cotidiano e o 

melanc61ico numa relavao paradoxa! de comedias serias. 

46 
A dupla Agee Scarpelli comeqou seu trabalho em 1947. principalmente em filmes de Tot6, Durante a d&cada de 50 os 

roteiristas trabalharam ern filmes de grande importancia como "Le signon·ne della 04" e "Racconti Romani" de Giani 

Franciol:ini ou 'Le Bigame ., de Luciano Ennner- tres filmes ern colaborayao corn Sergio Amidei, tambem trabalharam 

junto a Mario Monicelli em filmes de Tot6 e em "Pere e figW', "ll medico e il stregone"; e "Souvenir d'Italie" de 

AntOnio Petrangeli. Influenciados por Sergio Amidei, seguirarn no intento de enxertar elementos ideol6gicos do neo

realismo na cornedia popular. "I Soliti Ignoti" e urn exemplo bern sucedido deste trabalho em colaborayao. 
47 

Suso Cecchi D'Amico, nascida em Roma, emjulho de 1914. Suso Cecchi D'Amico atravessou toda a 

hist6ria do cinema italiano na segunda metade do seculo XX, como protagonista, o que permite defini-la 

como a Senhora do cinema italiano, por ter colaborado nos roteiros de filmes importantes da hist6ria deste 

cinema. FillJa do escritor Emilio Cecchi e mulher do music6logo Fedele D'Amico, estreou como roteirista em 

1946 com Mia jiglia pr~{essore de Renato Castelani. Pariticipou depois da grande temporada do neo

realismo, iniciando proficuas colabora96es com Etmio Flaiano e com Cesare Zavattini em Ladri di biciclette 

de De Sica. Trabalhou em seguida com Alessandro Blasetti, Michelangelo Antonioni. Francesco Rosi. 

Luchino Visconti, sobretudo em Be/IL,sima (1951), Sensa (1954), Le natti bianche (1957), Rocco e i suoi 

fi'atelli (1960), II gattaparda (1963), L'innocente (1976). Trabalhou em com outros diretores como 

Comencini, Zeffirelli e .Mario Monicelli, com quem escreveu muitos filmes, de I soliti igno!i a Risate di 

Gioia, de Casanova 70 a La mortadella, de Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno aLe due vite di Matia Pascal, 
de Speriamo che sai femmina a ll male oscuro, de Parenti Serpenti a Cari fottuttissimi amici, de Facciamo 

paradiso a Panni sporchi, ate o Ultimo filme, feito recentemente para televisao, Come quando fuori piove. Ela 

atravessou toda a hist6ria do cinema italiano da segunda metade do seculo XX, como protagonista, por isso e 
justamente definida como a Senhora do Cinema Italiano. In http://www.italcult.org.uk/archiveliff/iff

txtdamichi.htm, capturado em 22/10103. 
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2. Uma leitura Ciuematografica da Historia 

Assim como todo produto C<tltural, 
toda a9ao politico. toda industria, 

todo filme tem uma hist6ria 
que e Hist6ria, (.,). 

Marc Ferro 

Urn produto cinematognifico pode ser considerado urn documento hist6rico, 

porem sen\ necessaria uma analise para avaliar como este ou aquele filme serao tratados por 

seus autores e como ele estara sendo recepcionado por urn determinado publico, pois ele 

pode ser utilizado como urn instrumento eficaz de propaganda e de educa9iio. 

Segundo a historiadora Cristiane Nova: 

... qualquer reflexilo sobre a rela<;ilo cinema-hist6ria toma como verdadeira a premissa 
de que todo filme e urn documento, desde que corresponde a urn vestigio de urn 
acontecimento que teve existencia no passado, seja ele imediato ou remoto.' 

Assim torna-se necessario classificar alguns tipos de filmes que se relacionam 

com a Hist6ria. Muitos filmes que fa lam sobre periodos hist6ricos ou que simplesrnente se 

passarn num determinado intervalo de tempo, datado numa circunstancia dita hist6rica, 

pode voluntaria ou involuntariamente refletir, de algum modo, os conteudos desse contexto 

e pode ter leituras baseadas no repert6rio cultural do publico que assiste aquela pelicula, 

transformando-se, assim. em visoes didaticas ou propagandisticas, muitas vezes dispares 

daquela que seus autores tentaram, de maneira proposital ou nao. transmitir; podemos 

tambem considerar urn prop6sito real de veicular uma propaganda ideol6gica 

conscientemente. Para Cristiane Nova: 

Essa diferenciacilo (entre docurnentos primarios e secund:irios) levou o pioneiro 

e urn dos maiores te6ricos da relacilo cinema-hist6ria, o historiador Marc Ferro, a 
fornmlar a defmi<;ii.o das duas vias de leitura do cinema acessiveis ao historiador: a 
leitura historica do filme e a leitura cinematognifica da historia. A primeira 
corresponde a leitura do filme a luz do periodo em que foi produzido, ou seja, 0 filme 
lido atraves da hist6ria, e a segunda a leitura do filme enquanto discurso sobre o 
passado, isto e. a hist6ria lida atraves do cinema e, em particular, dos "filmes 
hist6ricos''.~ 

1 NOV A. Cristiane. 0 cinema e o conhecimento da Histon·a. In Olho na Hist6ria, N. 3. In 
www.utba.br/-revistao, capturado em 27/04/01 .. p.l. 
2 NOVA, Cristiane, Op. Cit. p.2. 
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0 fato do filme sobre hist6ria ser passive! de conota9oes propagandisticas nao o 

desmerece como produto de entretenimento, pon)m se esse filme for utilizado para fins de 

amilise hist6rica, faz-se necessaria uma pesquisa de como o teor hist6rico esta amalgamado 

nessa obra, com o intuito de alertar o espectador de que, apesar de urn filme poder tratar de 

eventos ou periodos hist6ricos, ele e uma revisita9ao daqueles determinados elementos 

hist6ricos. Por exemplo, em filmes que procuram mostrar periodos anteriores ao 

aparecimento do cinema, e possivel afirmar a impossibilidade de fideliza9ao na 

reconstitui9ao do evento referido. Pode-se investigar referencias em fontes historiograficas, 

culturais, artisticas, literarias e, a partir destas, buscar urna aproxima9ao do periodo, do 

evento ou da personagem re-traduzido para a tela cinematografica. Todos os esfor9os para 

recriar com verossimilhan9a o periodo, o evento ou a personagem hist6ricos concentrar-se

iam entao na busca de uma fidelidade para a reconstru9ao dos mesmos. Essa fidelidade nao 

significa obrigatoriamente urn compromisso de precisao literal em rela9ao aos 

acontecimentos hist6ricos ai presentes, mas urn conjunto de fatores que. tangenciando os 

canones que se referem ao hist6rico, consigam criar uma representa9ao aceitavel e 

verossimil do mesmo. 

2.1. 0 filme sobre a Historia da ltalia 

No III Festival Cinematografico, com uma retrospectiva da Hist6ria do Cinema 

Italiano de 1896 a 1960, no catalogo do Festival, Gianni Comencini discorria sobre o filme 

"hist6rico": 

Entre os generos do cinema mudo italiano o filme hist6rico ocupa sem duvida 
um Iugar de primeiro plano, seja pelo empenho com o qual era realizado (no plano 
tecnico e financeiro ), seja pelo born resultado artistico de filmes que, em certos casos -
como o de Cabiria - revolucionaram o tradicional sistema das tomadas 
cinematogn\ficas. 0 genero hist6rico nasceu ao mesmo tempo, pode-se dizer, que o 
nascimento do cinema na Italia 3 

A primeira proje9ao publica de urn filme narrativo na Italia ocorreu em Roma 

no dia 20 de Setembro de 1905 com a exibi9iio de "La Presa di Roma ", dirigido por 

Filoteo Alberini', urn dos primeiros responsaveis por promover proje9oes cinematograficas 

3 COMENCINI, Gianni, 0 Filme Historico. In Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro -III Festival 
Cinematografico- HIST(JRIA DO CLVEMA IT.4LL4NO- I 896-1960. p. 5. 

'Proprietario do Cinemat6grafo Modemo, inaugurado em 1904. Foi o primeiro a investir na melhoria da sala 

de projeyao com objetivos mais comerciais: realizando programay5es especiais, preocupando-se com o 

conforto da sala, promovendo filmes produzidos na Italia, reduzindo o pre10o dos ingresses e utilizando a 
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em Roma e talvez na ltalia. Este evento foi promovido pelo diretor. para comemorar os 

trinta e cinco anos da tomada de Roma, em 1870, ultimo capitulo da unifica<;ao italiana no 

periodo conhecido como Risorgimento. La Presa di Roma retratava o fato historico e 

iniciava urn genero constante do cinema italiano: o filme dito historico. que aspirava 

recuperar imagens de uma epoca e, segundo o jomal romano "Il Messagero" de 23 de 

setembro de 1905 "urn publico imenso 'viu' a esplendida reprodu<;ao historica de 'Pres a di 

Roma' exibida no cinematografo Modemo"'. propriedade de Alberini. Nesta toada o "pai 

do cinema italiano", Alessandro Blasetti6
• afirmou no anode 1939: 

Urn filme hist6rico pode ressuscitar momentos perfeitamente amilogos aos que 

vivemos, ou se referem evidentemente ao presente em que nos abolimos os seculos 
passados; e destas analogias e destas referencias podem brotar informa<;oes e ideias ou 
conhecimentos capazes de exercer e de refor<;ar a consciencia popular de hoje 7 

imprensa com fins publicitArios e promocionais. BERNARDINI, Aldo, Cinema Muro Italiano Vol. II. Ed. 

Laterza: Bari, 1981, p. 26. 

'BERNARDINI, Aldo, Cinema Muto Italiano- Vol. II. Ed. Laterza: Bari, !981, p. 26. 
6 

A defini.;ao do pai do nosso cinema (Alessandro Blasettil e a minima que lhe pode ser atribuida: foi o 

proprio Blasetti, de fato. em 1932 (tendo apenas 32 anos de idade, ... ) a instituir aquela que vern batizada a 

"Scuola Nazionale de Cinematografia", onde em seguida ele mesmo teni a oportunidade de lecionar as 

disciplinas de base (dire<;ao, encena<;ao, recita<;ao). A principal caracteristica de sua obra toi aquela de estar 

sempre na vanguarda, com respeito a tE:cnica, gE:nero e utilizayiio dos meios cinematognificos. No final dos 
anos 20 patenteou seu proprio pro]eto de urn tipo de maquina de filmar- que depois ttilo foi concretizada

que podemos considerar hoje uma antecessora da "steadycam "; paralelamente estreia como diretor com 

"Sole"( 1928). Entre urn filme de propaganda e outro, em 1933, em pleno regime fascista, lhe vern concedida 

a oportunidade de radar o seu "J 860", com livre utiliza<;ao dos dialetos nacionais. Dois anos depois, em 

Cinecittit, sob sua indicayiio/orientayiio, foram projetados os rnaiores e mais famosos estiidios, como o TI
0 5 e o 

TI
0 15. Contemporaneamente a realizayao do documentario "Caccia all a volpe nella campagna rom ana", onde 

pela primeira vez na Italia se utiliza a pelicula Technicolor, d:.i inicio a uma trilogia hist6rico-aventurosa: 

"Ettore Fieramosca" (1938), "La corona difeJTO" (1940) "La cena delle b~ffe" (194!).- in Alessandro 

Blasetti - ln www.activitaly.it/inunaginicinemalblasetti.htm, capturado em 08/07/02. 
7 

BLASETTI, Alessandro, Cinematogrq(o storico e documentario. in Film, 1114, Janeiro, 1939, p. 1, In 

GANDINO, Germana, Le Moyen dge dans le cinema fasciste, un ten·itoire fvttf. In Les Chiers dela 

Cinemateque (Le Moyen Age au Cinema), n. 42-43, p. 134. 0 peri6dico frances Les Cahiers de/a 

Cinematheque, criado em 1972, e uma revista trimestral em CUjaS edi<;6es saO reunidos variOS artigos SObre 

urn mesmo tema sob a supervisao do Institut Jean Vigo. Na ediyii.o de n. 0 42/43 de 1985, seus artigos tratam 

de questionar por que o periodo medieval no cinema e, na maioria das vezes, evocado atraves de seus 

aspectos miticos em detrimento do realisrno, uma Idade Media legend;iria que se imp6s durante muito tempo 

nas telas cinematognificas e que procura retratar personagens hist6ricos, como Francisco de Assis ou Joana 

d'Arc, de maneira mitica, bern como personagens lendarios, como por exernplo os Cavaleiros da T<ivola 

Redonda, Merlin o teiticeiro, Robin Hood, travestindo a Hist6ria com urna aura mitica. Nesta edi<;3.o, urna de 

suas Se90es e dedicada a Idade MCdia no cinema Italiano, 0 que nos interessa por refletir sobre 0 filme 

hist6rico, tendo como ponto de concentra<;ao a representa<;ao cinematognifica do periodo MedievaL Incluem

se ai os seguintes artigos: GANDINO, Germana, Le Moyen dge dans le cinema fasciste, un terri to ire evtte. 

pp.l33-!34; FREIXE, Guy, Approche du ''Decameron" de Pier Paolo Pasolini. pp. 143-151; SIGAL, Pierre 

Andre, Brancaleone s'en va-t-aut croisades: satire d'un moyen dge conventionnel. pp. 152-154; ABET, 

Andre, "LeBon Roi Dagobert" de Dina Risi. pp. 155-156; BLEYS, Jean-Pierre, Filmographie des films 

ita liens sur le moyen dge. pp. 157-164. In www.inst-jeanvigo.asso.fr/publications-cahiers.html, capturado em 

07109102. 
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Ja o critico Carlo Benari, colaborador da importante publicavao italiana sabre 

cinema, a revista Bianco e Nero'. em 1941. questionou a reconstituivao hist6rica: 

0 fihne hist6rico deve ser entendido como um empreendimento critico, ele 
deve se propor a esclarecer ao publico sabre estes periodos da hist6ria a prop6sito de 

julgamentos erroneos que as pesquisas recentes nao conseguem modificar. Nao quero 

sustentar que o cinema deva ser o conservat6rio da hist6ria nacional, nem que deva se 

consagrar il historiografia. Mas quando ele se atribui a responsabilidade de representar 
um perlodo da historia nacionaLe um direito que ele arnbiciona ... deve um maior 

respeito as ultimas aquisiv5es da pesquisa hist6rica9 

Na Italia, o filme hist6rico acabou criando uma certa tradivao. que vern desde o 

seu nascimento difundindo na plateia, via de regra. a grandeza da navao. Isto nao diz 

respeito apenas a ltalia. aparece em outras cinematografias, mas com a possibilidade de 

engrandecer uma consciencia nacional por meio do cinema, o que pode conduzir a urn 

ufanismo revelador de intenv5es doutrinarias e propagandisticas de algum regime politico. 

Este e o caso de filmes italianos sobre temas hist6ricos rodados no periodo fascista 10
• Eles 

procuravam associar a imagem de Il Duce a grandes hero is da hist6ria italiana" e o povo 

italiano a seus antepassados her6icos e geniais. Pela reconstituivao minuciosa de detalhes 

cenograficos e de figurinos. esses filmes sobre eventos hist6ricos, realizados no periodo 

fascista, satisfaziam a voca9ao profunda do povo italiano de se realizar". Esses filmes sobre 

o carater hist6rico realizados no fascismo enfatizavarn uma grande preocupayi'io, assim 

como a critica da epoca, com urn "forrnalismo", urn "caligrafismo" dos elementos da 

' Bianco & Nero e uma publicaviio da Scuola Nazionale di Cinema. antigo Centro Sperimentale di 

Cinematogrqfia. 0 ! 0 mlmero foi publicado em Janeiro de 1937. E a I' publicavilo cinematografica da Italia. 
Teve suas edi9i'ies interrompidas entre 1944-46, devido a II Guerra Mundial, voltando a ser publicada em 
1947, quando o Centro Sperimentale di Cinematografia retomou suas atividades e mantem suas publica90es 
ate hoje.In www.snc.it, capturado em 181!0102. 
9 "seg-tmdo Jean A. Gili (Film s!orico efilm in costume, in cinema italiano sotto ilfascismo, dirigido para R. 
Redi, Venise, 1979. p. 134) 18 filmes sobre os seculos XVII e XVIII, 28 filmes no seculo XIX, 22 na bela 

i:poque deve ser compreendida como urn como urn desejo de se refugiar numa idade do ouro e como urna 
mem6ria onde .. a minuciosidade dos detalhes, a confonnid.ade nos figurines, nos cerulrios, em urn outro 

tempo que pode nao ser uma g:arantia suplementar de mudan9a de ideias, urn signo, gra9as ao qual o 
espectador reconhece verdadeiramente a mudanva de seculo (SORLIN, Pierre, Clio a l'ecran, ou /'historien 
dans le nair, in Revue d'histoire moderne et contemporaine, XXI abril/junho, 1974, p.254) e ainda, segundo 

Gili 15 filmes no Risorgimento e 20 no Renascimento, no intento de uma revisita9ao, de urna reapropria9ao 
ideologicamente conotadas.'' In GANDINO, Gerrnana, Op. Cit., p. 134. 
10 ··a Unica tentativa de associar fascismo e romanidade e representada por ''Scipione, l'africano"(1937) de 

Cannine Gallone, no qual a irnagem do General romano e associada a de Mussolini. Com este filme 
redundante e verbornigico - Scipiao faz continuamente discursos a suas legiOes - se abre e se techa a analogia 

romanidade/lascismo no cinema. in GANDINO, Germana, Op. Cit .. , p. 134. 
"PALOELLA, Roberto, Conquista della spazio nella storia del(lim, in Bianco e Nero. V/11, 1941 pp. 70-

72, In GANDINO, Gerrnana, Op. Cit., p. 134. 
11 

In GANDINO, Gerrnana, Op. cit., p. 133. 
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encena<;ao na fidelidade a epoca retratada13 No geral, havia urna preocupa<;:ao formal corn a 

fidelidade a reconstitui<;:ao de urn deterrninado periodo histc\rico. 

Segundo Jean A Gili 18 filmes passados nos seculos XVII e XVIll, 28 no seculo 
XIX, 22 na Belle epoque - , devem ser compreendidos como urn desej o de se refugiar 
em uma idade do ouro e como uma memoria onde •·a minucia dos detalhes, a 
conformidade nos trajes, nos cenarios, nos habitos de un1 outro tempo podem niio ser 
mais que uma garantia suplementar de mudanca de costumes, urn signo gra<;as ao qual 

o espectador reconhece que ha verdadeiramente mudado o seculo". " 

E possivel que esses filmes fossem urna maneira de afastar a plateia de urna 

realidade opressiva presente ( o periodo anterior a Segunda Guerra) que nao oferecia rnais 

urn leque suficiente de entretenimento e que nao era ainda passive! de ser representado 

como e. Entretanto. esses filmes de cunho histc\rico tambern podem ser considerados como 

uma tentativa de construir uma imagem cautelosa de urna epoca passada. 

A !dade Media. urn periodo nao rnuito edificante do que se considera a hist6ria 

nacional italiana deveria ser pasta de !ado. Assim, os filrnes italianos sobre o 

Renascimento15 procuravarn relacionar a !dade Media como a "!dade das Trevas" que 

antecedeu a Renascen<;:a. Com a inten<;ao de rnostrar o fascisrno como urn renascirnento do 

legitimo "espirito italiano", associando-o a epocas passadas. nas quais este espirito 

ressurgiu depois de periodos de decadencia. Dessa forma. a !dade Media seria identificada 

com o periodo anterior ao advento do Fascismo, ou seja. a Primeira Guerra e a Grande 

Depressiio do final de 1920, transforrnando o ideal almejado de urna ltalia Fascista ern urn 

novo Renascirnento Italiano. Criava-se urn certo paralelisrno entre epocas de grandeza e 

decadencia da hist6ria italiana e isto era popularizado atraves do cinema como veiculo de 

cornunica<;:ao de rnassas. 

Gerrnana Gaudino ao analisar a !dade Media nos filrnes do periodo fascista diz 

que atraw!s da representa~·iio cinematogrqfica dos her6is e dos genios italianos, presume

se sempre nwis o prestigio italiano no mundo e sempre trazer 6 memoria dos estrangeiros 

a grandeza do espirito italiano nos seculos passados presentes e futuros. E justamente 

dentro do genera "grande biografia hist6rica" que encontramos dois .filmes muito 

representativos: Condottieri. de Luigi Ti·enker (1937) e Ettore Fieramosca de Alessandro 

13 Idem ibid. 
14 Pierre Sorlin - Clio d l'icran, ou l'historien modern dans le noir, in Revue d'histoire moderne et 

contemporaine, XXI avril-Juin 1974. p.254. In GANDINO, Gennana, Op. cit., p. 134. 
15 GANDINO. Germana. Op. Cit .. p. 136. 
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Blasetti (19 38). 16 Exemplos como esses exaltam hero is italianos do periodo renascentista 

como urn esforvo maior para o qual se identificasse urn antecedente historico. ao termo do 

qual se reconhecesse imediata e precisamente a figura de Mussolini. 17 Filmes nos quais era 

ressaltada a imagem beligerante de seus protagonistas como bravos herois, capazes de 

restaurar o prestigio da navao italiana. 

2.2. De Mussolini a Brancaleone 

L 'Armata Branca leone pode ser visto como uma epopeia comica18 

cinematogr:ifica do povo italiano. Sob a lideranva de Brancaleone, urn exercito precano, 

uma especie de microcosmo do povo italiano defronta-se com diversos desafios episodicos 

antes de atingir sua conquista final. Nessa travessia do Exercito de Brancaleone revela-se 

pouco a pouco uma cortina de retalhos cultural do que seria a sociedade medieval na 

Peninsula lt:ilica. 

Colocar Brancaleone no centro da narrativa permite que se erga uma est:itua ao 

celebre cavaleiro decadente da Norcia que, ao !ado de seu pragm:itico exercito, imprimiu a 

expressao "brancaleonico" em alguns idiomas, para designar tarefas mal sucedidas ou 

simplesmente comicas. Brancaleone da Norcia encarna, no avesso. a figura do cavaleiro 

heroico. que aparece nos diversos filmes italianos de car:iter historico. Esses filmes sempre 

procuraram construir personagens que fossem referencia a grandeza historica da It:ilia, nao 

so mente nos filmes citados anteriormente, mas tam bern em Scipione /'Africa no (193 7) de 

Carmine Gallone, uma super produ9iio que resgata o tema da romanidade e das batalhas 

contra Cartago. 

Em seu artigo sobre a relayao entre cinema e historia. Cristiane Nova divide o 

filme sobre o historico em duas grandes categorias: os document:irios e os niio

document:irios. L 'Armata Brancaleone evidentemente esta inserido na categoria dos niio

document:irios. Trata-se de uma trama ficcional. possivel de ser analisada de acordo com 

16 GANDINO, Germana, Op. Cit., p. 136. 
17 BRUNETTA, Gian Piero, Storia del Cinema Italiano. I895-J945. Roma: 1979. p. 398. In GANDINO, 

Germana. Op. cit. p. 136. 
13 Foram, no entanto, as tradit;i'ies epicas que fomeceram a base para muitas parodias no seculo XVIII. 

par6dias que se acham muito proximas de algumas especies de formas satiricas modernas da parodia. A 

epopeia c6micanao zombava da epopeia: satirizava as pretensOes contemporfuleas, quando comparadas com 
as normas ideais implicadas pelo texto ou conjunto de convent;oes parodiados. HUTCHEON, Linda, Uma 
Teoria da Par6dia (colet;ao Arte e Comuuicat;ao). Rio de Janeiro: Edit;oes 70, 1985.p. 63. 
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as subcategorias que a historiadora prop6e para o filme nao-documental. Nessas 

subcategorias encontra-se a Biografia Historica, que para a autora trata-se dosfilmes que se 

debrur:;am sabre a vida de um individuo e as suas relar:;i5es com os processos historicos. Na 

maior parte dos casas. esses filmes se limitam a abordagem da vida dos chamados 

"grandes homens ". ou seja. aqueles individuos destacados pela historiografia escrita e. 

principalmente a tradicional. Como exemplos. citamos Napoleiio (1927. Abel Gonce). 

Cromv.·e/ (1970. Ken Hughes). Lamarca (1994. Sergio Resende) ou Rosa Luxemburgo 

( 1986. Margareth von Trotta). '9 

Seriam biografias sabre os condottieri") italianos e traziam como protagonista 

urn heroismo edificado sabre uma estetica muito formalizada e uma recusa dos temas do 

cotidiano em prol dos temas considerados hist6ricos21 Essa preocupas;ao com urn 

caligrafismo filmico, talvez tivesse a pretensao de construir em tomo de suas personagens 

protagonistas a irradias;ao de uma mitologia que daria a figura do Duce o mesmo status 

dessas personagens heroicas. 

A caligrafia e a arte de bern formar os caracteres. de tracar uma escritura dotada 

formalmente de propriedades esteticas. Foi a critica italiana do inicio dos anos 1940 quem 

forjou o termo "caligrafismo para designar uma corrente estetica diferente do neo-realismo. 

0 filme de referencia na materia e Malombra 0 942) de Mario Soldati. Os filmes dessa 

corrente sao caracterizados por uma pesquisa estetica muito formalizada e pela recusa dos 

19 
Alem da Biografia Historica. o artigo destaca as seguintes subcategorias: ReconstrU<;ao Hist6rica, Filme de 

Epoca, Fic9ao hist6rica, Filme Mito, Filme Etnogratico, Adapta96es Literarias e Teatrais. NOVA. Cristiane, Op. 

Ci!. p.3. 
10 

Se, normalmente, associamos a figura do condottiero aos seculos XIV e XV, as condiyOes que fomentararn 
o seu desenvolvimento das tradiyOes merceruirias na guerra europeia devem ser procuradas no seculo XIIL 
Foi nessa 6poca que ( ... ) as comunidades urbanas tiveram cada vez malor dificuldade em recrutar o ntlmero 
suficiente de cidadiios para utilizar nas campanhas de agressao contra os vizinhos( ... ). Alem do mais, o 
aumento da populayiio, a tradiyao das cruzadas e uma mudanya em relayiio ao direito de primogenitura entre a 
classe dos proprietirios de terras de algumas zonas da Franya comeyavam a produzir urn excedente de 
homens aptos, mas muitas vezes desocupados, grupos de guerreiros que comeyaram a dirigir-se a Italia, onde 
as possibilidades de emprego e de saque pareciam mais provaveis. No inicio, a maior parte dos grupos de 
merceruirios disponiveis niio era italiana. (. .. )Essas companhias estrangeiras eram relativamente pequenas. As 
primeiras condotte de que temos noticia remontam a urna data que se situa entre os anos sessenta e os setema 
do seculo XIII e os capitaes que as t1rmaram ficaram logo conhecidos como condottieri. Esses mercemirios 
estrangeiros tiveram inevitavelmente mais tendencia para operarem como companhias do que para venderem 
os seus serviyos individualmente.{ ... ) Todavia, o chete. embora ru1o fosse freqUentemente o Unico signat3rio 
do contrato de engajamento da companhia, como se comeyou a fazer a partir do seculo XV, tinha urn papel 
decisive no exito e na reputayiio da companhia, e nao e realista trayar-se urna fronteira demasiado rnarcada 
entre uma epoca de companhias e uma epoca de condotlieri. MALLET, Michel, 0 Condottiero. In GARJN, 
Eugenio { dire.;ao de), 0 Homem Renascentista. Lisboa: Editorial Presenya, 199l. pp. 40-41. 
:l AUMONT, Jacques e MARIE. Michel, Dicionitrio TeOrico e Critico de Cinema. Campinas, SP: Papirus, 
2003. p. 40. 
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temas do cotidiano em pro! de temas hist6ricos situados no seculo XIX, ou entao da Belle 

Epoque - dai uma superabundancia dos elementos decorativos; bordados, rendas, chapeus 

altos e espelhos. 22 

Por meio desse caligrafismo, tais filmes sobre biografias her6icas procuravam 

estabelecer uma ret6rica da volta ao passado tradicional,13 que mostrasse apenas o !ado mais 

nobre da hist6ria da italiana, aproximando-o do momento hist6rico instituido pelo regime 

fascista e. de certa forma justificando suas investidas militares e conquistas colonialistas ao 

norte da Africa", que levari am a ltalia a uma nova guerra mundial. 

E perceptive! em L 'Armata Brancaleone, uma inten<;ao de desmontar esse 

caligrafismo her6ico que caracterizou o cinema fascista de cani.ter hist6rico. 0 filme de 

Monicelli junta uma variedade de imagens sobre o periodo medieval e procura demonstrar 

em alguns de seus epis6dios uma preocupa<;ao formal, sobretudo na composi<;ao dos 

figurinos das personagens da nobreza, que remete a infla<;ao ornamental" da cinematografia 

fascista. Contudo, L 'Armata Brancaleone esgar<;a esse formalismo, contrapondo aos 

elementos decorativos presentes no filme, urn desfile de personagens esfarrapadas e mesmo 

de desmantelamento das personagens nobres instituidos. Urn exemplo disso seria o epis6dio 

da familia bizantina. no qual se pode se perceber o maximo dessa referencia ao formalismo. 

na composi<;iio de urn hieratico mosaico bizantino que e totalmente estilha<;ado pelo 

comportamento de tia Teodora. uma ardente amante sadomasoquista que tira o veu da 

decadencia daquela familia. 

Essa desconstru<;ao e reconstru<;ao de uma !dade Media italiana presente em 

L 'Armata Branca leone recorre a elementos formadores de uma unidade nacional. quando 

estes ainda nao haviam se sacramentado: o exercito como defensor daquela unidade e a 

lingua italiana- urn elemento capital na forma<;ao da "cultura nacional". Cada personagem. 

no filme. procura personificar urn extrato social componente da vida na Peninsula ltalica 

medieval. 

22 
AUMONT, Jacques e MARIE, Michel, Op. Cit. p. 40. 

13 
HOBSBAWN, Erich. A Era dos Extremos- 0 breve seculo XX (1914-1991). Sao Paulo: Companhia das 

Letras. 1995. p. 121. 
14 

Em 1935. a Alemanha comunicou sua ruptura com ostratados de paz e ressurgiu como grande potencia 

militar e naval,( ... ). No mesmo ano Mussolini, com igual desprezo pela opiniao publica, invadiu a Eti6pia, que 

a Italia passou a ocupar como colonia em 1936-7. HOBSBAWN, Erich, Op. cit. p. 147. 
25 

AUMONT, Jacques e MARIE, Michel, Op. Cit. p. 40. 
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A formayao de urn exercito de marginais maltrapilhos de diferentes origens cria 

um microcosmo do universo caotico que caracterizava a regiao da Peninsula Itilica no 

periodo medieval e. mesmo a diversidade lingiiistica mostrada no filme nao reproduz a 

exata realidade. mas cria urn dialeto26 vulgar ficticio que dialoga com os diversos idiomas 

que giram em torno daquele exercito. para nos exotico. alem de procurar criar o avesso do 

ideal fascista de unificar o pais. impondo uma !mica lingua italiana. em detrimento dos 

inumeros dialetos caracteristicos da cultura do povo italiano. 

0 Exercito Brancale6nico nao possui nada do preceito fascista de um povo em 

ordem. militarizado, mas possui a forma de um exercito de massa, que esta sempre em 

busca de sua identidade. Somando-se a isso a utilizaviio de cemirios adaptados. com o 

aproveitamento de ruinas, bern como a constrw;:ao de urn figurino que extrapola o realismo, 

suplanta a necessidade de uma identidade medieval unica e. com isso promove uma 

desmontagem do ideais ufanistas presentes nas imagens do caligrafismo do cinema do 

regime fascista. "L 'Armata Branca/eone" estaria reconstruindo os elementos morfol6gicos 

e sintaticos que modulam a verossimilhan9a das imagens cinematograt'icas medievais 

referentes a historia da formaviio da cultura italiana e. ato continuo. dialoga diretamente 

com o cinema fascista. 

''L 'Armata Branca leone". na filmografia de Monicelli e o terceiro filme de 

uma possivel trilogia composta por "La Grande Guerra"(l959) e "/ Compagni"(l963); 

que tern como intenyao revisar periodos historicos. procurando iluminar seu !ado menos 

glorioso. L 'Armata Branca leone, na trilogia. quer possuir caracteristicas de "biografia 

historica". 

0 nome Brancaleone refere-se a uma personagem da historia italiana do seculo 

XVI e. talvez tenha sido escolhido por Monicelli com o objetivo de instaurar uma relaviio 

entre os condottieri historicos e heroicizados de seu pais e o cavaleiro decadente de seu 

filme. Essa personagem da historia italiana. conhecida como Brancaleone. ou seja, 

Giovanni De Carlonibus. dito Brancaleone. foi um dos treze cavaleiros italianos que em 

1503 combateram contra cavaleiros franceses para defender a honra do seu "povo" numa 

batalha ocorrida na Puglia. conhecida como Ia Disfida de Barletta''. Sabe-se que, ao 

26 Desde o "dialeto'' falado pelos personagens (wna mistura de italiano arcaico com o vernacular) ate os 

combates travados. tudo no lilme e perpassado pelo sentimento do grotesco. SODRE, Mumz e PAIVA, 

Raquel, Op. Cit. p. 92. 
27 Durante as guerras entre franceses e espanh6is, Barletta foi teatro de virios eventos bellcosos. entre os 

quais a celebre Disfida di Barletta (13 febbr. 1 503) entre treze cavaleiros italianos e treze cavaleiros 
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participar do duelo contra os franceses, no qual deveriam combater treze cavaleiros de cada 

!ado, Brancaleone foi urn dos representantes da regiao do Lacio" e teve como seu 

comandante urn certo Ettore Fieramosca. 

Assim como o Brancaleone filmico e onginano da Norcia, o Brancaleone 

historico combateu na Disjida di Barletta. como representante de Roma ou de Genazzano, 

ambas localizadas no Lazio. Essa referencia a regiao de origem dos duas personagens, 

junta-se a sua relaviio com Ettore Fieramosca, outra personagem da historia italiana, que 

foi transposta para o filme realizado por Alessandro Blasetti em 1938, que tern seu nome no 

titulo. Este filme de Blasetti estaria incluido no conjunto de filmes sobre a historia da ltalia 

realizados no periodo do fascismo, ou seja, seria urn representante daquele cinema de 

ufanismo idealizado que procurava associar a figura de Mussolini a de seus protagonistas. 

Dessa maneira pode-se pensar uma relayiio parodica do Brancaleone de 

Monicelli para com o Ettore Fieramosca de Blasetti, a partir do Brancaleone e do Ettore 

Fieramosca historicos e, assim. associar enfim a figura de Brancaleone a de Mussolini. 

Uma associaviio, induzida atraves da satira, entre as desastradas manobras militares do 

Exercito de Brancaleone e o proprio exercito da Italia na Segunda Guerra Mundial, liderado 

por urn Benito Mussolini, que sonhava com a possibilidade de ser urn comandante vitorioso 

em uma grande guerra, tanto que havia dito a seus colaboradores: "Se haven] a guerra. E 

certo que eu niio jicarei em Roma. Montarei a cavalo e estarei ao meu posto de 

comando ". 29 

Os filmes Scipione L 'Aji·icano e Ettore Fieramosca conduzem a possibilidade 

de uma associa91io do nome da personagem de Vittorio Gassman com il Duce pode ficar 

mais clara na referencia a uma outra bravata atribuida a Mussolini, na qual dizia: ''Melhor 

viver um dia como leiio que cem a nos como uma ovelha ". Passagem pronunciada pelo 

Duce em seus discursos, repetida pela populaviio, escrita nos muros e ensinada nas 

escolas30 Brancaleone e seu exercito, portanto, estariam achincalhando a imagem de culto a 
personalidade cultivada pela propaganda do regime fascista, concordando com urna certa 

visiio difundida de que o exercito italiano na II Guerra Mundial era mal arrnado e mal 

franceses, terminada com a vit6ria dos primeiros, conduzidos por Ettore Fieramosca. BERT ARELLI, L.V., 

Guida D'ltalia della Consociazione Turistica Ita Iiana: Puglia. Milano: Unione Tipgrafica, 1940. p. 148. 
23 Nao e bern conhecida a cidade de origem do cavaleiro que residiu em Genazzano por muitos anos ate sua 
morte em 1525. In www.ips.it/1azio/genazzano/branca.htrn, capturado em 19110/02. 
29 

PECCIANTI, Maria Cristina. Storie della Storia d'Italia. Firenze: Manzuoli Editore, 1988. p. 112. 

"' PECCIANTI, Maria Cristina, Op. Cit .. p. 106. 
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treinado, alem deter uma grande carencia de organizaviio e de ciencia militar''. Monicelli 

atinge o cora9ao da elaboravao desse lider autoritario, desconstruindo sua imagem por meio 

de seu filme. 

Mais ao final do filme, talvez seja feita uma insinuayao a propria guerra e a 
estrategia militar do exercito italiano. pois segundo o historiador Eric Hobsbawn o proprio 

Adolf Hitler reconheceu sua dfvida e seu respeito a Mussolini, mesmo quando Mussolini e 

a Italia fascista demonstraram sua fi'aqueza e incompetencia na Segunda Guerra 

Mundia/. 32 Mais a frente, Hobsbawn comenta: 

Na verdade, a Alemanha cruzou de fato o Mediterraneo para a Africa, quando 
pareceu que sua aliada ltiilia, ainda mais decepcionante como poder militar na Segunda 
Guerra Mundial que a Austria-Hungria na Primeira, ia ser inteiramente expulsa de seu 
imperio africano pelos britilnicos, que lutavam a partir de sua base principal no Egito. 30 

A ajuda de Hitler a MussolinL assemelha-se ao final do filme de Monicelli, 

quando da apariviio repentina do Exercito do cavaleiro Amulfo Mao de Ferro. nobre do 

Sacro Imperio Romano Gerrnanico. que salva o Exercito de seu colega italiano, 

Brancaleone das maos dos mouros que esporadicamente procuravam invadir o territorio 

italiano meridional. Essa passagem pode confirmar tambem a incompetencia do Exercito de 

Brancaleone, sublinhando a utilizayao da par6dia34 no filme de Monicelli que, referindo-se 

ao cinema de cunho fascista, ufanista de herois nacionais, traduz-se como uma satira35 ao 

ditador italiano. 

31 
PECCIANTI. Maria Cristina, Op. Cit. p. 112. 

32 
HOBSBAWN, Erich, Op. Cit. p. 119. 

33 HOBSBAWN, Erich, Op. Cit. p. 46. 
34 

"lmita9i\o" burlesca ou c6mica de uma obra seria (DHLF). A par6dia teve, no cinema, urna prodw;ao 

constante, desde os primeiros tempos; atores de generos cOmico ou burlesco fizeram dela freqUentemente, 
urna especialidade (os Ires Patetas, nos Estados Unidos; na Italia, Toto, depois Franchi e Ingrassia; na Fran9a, 

Fernandel ou Coluche). Mais recentemente alguns cineastas trabalharam sistematicamente em par6dias dos 
generos chissicos (Sergio Leone eo *t?Stern; Brian de Palma, depois Argento e o filme de terror sangrento 
etc.). AUMONT, Jacques e MARJE, Michel, Op. cit. p. 222. 
35 No entanto. a razao 6bvia para a confusao de par6dia e s3tira, apesar dessa diferenya essencial entre elas. e 
o facto de os dais generos serem muitas vezes utilizados conjuntamente. A slitira usa, freqiientes vezes, 
formas de arte par6dicas quer para tins exposit6rios, quer para fins agressivos (Paulson, 1967, 5-6), quando 

aspira a diferenciayao textual como veiculo. Tanto a s<ltira como a par6dia implicam distanciayao critica e, 
logo., julgamentos de valor, mas a siitira utiliza geralmente essa distancia para fazer uma afirmayio negativa 
acerca daquilo que e satirizado ~"para distorcer, depreciar, ferir (Highet 1962, 69). Na par6dia modema, no 

entanto, verificamos nfto haver urn julgamento negativo necessariamente sugerido no contraste irOnico dos 
textos. A arte pan)dica desvia de uma norma estetica e inclui simultaneamente essa norma em si, como 
material de fundo. Qualquer ataque real seria destrntivo. HUTCHEON. Linda, Op. cit. p. 62. 
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0 cavaleiro do filme de Monicelh nao tern, alem do nome, compromisso com 

verdades historicas. Porem, h:i uma passagem no filme, na qual Brancaleone narra sua 

biografia, mostra uma inten9ao de se criar uma personagern que possuisse uma constru9iio 

her6ica semelhante a das personagens com nomes hist6ricos veiculados no cinema do 

regime fascista. Ha, entao, uma analogia entre Brancaleone e Mussolini, logo a personagem 

colocada em cena no filme de Monicelli poderia ter pretensoes de narrar uma "biografia 

hist6rica" as avessas. que por meio da satira buscaria ridicularizar a figura de Mussolini36 e 

do regime por ele liderado, incluindo ai seu cinema. Essa interpreta9ao da "biografia 

hist6rica" confere it L 'Armata Branca leone urn caniter anti-belicista e iconoclasta, que 

procura arruinar nao s6 a figura de Mussolini, mas tambem urn cinema italiano de 

constru9iio formal e forte cunho politico. A op9iio pelas minas e por ambientes desolados 

para a composi9iio da encena9ao refor9a uma no9ao de destruiyao de urn passado 

cinematografico que remete ao periodo fascista. 

L 'Armata Branca leone constr6i-se sobre uma ficviio baseada em elementos 

componentes da cenografia, do figurino, da narrativa e do proprio idioma falado no filme, 

que acabam por estruturar uma ambienta9ao relativa a no9ao de !dade Media. Nessa 

composi9ao do historico sobressai-se a reconstitui9iio historica. "L 'Armata Branca leone" a 

transmite atraves de imagens, o que concede ao filme uma segunda relavao com a Historia: 

suas inten96es ao retratar o periodo medieval. Em L 'Armata Brancaleone, a ambienta9ao 

do filme concentra-se em determinado periodo hist6rico que era considerado no senso 

comum europeu uma epoca inferior ao Renascimento, epoca de gl6rias artisticas e militares 

para a ltalia. 

Quanto a forma do filme pode-se dizer que existe uma busca da fidelidade com 

respeito aquele periodo hist6rico, mas tal busca nao e pela verdade hist6rica da !dade 

Media. Antes, ensaia uma reelabora9iio dele, visto que todo "filme sobre o hist6rico" e uma 

representavao do passado e, portanto, urn discurso sobre o mesmo e, como tal esta imbuido 

de subjetividade.37 

Alem de ser associado a imagem de Benito Mussolini. em urn dado nivel de 

significavao, Brancaleone, e apresentado numa ambientayao hist6rica ficticia. procurando 

36 Antes de 1914 ja existiam regimes de ultradireita- histericamente nacionalistas e xenof6bicos. promotores 

dos ideais da guerra e da violencia, imolerantes e dados a atos violentamente coercivos, totalmente 

antiliberais, antidemocr3ticos, antiproletiirios, anti-socialistas e antinacionalistas, defensores do sangue e do 
solo e dos valores antigos que a modemidade estava destruindo. HOBSBAWN. Erich, Op. Cit .. Pg. 129. 
37 

NOVA. Cristiane, Op. Cit. p. 7. 
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forjar caracteristicas hist6ricas relativas a cavaleiros que se tornaram personagens 

legend:irias na hist6ria do seculo XVI, como acontece nas narrativas liter:irias medievais da 

Can9iio de Gesta" e do Cicio de Romances Corteses da Tavola Redonda
39 

do Rei Artur, nas 

quais suas personagens centrais teriam caracteristicas hist6rico-lendarias que as faria pairar 

sobre o hist6rico, com a inten9ii0 de se inventar urn mito fundador capaz de realizar algum 

feito her6ico de tal grandeza que se situa no limite entre oreal e o lendario. 

Essa rela9iio do filme entre a elabora9iio do mitico atraves de recursos ficticios 

e o suposto realismo pennite que o filme de Monicelli esteja tambem dentro do que a 

historiadora chama de fic9ii0 hist6rica, pois possuindo urn enredo ficcional, L 'Armata 

Brancaleone mantem como pano de fundo da narrativa urn sentido historico que se apoia 

no que de real se entenderia por !dade Media. 

Essas considera96es sao apoiadas na classificayiio de Cristiane Nova de que urn 

filme pode ser utilizado como documento primario, quando nele forem analisados os 

aspectos concernentes a epoca em que foi produzido e, como documento secundario, 

quando o enfoque e dado a sua representa9iio do passado40
• A inten9iio aqui e demonstrar 

como o filme de Monicelli elaborou uma visao da !dade Media, tomando-se urn documento 

secundario referente ao periodo que possibilita uma maior reflexao sobre a condi9iio 

historica da !dade Media. 

38 
Desta 6poca existem tres grandes poemas epicos nacionais, sernpre referentes as etnias gennfrnicas: a 

Can<;iio de Rolando dos frances, El Cantar de Mio Cid dos visigodos, a Can<;iio dos Nibelungos dos 

borg(mdios. Eles tenninaram a pre-historia pagii dos povos europeus e inician1 a forma<;ao das na<;oes 

cristianizadas. sao as primeiras obras em lingua 'VUlgar~ romance ~ e nao mais em latim. T odas as tres sao 
an6nimas. A epopeia e a canyao de gesta possuem virios trayos em comum: ambas constituem textos 

fundadores, pertencentes as epocas iniciais da literatura, redigidos em versos e dentro dos moldes do gf:nero 
epico V ASSALO, Ligia Op. cit. p. 5. 
39 

A maior parte das fayanbas dos cavaleiros de Artur tern como ponto de partida sua reuniiio ritual ao redor 

de uma Mesa dos Festins, logo representada como uma Mesa Maravilhosa: a Tavola Redonda. E dela que, 

pela honra, parte-se para a aventura her6ica. A ela o cavaleiro aventmeiro retorna para tamar assento e rever 
seus pares. FOUCHER. Jean-Pierre, Prefacio. In TROYES, Chretien, Romances da Tavola Redondo. Sao 
Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 26 . 

.. w Esse modele segue em linhas gerais, a classificayao dada a documentayao escrita pela historiografia 

tradicional. Dessa forma, pode-se afirmar que os "filmes hist6ricos" sao duplamente documentos e podem ser 
utilizados como tais a depender do enfoque dado pelo sujeito que o investiga. No entanto, pelo seu car3.ter 

secunclirio e de representayao, e, portanto, de discurso sabre urn passado remota, os "filmes hist6ricos" 

desempenham uma funQiio documental limitada sabre o periodo que retratam, principalmente para a pesquisa, 

assim como tambern o fazem os documentos escritos secund3rios (como os textos que remontam ao passado ). 
Na verdade, esses filmes acabam por falar rnais sobre o seu presente, nao obstante seu discurso esteja 
aparentemente centrado no passado. Mesmo assim, eles desempenham un1 papel significativo na divulgayao e 

na polemiza9iio do conhecimento hist6rico. NOVA, Cristiane, Op. Cit. p.2. 



1.3. Do litera rio ao filmico 

Parte-se do pressuposto de que L 'Armata Branca leone esta edificado nao sobre 

uma verdade hist6rica, mas sim sobre uma representavao que procura montar uma ideia do 

que seria a !dade Media no filme. Este carater hist6rico da !dade Media presente no filme, 

organiza uma imagem do periodo calcada numa serie de elementos da literatura 

cavalheiresca e do que se entende por comico medieval popular. L 'Armata Brancaleone 

descarta a visao da !dade Media como urn periodo unica e exclusivamente de decadencia e 

retoma os principios c6micos com o objetivo de mostrar urn ponto de vista inovador 

daquele periodo- ainda hoje, nao totalmente difundido e/ou aceito. Ha elementos satiricos 

e par6dicos que podem ser associados a uma critica a diversas instituiv5es nacionais. como 

o exercito, o idioma. a nobreza. 

A literatura cavalheiresca. da qual o filme de Monicelli se apropria para erguer 

sua narrativa filmica comeva na !dade Media. entre os seculos XII e XIII. Inicialmente com 

as Canv5es de Gesta. transmitidas oralmente por artistas n6mades, os jograis, que cantavam 

seus versos em aldeias, feiras. castelos. peregrinav5es ou quaisquer lugares onde 

houvessem aglomerav5es". Seus primeiros manuscritos datam dos seculos XII e XIII e 

representam uma transiviio paulatina da oralidade para a escrita, tern como obra 

significativa a Chanson de Roland". 

A narrativa marcia! e coletiva da Canviio de Gesta norteia a etica cavalheiresca 

e esta ancorada em urn poema ou conjunto de poemas com conteudos relativos a 

personagens e ou fatos hist6ricos possivelmente marcados pela lenda e pela oralidade, 

elaborando diversas versoes para uma mesma estrutura narrativa. A tematica dessa primeira 

literatura medieval em lingua vemicula constituiu-se, principalmente. em torno do mito 

fundador do Cicio Carolingeo. o lmperador Franco Carlos Magno. personagem hist6rica, 

" V ASSALO. Ligia (Tradu9lio ). Op. cit. p. 4. 
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A Chanson de Roland, narra o retorno do Exercito de Carlos Magno para a Fran9a, depois de ter lutado 

contra os mouros por sete anos na Espanha. No decorrer deste retorno, durante a travessia do desfiladeiro de 

Roncesvalles nos Pirineus, a retaguarda do exercito e atacada pelo chefe moure, Marcilio, numa emboscada 
armada para o sobrinho do Rei da Franya, Rolando, comandante dos Doze Pares da Fran9a, que regressavam 

para o seu reino de origem. protegendo o exercito de Carlos Magno. MarcHio havia sido instruido por 

Ganelao, cunhado de Rolando, a atacar justamente a retaguarda onde se encontrava Rolando, o cavaleiro 
preferido do Rei. Ganeliio pertencia ao exercito frances. mas trama urna trai9iio a seu cunhado como 
vingam;a. durante uma embaixada ao acampamento dos mouros, para a qual Rolando o havia indicado, sendo 
este o motivo da vingan<;a de Ganeli'io. LEONI. G. D. (estudo introdutivo e tradu<;ao), A Can,ao de Rolando. 
Sao Paulo: Publica.;iies da Rassegna Brasiliana di Studi Italiani, 1967. 
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mas que adquire contornos lend:irios e passa a representar urn ideal cavalheiresco. Os ciclos 

das gestas iniciam-se como conseqiiencia de ciclos anteriores e resultam em outros ciclos, 

que obedecem uma sequencia linear e tratam a Hist6ria como uma serie de eventos 

articulados numa sucessao de ciclos. 

Na Chanson de Roland, a figura de Rolando protagoniza a narrativa da Canvao, 

sendo ponto convergente do ideal cavalheiresco que, aqui cultiva a beleza da guerra. a 

novao de companheirismo. as manobras coletivas lideradas por urn chefe prudente e 

corajoso. neste caso. Rolando. 0 desenrolar da narrativa na Chanson de Roland se passa 

durante sete dias descritos de maneira detalhada e suas personagens sao mostradas de 

maneira aleg6rica. onde o coletivo se sobressai em rela9ao ao individual. Rolando e urn 

lider de uma causa coletiva: a defesa do Exercito da Franva e do Rei Carlos Magno, ou seja, 

foi interpretado depois como o futuro Estado Frances. 

E born frisar que a narrativa da Chanson de Roland emprega uma linguagem 

simples e mon6tona, calcada no discurso das personagens como elemento que movimenta a 

a9ao narrativa. tambem percebe-se a referencia aos locais geograficos. como elementos de 

importancia consideravel para o estabelecimento de uma no9ao territorial, dos limites entre 

as regiiles francesas e espanholas, onde se deram os eventos contados. No entanto. tais 

locais nao sao descritos com precisao, mas apenas indicados. 0 Exercito de Carlos Magno, 

liderado por seu sobrinho Rolando e atacado por infieis ao atravessar o desfiladeiro de 

Roncesvalles. nos Pirineus, quando retorna para o Reino da Franya. Na Chanson de Roland, 

os elementos hist6ricos sao de fato, minimos. A lenda amplia o nucleo hist6rico para contar 

uma fabula. onde tudo tern urn sentido primordial". urn senti do fundador de uma na9ao, no 

caso da Chanson de Roland. a Fran9a. 

A narrativa da Canvao de Gesta absorvida em diferentes regioes europeias 

evoluiu. na Franva e na Bretanha. para os lais" e o roman". sendo este ultimo, o genero 

43 
LEONI. G. D., Op. Cit .. pp. 12-15. 

-l-l Celebri7.ados por Marie de France. que no seculo XII( ... )os lais bret5es foram primeiramente invenyOes de 

harpistas.( ... )Sob muitos aspectos, os harpistas deram continuidade a obra poetica dos bardos.(. .. )Assim, hist6rias 

tradicionais. epis6dios fantasticos e rnisteriosos e sobretudo epis6dios de amor foram contados pelos harpistas em fonna 

de lais fonnados de versos regulares e curtos. As grandes figuras da literatura arturiana aparecem neles apenas fugazmente 

e sempre em segundo plano. Os her6is dos lais sao sobretudo Y1venec, Eli due. Lanval.(. .. ) , nunca o poeta narrador situa 
precisamente a aqao de seus lais em det-::rminada regiao celta ou nom1anda. Em vez disso, ela acontece no comum "reino 

dos lais". Os harpistas recitavam esses poemas em gales e ern frances.( ... ) Seu papel- j.i liter3rio- torna-se mais 
importante quando, a fim de melhor atenderem as expectativas do audit6rio, relacionavam diferentes epis6dios. diferentes 

lais. para comporem a materia do que seria urn curto romance. TROYES. Chretien. Op. cif. p. 14. \,.er RIQUER Isabel 
(!ntroduqao e traduyao ). Nueve Lais Bre!ones .r La Sombra de Jean Renarf. Madrid: Ediy5es Siruela, 1987 . 

.l~ "Urn novo genero liter.irio apareceu nos meados do seculo XII no Norte da FrruJya 0 roman se inscreveu dentro 

daquela processo segundo o qual as literaturas em lingua vulgar abandonaram a oralidade para adotar a escrita. Junto a 
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embriao do romance modemo nacionaL que viria a se desenvolver atingido o divisor de 

aguas que seria o Dom Quixote de Miguel de Cervantes, considerado o ingresso do genero 

romance na !dade Moderna. 

Ha que se destacar, aqui, a analogia entre a estrutura narrativa do roteiro de 

L 'Armata Brancaleane e os generos da literatura cavalheiresca medievaL alinhavados a 

partir da imagem do cavaleiro andante. fio condutor do desencadearnento dos varios 

epis6dios que compoem a trama. Diversos epis6dios que, sem a figura central do cavaleiro, 

poderiam se tornar aut6nomos, corn possibilidade de serem absorvidos pelo publico de 

maneira isolada, ou entao poderiam ficar confusos e entregues a propria sorte. 

Esta elaborayao leva o filme de Mario Monicelli a destacar-se de outros filmes 

acerca da !dade Media. que recorrem a uma imagem lendaria do periodo, a personagens 

legendarias envolvidas no ambiente feerico caracteristico dos Romances de Cavalaria 

Corteses do Cicio Arturiano. Segundo Auerbach: 

Uma tal idealiza9ilo que leva para muito Ionge da imita9ilo do real No romance 
cortes nada se diz acerca do funcional, do historicamente verdadeiro sobre a classe 
social e, ainda que destas obras possa ser obtida uma pletora de pormenores da hist6ria 
da cultura, referentes aos costumes e, em geral, as forrnas exteriores de vida, nilo e 
possivel obter especie qualquer de visao em profundidade da realidade da epoca, nem 
no que se refere a classe dos cavaleiros46

. 

Esta superficie colorida. onde a realidade do tempo e suspensa, sobrevive no 

filme de Monicelli, no aspecto em que Brancaleone e seus asseclas marcham 

alienadamente. como os piratas do Asterix, fechados em suas pequenas confus6es e visitas 

a palacios de nobres decadentes, sem aperceber-se de sua insignificiincia. Em L 'Armata 

Brancaleone, a presen9a do elemento c6mico nascida da construyao de imagens grotescas 

cria uma realidade filmica que nao corresponde a assepsia idealizada e atemporal dos 

romans arturianos, sempre repletos de cavaleiros her6icos de uma corte renomada entre 

todas pelo esplendor das festas, dos jogos cavalheirescos, pela beleza insuperavel das 

literatura latina de procedencia eclesi<istica, se comeyaram a escrever obras dirigidas a urn pUblico laico, cujos gostos iam 

se transformando lentamente e que aspirava j3 a permanencia e durayao de urna cultura pr6pria.( ... )O dinamismo da 

evoluyao do genero e atestado pelas mudanyas do conceito do termo roman: uma pr:imeira utilizayao adverbializada na 

express8o mettre en roman (traduzir ern lingua romanica) foi substitnida par outra substantivada: emprendre un roman. 
manifestando-se assim essa transformayao. segundo a qual o roman deixou de ser traduyao para converter-se em novela. 

Ern poucos anos. o roman que havia nascido a sombra da hist6ria, se viu invadido por um plano de construyao da 

realidade absolutamente novo: a ficyao." CIRLOT, Victoria. La Nm-ela Artun·ca. Barcelona: Montesinos, 1987. 
46 AUERBACH. Erich, Mimesis. Sao Paulo: Perspectiva, 1994. p. 119. 
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mulheres; uma corte cujos cavaleiros vivem e aventuram-se com o umco objetivo de 

merecer o arnot". 

No filme de Monicelli. as imagens parecem mais materiais. talvez por seu 

tratamento mais rude e embrutecido. como que procurando referir-se a uma !dade Media 

voltada para os elementos pertencentes a terra, que ao procurar reproduzir ambientes 

rusticos, aproxima-se da Canvao de Gesta, quando retrata a invasao barbara do primeiro 

epis6dio. Mas tambem aproxima-se da Canvao de Gesta quando procura recriar atraves da 

ficvao. sintetizar no grupo que acompanha Brancaleone. uma imagem fundadora, urn 

microcosmo daquela cultura "italiana". 

Mas. L 'Armata Branca leone aproxima-se sobretudo do D. Quixote, quando 

relaciona a linguagem de cortesia dos romances medievais e a ambientavao rustica de uma 

realidade totalmente descolada daquela em que Brancaleone se insere, satirizando, atraves 

da par6dia a imagem her6ica da cavalaria medieval. Essa heran9a do Quijote remete aos 

romances de cavalaria corteses, sobretudo no epis6dio em que a cortesia se apresenta no 

amor idealizado de Brancaleone por Matelda, uma especie de Dulcineia as avessas. 0 amor 

de Matelda por Brancaleone seria uma realidade que se coloca it disposiyao de Brancaleone. 

contudo o her6i ao negar o amor de Matelda, em nome de sua honra de cavaleiro cortes. 

fica cego para o real. transformando-o em ideal. Matelda existe concretamente para 

Brancaleone. mas a fidelidade do ideal cortes de cavalaria, faz com que o cavaleiro 

monicelliano se impeca de possuir realmente sua amada. como Don Quijote se impede de 

possuir qualquer realidade amorosa. Essa aproximacao com o ideal cortes talvez tenha 

como objetivo valorizar o caniter ficcional do filme e conota uma linguagem e uma 

gestualidade pr6prias da !dade Media. constituindo uma especie de indice de 

verossimilhanva hist6rica. 

Brancaleone vive imerso na crenca de ser urn nobre cavaleiro. no entanto sua 

situavao esta distante da nobreza que almeja. Para conquistar tal nobreza, Brancaleone se 

depara com diversos desafios que o desviam sua rota, nos quais o cavaleiro e seu exercito 

de parias sempre levam a pior. As aventuras epis6dicas do filme de Monicelli remetem its 

diversas manifestac5es da literatura cavalheiresca medieval, mas de maneira clara associa

se ao D. Quixote. por se tratar de uma satira ao romance de cavalaria medieval que, 

"FOUCHER. Jean-Pierre. Prefacio. In TROYES. Chretien. Op. cit. p. 9. 
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colocando o genero como literatura ultrapassada, instaura, atraves da linguagem 

cinematognifica, uma par6dia aos generos litenirios medievais. A proximidade entre o her6i 

de Cervantes eo her6i de Monicelli esta nessa estrutura epis6dica, que coloca o her6i frente 

a urn problema que nao tern capacidade de resolver e acaba se dando mal. 

Dessa forma em L 'Armata Brancaleone. ha uma inversiio dos valores criados 

pela literatura cavalheiresca medieval. Brancaleone e seus guerreiros estapafurdios lutam 

para conquistar seus objetivos. mas sua !uta e vii. visto sua falta de recursos para 

ambicionar a institui9ao militar a que se propoem. E, possivelmente uma intenvao didatica 

de mostrar uma noviio do hist6rico medieval. quase que como uma aula sobre a epoca, mas 

uma aula que se utiliza do grotesco para alcan9ar o riso e apresentar uma visao ins6lita e 

quase inedita de urn periodo hist6rico, quando de seu lanvamento. 

Ha aqui. num entrelavamento do c6mico com elementos de uma representavao 

hist6rica criada a partir de canones litenirios. Associando o hist6rico a comedia, L 'Armata 

Brancaleone recupera duas vertentes do cinema italiano, que sao pedras de toque para a 

construvao do ambiente filmico, onde nao ha o abandono do c6mico em funviio do 

hist6rico, mas sim uma especie de fusao. A primeira vista, o filme de Monicelli subverte 

uma tradivao. no que diz respeito a maneira como a medievalidade e projetada na tela 

cinematogr:ifica, entretanto faz-se necess:irio urn questionamento da forma como este filme 

e veiculado e do conhecimento das condiv6es culturais de sua recep9iio. 
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II- Mario Monicelli: uma visao da comedia cinematognifica ita Iiana 

Eu era um menino pequenissimo, 
de quatro ou cinco anos ralvez, 

e caminhava ao Iongo da 
orla maritima de Viarregio 

em companhia de pessoas adultas, 
provavelmente meus tios e minha mae. 

0 mar esrava muito denso, agitado, as ondas 
altissimas provocaram umfragor infernaL 

Os borrifos chegavam ate n6s. 
Eu tinha muito medo, mas nlio queria 

que me levassem pela mao. 

Mario Monicelli 

Mario Monicelli desenvolve em sua extensa filmografia a marca de uma poetica 

do riso amargo, sard6nico, comovido, melanc6lico. Mas, ao mesmo tempo, severo e 

acusador da triste natureza humana. Ele, ao lapidar uma imagem desencantada da sociedade 

italiana contemporanea, e considerado urn dos responsaveis pelo advento do genero 

cinematognifico commedia al/'italiana. 

No livro-album da Mostra de Cinema Italiano no MAM ha urn artigo de Nelson 

Dantas sobre a dupla Steno e Monicelli, compreendidos como argumentistas e "scenaristas" 

surgidos ou que se firmaram depois da ultima Grande Guerra'. Ele escreve: 

Estiio nesse caso Steno (Stefano Vanzina) e Mario Monicelli, que entre os oitos 
filmes que dirigiram em dupla, a partir de 1949, assinaram dois excelentes exemplos 
nessa enorme safra de comectia do cinema italiano, ambos de grande repercussiio junto 
ao publico: Vita da Cani (1950) e Guardie e Ladri (1951); ambos dentro da linhagem 
mais humana do comico, o que extrai o riso catartico da propria tristeza da condi<;iio 
humana, em seus aspectos sociais, economicos ou psicol6gicos, o riso que e tiio 
essencial quanto a tristeza primitiva2 

Em resumo, ele fala da preferencia de Steno por uma "chanchada", de uma 

grossura as vezes contraproducente, mas nao considera esse genero desprezivel. Acha urn 

1 
DANTAS, Nelson, Steno e l>fonicel/i. In Museu de Arte Modema do Rio de Janeiro - III Fesrival 

Cinemmografico IIIST6RL4 DO CINEMA JIALL4NO- 1896-1960. p. 75. 
2 

Idem Ibid. 
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exemplo de born resultado de Steno, o filme Susanna tutta panna (1957), exibido no Rio de 

Janeiro em 1960. 

Por sua vez. Monicelli devido a sua comicidade menos facil. mais elaborada, 

perceptive! no filme I soliti ignoti- de 1958 e, ate entao o mais recente no Brasil-, que 

transcende a condi<;ao de par6dia3 para alcan<;ar. por meio de um encadeamento de 

frustra<;oes hilariantes. um clima de absurdo verossimil, de "nonsense" chaplinesco' 

Na pequena filmografia de Monicelli em parceria com Stefano Vanzina, ja se 

notava urn potencial critico, que depois, associado ao humor, relacionando-se, em seus 

melhores momentos, ao neo-realismo pela perspectiva social. pela tipologia de suas 

personagens mas, muitas vezes pela for<;a da critica social presente5 

Nao ha em Monicelli uma preocupa<;iio autoral personalista. Ele possui uma 

capacidade de agregar colaboradores e artistas na realiza<;iio de seus filmes. criando obras 

de caciter coletivo. embora com sua assinatura. Ha nele. uma consciencia de que o cinema 

possui caracteristicas industriais e de entretenimento, onde o excesso de intelectualiza<;iio, 

muitas vezes, pode distanciar a obra do publico, tornando-a opaca. lsto nao quer dizer que 

se fa<;a qualquer coisa facil. Monicelli preocupa-se e, de certa forma, engaja-se com a 

utiliza<;iio do meio cinematogr:ifico para esclarecer e conscientizar suas plateias. 

Na decada de 19606
• a comedia cinematogr:ifica italiana teve seu auge. Neste 

momento. Hollywood come<;ava a enfrentar uma crise diante do advento e expansao da 

televisiio e ai, a produ<;il.o cinematogr:ifica italiana rivalizou com a dos EUA, tanto no 

mercado interno italiano, quanto na produ<;iio comedias para exporta<;iio. Por algum tempo, 

houve urn interciimbio entre os profissionais de cinema desses dois paises, sendo que 

comedias como "I Soliti Ignoti" (1958) e "I Compagni" (1963) de Mario Monicelli. e 

''Divorzio all'Italiana" (1961) de Pietro Germi eram apreciadas nos circuitos culturais dos 

EU A. chegando a ser indicadas ao Oscar. 

3 
Nas inten96es de Monicelli o filme deveria ser uma versao al/'italiana do celebre "Rififi'' (Du Rififl chez les 

hommes) de Jules Dassin ( 1955). Realmente, entre os titulos pensados inicialmente, era divulgado tambem urn 

eloquente "Rufufu". BOSCO, Andrea, I Soliti Ignoti. In Ciak ~ Si gira ~Anno 5, N. 4 ~Aprile, 1989. 
4
DANTAS, Nelson, Op. Cit. p. 75. 

5Idem Ibid. 
6 

Dos primeiros anos da decada de 50 ate a metade dos anos 60 o desenvolvimento econ6mico italiano foi tao 

forte que ficou conbecido como os anos do "milagre econ6mico".( ... )Em 1961 a Italia, que por tantos anos 

havia possuido uma economia predominantemente agricola, se insere entre os primeiros oito paises mais 

industrializados do mundo. PECCIANTI, Maria Cristina, Op. cit. p. 125. 

52 



Esta expansiio do genero comico italiano durante os anos 1960, possibilitou a 

existencia de urn star-system' na Italia, no qual se destacavam principalmente os atores 

Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Marcelo Mastroiani, Alberto Sordi, Nino Manfredi, e 

valorizavam-se tambem alguns diretores. Inicialmente dizia-se "urn filme de Fellini", ou 

"urn filme de Antonioni", mas posteriormente. tambem, urn "filme de Monicelli" ou "urn 

filme de Germi "'-

As individualidades dos cineastas tomaram-se muito bern definidas. o que 

permite delimitar a cinematografia de urn diretor como uma obra artistica. Isso niio deve ser 

tornado como uma vis1i.o definitiva, pois tais diretores passaram por altos e baixos em suas 

carreiras, dialogando com uma produ<;iio industrial que sempre estabelece regras e faz com 

que a dire<;iio seja uma fun<;iio dentre tantas outras componentes da realiza<;1i.o 

cinematografica. Esse ponto de vista niio desmerece urn filme que tenha uma caracteristica 

industrial, mas niio e o objetivo desse trabalho discutir esse aspecto. Apenas podemos 

ressaltar que a personalidade de urn cineasta/autor permite uma analise de sua obra 

cinematografica, procurando identificar as caracteristicas comuns que personalizam seu 

trabalho. Segundo Masolino Amico, por exemplo, quando em protesto contra o produtor 

Carlo Ponti que havia cortado o episodio de Monicelli do filme Boccaccio '70 (1961) sem 

interpelar o diretor. os autores italianos decidiram n1i.o ir ao Festival de Cannes de 

1962.( ... )"9
• 

Dessa forma, Mario Monicelli e considerado urn dos responsaveis pelas 

mudan<;as no genero comico cinematografico italiano 10 Com I Soliti Ignoti de 1958 essa 

7 
A organizaqao industrial do cinema, tal como foi aperfeivoada em Hollywood, desde o fun da ctecada de 

1910, visava, antes de tudo, produzir urn lucro maximo para seus investidores. Conforme uma l6gica cl<:lssica 
da economia capitalista, isso levou, com objetivo de gerar lucros superiores a aumentar o custo dos produtos 
(os filmes). E dessa l6gica econ6mica que. a principio, participa a star ('"estrela''), a atravii.o principal, 

supostamente irresistivel, do filme em que ela aparece, e, conforme essa 16gica, podemos, com todo rigor, 

falar de urn star system. Entretanto, como na sociedade industrial em geral, essa l6gica econ6mica e 

acompanhada por runa 16gica simb61ica: a estrela e dotada de uma aura prOpria, que illio coincide unicamente 

com seu "valor de troca"; ela tern, supostamente, uma qualidade de ser ~ ou ao menos, uma qualidade de 

imagem- literalmente excepcional, que da a cada urna de suas apariy6es (nos filrnes e fora dos filmes) urn 

valor singular. Dessa forma, a esrrela eo representante intransponivel da sociedade (e do momenta hist6rico) 

que a produz. AUMONT, Jacques e MARIE, Michel, Op. cit. p. 278-279. 

'AMICO, Masolino, Op. cit. p.l56 
9 AMICO, Masolino, Op. cit., pp.156, 157 
5 HAUSTRA TE, Gaston, Op. cit. p. 198 

w Seglllldo Mario Monicelli, se nao fosse o seu tllme I Soliti lgnoti, teria sido Divorzio all'italiana de Pietro 

Germi. Ainda segundo o cineasta, illio se pode dizer que foi ele que inventou a commedia all'italiana, porque 

ela sempre existiu. Ele somente colocou o foco na maneira de ironizar sobre coisas que se captam. tomando 

como ponto os modos, os comportamentos, as reayOes, os vicios e as peculiaridades tradicionais dos italianos. 

Como ele ,todavia, o fizeram Dino Risi, Pietro Genni, Luigi Comencini e tantos outros. Em suma, Monicelli 
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comedia entra numa nova fase. Porque direciona e investe em seu teor critico ao relacionar 

personagens e situa<;6es nitidamente com forte conota9ao social. sendo que alguns autores 

chegam ate a se especializar nisto. 

Nascido em 1915. na cidade de Viareggio na Toscana. ele cresceu numa familia 

profundamente envolvida com o jornalismo politico e literirio. Seu pai. Tommaso 

Monicelli. era segundo o proprio Mario Monicelli, urn jornalista. escritor e comedi6grafo 

muito conhecido". Antonio Gramsci. fala de urn Monicelli "revolucionario e ex

sindicalista"". provavelmente o pai de Mario Monicelli. editor do periodico II Viandante, 

do qual Gramsci era leitor regular 13
• Esse mesmo Tomrnaso Monicelli tinha uma irma, 

Andreina Monicelli, esposa de Arnoldo Mondadori, fundador da Editora Mondadori, que se 

tornou uma das maiores editoras da Italia". Alem disso, Tommaso Monicelli. de tendencia 

reformista dentro do Partido Socialista Italiano. foi urn dos principais colaboradores do 

periodico Avanti', 6rgao do PSI. ao !ado de Arcangelo Cabrini, Paolo Orano, Guido 

Podrecca". A roteirista Suso Cecchi D'Amico conta que Tommaso Monicelli era urn 

grande amigo de seu pai 16 Emilio Cecchi. outro critico literario. Dai a convivencia e 

parceria entre Suso e Mario Monicelli. Essa formavao e trato falmiliar indicam a presen9a 

da intelectualidade socialista herdada por Mario Monicelli e que desponta em sua 

filmografia 

Aos 18 anos, Monicelli deixou sua cidade para cursar hist6ria e filosofia em 

Pisa e Miliio. onde vinculou-se ao grupo de jovens que fundou a revista Camminare entre 

1932 e 1933. De acordo com Monicelli. nao era apenas uma revista de cinema. antes urn 

peri6dico politico-literario de tendencia fascista, portanto de esquerda17 Junto a 

colaboradores (Alberto Mondadori, Alberto Lattuada, Remo Cantoni) que ingressaram na 

nao ere quem sem ele a com media all' ita Iiana nao teria nascido. SABATINI, Mariano e MAERINI, Oriana. 

Op. cit. p. 54-55. 

'
1 
Idem, p. 39. 

12 
Todo urn grupo de ex-sindicalistas passou para o nacionalismo e, mais ainda, o pr6prio Partido Nacionalista 

foi formado originariamente por intelectuais ex-sindicalistas (Monicelli. Forges-Davanzati, Mara"iglia). 
GRAMSCI, Antonio, A Questiio Meridional. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 149. 
13 

FIORI, Giuseppe, A Vida de Gramsci. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 71. 
14 In http://www.girodivite.it/antenati/xx2sec/9b~30ita.htm, capturado em 17110/03. 
15 In http://www.crono1ogia.it/storia/a1901d.htm, capturado em 17/11/2003. 
16 http://www.italcult.org.uklarchiveiiff/iff-txtdamichi.htm, capturado em 22/10/03. 
17 "Na epoca nossa ideia era que a finalidade do regime Fascista 1evava a condena9ao e a oposi<;ilo ao 

capitalismo. S6 que mais tarde os fascistas tornararn-se os sustentadores da burguesia e escravos do 

capitalismo. Para n6s ··caminnare" significava andar alem, andar avant e. Mantivemo-nos fh~is as primeiras 
diretrizes do Fascismo e exatamente par isso obrigaram-nos a fechar o jornal" Mario Monicelli in 

SABATINI, Mariano e MAERINI, Oriana, Op. cit. p. 43. 
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vida intelectual e politica italiana, Monicelli foi responsavel pela critica de cinema, nas 

quais alvejava os cineastas do regime fascista 18 Segundo ele, na II Guerra Mundial lutou 

male porcamente, lutou para perder a guerra, pois havia se tornado antifascista 19 

Com 19 anos. ele rodou seu primeiro filme II Cuore Rivelatore, mudo em 16 

milimetros e em parceria com seu primo Alberto Mondadori. Baseado num conto de Edgar 

Allan Poe. foi catalogado, segundo Monicelli, em urn festival como urn "filme paranoico""'. 

Em 1935 seguinte, realizou I ragazzi della via Paal, premiado no Festival de Veneza, 

dando a Monicelli a oportunidade de fazer seus primeiros contatos com a industria 

cinematografica italiana. 

Profissionalmente, antes de estrear como cineasta exerceu diversas fun<;i5es 

cinematogn\ficas. entre as quais podem ser incluidas assistente de dire<;iio, roteirista, co

diretor21, sen do que sua legitima estreia profissional no cinema, ocorreu em 1936 como 

assistente do diretor Gustav Machaty no filme Ballerine22
• Como cineasta profissional 

Mario Monicelli estreia em 1949, no auge do cinema neo-realista italiano assinando a 

dire<;ao do filme AI Diavo/o Ia Celebrita (1949) em parceria com Steno. Ao seu !ado, faria 

mais oito filmes ate 1954, muitos deles com a presen<;a de Toto no elenco. 

Atuou politicamente na Comissione Cu/tura del PSI (Partido Socialista 

Italiano), apesar desta comissao terse reunido pouquissimas vezes 23
• Dentro dessa entidade, 

participou da Comissao Diretora que fundou, em Junho de 1966, sob a presidencia do 

critico e diretor Fernaldo Di Giammatteo, o Club del Cinema, ao !ado de alguns outros 

diretores socialistas que teve como primeira iniciativa "os encontros de Sabado" que 

promovJa debates com personalidades do cinema italiano Esse Club estreou com uma 

1sldem ibid. 
19 

Blu. Programa exibido no canal de TV Eurochannel em 15/06/2002. 
00 

SOLARES. Jorge Ricardo, H~v de Todo em Ia Viiia de Monicelli (artigo). Cinernateca Montevideo, ano V, 

n• 27, set/J 981. p. 16. 

:?.J A referida fase- que atualmente e classificada como "Primeiro Cinema Sonoro Italiano", ate sem a atenyao 
dos criticos, notada apenas pelos historiadores.( ... ) Os primeiros e mais destacados neo-realistas forrnaram-se 
tecnicamente no periodo em foco, e foram Camerini e Blasetti, de certa forma, seus protessores. Entre os que 
se formaram assi111, como assistentes ou cenaristas da culpa veterana, relacionam-se Mario Soldati, Renata 
Castellani, Cesare Zavattini, Mario Monicelli, Antonio Pietrangelli, Franco Rossi- os "a1ooos" de Camerini. 

Com Blasetti, traba1haram Pietro Germi, Steno, , tambem Castellani, os menos expressivos Lionello De 

Felice, Vittorio Cottafavi e Sergio Grieco. Para1elamente, Luigi Zampa, Giuseppe de Santis e Michelangelo 

Antonioni, alt~m de Germi e muitos outros, foram alunos do Centro Sperimentale. A. Moniz Vianna, Mario 

Camerini, In Museu de Arte ~Modema do Rio de Janeiro -III Festival Cinematogri;fico - HIST6RIA DO 

CINEM4 ITALL4NO -1896-1960. p. 39. 
12 SOLARES, Jorge Ricardo, Op. Cit. p.16. 

55 



"Settimana del Nuovo Cinema" dedicada aos melhores filmes projetados na entao recente 

Mostra di Pesaro". 

Monicelli declara que: no Partido Socialista somas livres para fazer o que 

desejamos. sem corrermos o risco de entrar em au·ito com uma disciplina partidaria
25 

Estas palavras do diretor italiano Mario Monicelli dao bern a dimensao da hegemonia 

ideol6gica que o Partido Comunista Italiano ( alvo daquela declarayao) conquistou no 

panorama cultural, chegando inclusive a gerar uma produ9ao cinematognifica na Itilia que, 

pela sua recorrencia tematica foi chamada de "Cinema Politico Italiano". 26 

Sua ideia de socialismo e proxima itquela de Fran9ois Mitterand e de Pietro 

Nenni27 Ele aceitou participar da Comissao de Cultura do Partido Socialista Italiano (PSI), 

porque sempre votou nos socialistas28 Considera-se urn homem de esquerda, apesar de 

nunca ter votado no Partido Comunista Italiano. Monicelli entendeu que nao devia 

continuar29 no PSI nas primeiras reunioes da nova comissao de cultura, no inicio da decada 

1980, durante a crise da centro-esquerda italiana. 0 PSI estava sob a lideran9a de Bettino 

Craxi que, junto a outros partidos Jaicos e it Democracia Crista constituiu dois governos de 

1983 it 1992. Craxi e seus mais pr6ximos colaboradores foram envolvidos em fatos de 

corrup9ao politica que marcaram o fim do PSI. colocando termo it hist6ria do mais antigo 

partido politico italiano, que se dissolveu em grupos menores entre os quais o SDI 

(Socialisti Democratici Italiani) dirigido por Enrico Boselli, ao qual aderiram, seJa 

expoentes provenientes da tradi9iio socialista. seja da social democracia (PSD!)30
• 

o; SABATINI, Mariano e MAERINI, Op. Cit. p. 44. 

" Faziam parte do Club: Gianni Antonelli, Libera Bizzarri, Luigi Chiarini, Pia De Berti Gambini, Filippo M. 

De Sanctis, Luigi Di Gianni, Luigi Fulci, Mario Gallo, Mario Giannotti, Libera lnnamoratti, Nanni Loy, 

Antonio Mancini, Lino Micciche, Frederico Tofi, Bruno Torri e C.arlo Troilo. Notizie Varie, in Bianco e Nero 

-n° 6- Giugno, 1966- AnoXXVII. p. Il-lll. 

"PICCHIARINI, Ricardo e SALIBA, Elias Thome, 0 lncrive/ Exercito de Branca leone. In Serie 

Apontamentos, N. 193. Funda91io para o Desenvolvimento da Educa(Oao- Centro de Documenta(Oao e 

Inforrna(Oao para a Educa(Oao- Ceduc. Sao Paulo, 1992. p. 10. 
26 Bern anterior a ascen9iio deste movimento - que reinou durante as dCcadas de 60 e 70, com fihnes como 0 
Caso Mattei (11 Caso Mattei, 1971) de Francesco Rosi, ou A Classe Openiria Vai ao Paraiso (La Classe 

Operaria Vain Paradiso, 1972) de Elio Petri-e anterior ate ao proprio neo-realismo, Monicelli iniciou sua 

carreira trabalhando exclusivamente como roteirista para varios dirtetores.Entre 1936 e 1948 escreveu mais de 
trinta e cinco roteiros, ocupayiio que ainda hoje considera bastante divertida, chegando a utiliti-la como 
pasatempo. PICCHIARINI, Ricardo e SALIBA, Elias Thome, Op. cil. p. 10. 
27 SABATINI. Mariano e MAERINI, Op. Cit. p. 44. 
28 SABATINI, Mariano e MAERINI, Op. Cit. p. 44. 
19 SABATINI, Mariano e MAER!Nl, Op. Cit. p. 44. 

;n In www.cronologia.itlstoria/italialmoli07.htm. Capturado em ll/0412003. 
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Apesar dessa sua postura menos partidaria. ha em sua filmografia. inten<;oes 

politicas. informadas pelo debate socialista e a sua forma<;ao academica na historia e na 

filosofia. Monicelli define-se como urn profissional de cinema. atuando ai em diversas 

fun<;i5es. Sua extensa produ<;ao come<;a com a ebuli<;ao cinematografica italiana do pos

guerra e chega a atingir urn publico consideravel e criar urn certo padrao cultural ao 

utilizar-se das novelas de Pirandello". Boccaccio e da Commedia del/'Arte". trabalhando o 

c6mico a partir de temas dramaticos e, as vezes. tragicos. 

Seus filmes imprimem urn estilo proprio. 0 cineasta consegue elaboni-los sem 

perder as referencias populares do cinema c6mico italiano. No come<;o de sua atua<;ao 

constam algumas peliculas com Toto: Toto cerca Casa (1949), Toto eire di Roma (1951), 

Toto e le donne (1952). etc. e tambem a colabora<;ao em co-dire<;ao e roteiros com Stefano 

Vanzina (Steno). 0 trabalho junto a Toto e a parceria com Steno. com quem dirigiu seu 

primeiro longa. AI Diavolo Ia Celebrita. rendeu a Monicelli uma vasta experiencia em 

caracteriza<;oes e dire<;ao de atores. Ele quase sempre trabalhou em parcerias. tanto nos 

roteiros. quanto na dire<;ao. inclusive substituindo diretores que por ventura nao tivessem 

conseguido finalizar alguma produ<;ao33
• 

Nessa trajetoria, nota-se urn contato direto do diretor com as diversas tecnicas 

de produ<;ao cinematognifica. Isso acarreta uma longa aprendizagem e cria<;ao 

cinematografica. Urn aprendizado construido a partir de seu trabalho com Toto. urn dos 

extratos mais populares do cinema italiano. vis to que nascido do teatro de variedades e ate 

do circo. Trabalhou em conjunto com diversos roteiristas. sobretudo com Suso Cecchi 

D'Amico. a dupla Agenore lncrocci e Furio Scarpelli- conhecidos como Agee Scarpelli

especialistas em s:itiras e comedias de costumes italianas. Assim Monicelli conseguiu 

associar o riso e o apuro formal. Ele tambem participou de produ<;i5es em conjunto com 

outros diretores italianos de renome. Como em Boccaccio'70 (1961). quando dirigiu urn 

31 Luigi Pirandello (!867-1936)- Celebre escritor italiano e tambem teatr6logo de grande influencia na 

Europa. Autor de Seis Personagens em Busca de urn Autor, A Vida de Mattia Pascal, Hemique IV, entre 
outros. Na filmografia de Monicelli, consta o titulo Le due vile di Mattia Pascal (1985), adaptado para o 

cinema a partir da obra horn6rnma de Pirandello. 
32 Criai;iio italiana do meado do seculo XVL funde tradii;oes populares medievais como a do mimo e do J ogral 
com o espirito da Renascen:;a. Atingem no produto final uma dramatiza<;ao improvisada com personagens 
fixos, baseada em roteiros ao inves de textos. Ela da toda a primazia ao gesto e ao visual, para deixar a 

pala;ra em segundo plano. ( ... )Tendo se difundido vastamente na Europa durante os seculos (do XVI ao 

XVIII), muitos de seus procedirnentos e tecnicas foran1 incorporados a outras modalidades de espeticulos 
populares, alias fontes da comedia italiana. VASSALO, Ligia Op. Cit. p. 126. 
33 Pietro Genn:i em Amici Miei(l975), par exemplo, que taleceu antes de se iniciarem as filmagens de seu 
roteiro. 
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dos epis6dios do filme- Renzo e Luciana. num roteiro em colaboraviio com Suso Cecchi 

Amico em colaboraviio com italo Calvino- ao !ado de Luchino Visconti, Vittorio De Sica e 

Federico Fellini. Essa pnitica de realizar filmes em epis6dios, caracteristica comum no 

cinema italiano dos anos 60, possivelmente induziu Monicelli a elaborar em seus filmes 

uma narrativa epis6dica, tal qual uma formula recorrente ao Iongo de sua carreira. Outros 

filmes em epis6dio que contaram com a participayao de Monicelli seriam Lefi:tte (epis6dio: 

Fat a Armenia) de 1966 e Capriccio all 'italiana (epis6dio: La bambino) de 1968. 

Alem disso. esse cineasta pode ser considerado urn dos responsaveis pela 

transformaviio do genero c6mico cinematografico italiano. Entre 1955 e 1958, dirigiu seis 

filmes de carater nitidamente sociol6gico e de grande ambiviio critica34
• "I Soliti 

Ignoti "(1958) marca a inservao de elementos de critica social a co media cinematognifica 

italiana. ao mostrar urn grupo de marginais que se propiie a urn assalto mal sucedido. Lino 

Micciche considera que: 

Os dois titulos mais importantes da filmografia de Monicelli da decada de 60 (a 
parte I Soliti Ignoti, niio inserindo-o na decada de 60) sao La Grande Guerra e I 

Compagni, que podem provavelmente ser tambem considerados, em toda a decada de 
60, os filmes melhores a! em dos setenta assinados com os roteiristas Age e Scarpelli. 
Qualquer urn desses dois filmes tern qualidade intrinseca e meritos hist6ricos 
indiscutiveis,( ... ). 35 

Cabe assinalar a recepyao desses filmes no Brasil. Em uma critica publicada em 

16 de Fevereiro de 1966, no Jornal do BrasiL Ely Azeredo comenta: 

Com "A Grande Guerra" e ''Os Companheiros", o primeiro ambientado na 
guerra de 1914-18, o segundo abordando wna greve pela obtenciio da jomada de 
trabalho de 12 horas, Moniceli tern duas armas de baixo gabarito etico para arrancar 
elogios da critica. 0 raciocinio primario tira as seguintes conclusoes: os detratores de 
"A Grande Guerra" sao belicistas e quem falar mal de "Os Companheiros" e contra as 
greves comunistas dos trabalhadores." 36 

Essa recep<;iio negativa talvez resida no tipo de filme no qual a veia c6mica 

estivesse urn ponco desgastada pela sua repetivao. A associaviio entre o cinema italiano 

com a Vera Cruz. bern como com as chanchadas. pode ser wna indicayi'i.o de que a parte da 

critica critica brasileira. filiada pelo intelectualismo cinemanovista, visse tais filmes como 

34 
MICCICHE, Lino, Op. Cit. p.93. 

35 MICCICHE, Lino, Op. Cit. p. 94. 
36 

AZEREDO, Ely, A Grande Guerra. In Jornal do Brasil, Cademo B de 16/02/66. 
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menores. Lino Micciche. numa visao mais recente e menos marcada pela estreia desses 

filmes. considera: 

La Grande Guerra( ... ) e, por exemplo, o primeiro filme que oferece urn quadro 

niio ret6rico do conflito 1915-1918, deixando de !ado todos os aspectos de fraco 

triunfalismo e de ret6rica patri6tica de quarenta anos de propaganda, literatura e 

cinema sabre a guerra. E verdade, certamente que no antieroismo dos do is fantaccini 
do filme nao ha algum que de brechtiano, mas revela antes, substancialmente, uma 
galhofa pequeno-burguesa e que entiio Jacovacci e Busacca, isto e (Alberto) Sordi e 

(Vittorio) Gassman colocados no filme, sao os progenitores ninguem fez segredo dos 

muitos "antier6is" pequeno-burgueses do "filme media" do decenio interpretados pelos 
n1esmos at ores. :n 

"La Grande G-uerra" refere-se a I Guerra Mundial e mostra a situa<;ao 

misen\vel dos soldados durante o dito conflito, arriscando suas vidas sem saber os motivos 

peios quais estavam passando por aquila. Em "J Compagni ", Monicelli procura enfocar 

comportamentos coletivos. Sen tema central reside em urn conflito operitrio ocorrido em 

Turim no seculo XIX. Aqui. Monicelli consegue radar imagens de grande intensidade 

cinematografica por meio de uma reconstitni<;ao precisa de epoca. Mostrando uma situa<;ao 

especifica dos operarios de uma industria textil e suas dificuldades para se organizarem 

enquanto classe profissional. As seqiiencias que se passam no interior cia fabrica colocam o 

conflito entre o humano e o meciinico das maquinas da industria, como que potencializando 

as batalhas campais que se travarao entre os operarios e os policiais sob o comando dos 

patr6es. Segundo uma nota de Jean-Andre Fieschi, publicada em 1966 nos Cahiers du 

Cinema: 

Ao aceitar filmar a primeira greve operaria na lt:\lia, Monicelli foi engenhoso ao 
se aproxirnar de um argumento com dificuldades quase insupeniveis. Ele soube expor 
pungentes referencias de Eisenstein a Visconti, de Zola a Verga. Ele, portanto, 

encontrou um equilibria muito pessoal entre o afresco e o veridico, entre a epopeia e a 
fotografia de epoca entre os arrojos liricos eo respeito aos combates cotidianos( ... i' 

N esses do is filmes, uma certa no<;ao do hist6rico est:\ presente nao apenas como 

recuo hist6rico didatico e informative sabre fatos possivelmente ocorridos. Trata-se mais de 

urn testemunho suplementar e de reflexao sabre temas sociais como a guerra e movimentos 

openirios, que muito provavelmente foram acompanhados de perto por Monicelli e seu pai. 

La Grande Guerra. I Compagni e L 'Annata Brancaleone. formam uma especie de trilogia 

37 MICCICHE, Lino, Op. Cit .. p. 94. 
~s FlESCH!, Jean-Andre, Le vampire et le pro/etaire.ln Cahiers du Cinema- N. 75- Juin, 1976. 
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sobre eventos hist6ricos pelos quais passou a ltalia. Os dois primeiros remontam eventos 

mais recentes que possivelmente estiveram pr6ximos da realidade do cineasta. 

1. Os eternos desconhecidos na Idade Media 

Na edivao de maio de 1966 da revista Bianco e Nero do Centro Sperimentale di 

Cinematograjia, ha uma nota sobre L 'Armata Branca leone que o considera "urn notavel 

sucesso comercial", acrescenta ainda: 

Filmes e filmes se sucedem em ritmo acelerado, mas este e urn daqueles que 

tem resistido e resistem mais tempo. Urn filme popular, portanto, e ao mesmo tempo 

urn filme que vai ao encontro das exigencias e a simpatia de urn publico urn tanto 

generoso para gastar de bom grado tarnbem mais de milliras no pre9o do ingresso?39 

No Cahiers du Cinema de junho de 1966, outra breve nota: 

L Annata Brancaleone e, portanto, cinema de puro divertimento, que serve a 

urna caligrafia muitas vezes elegante e onde a propria vulgaridade e fruto de uma sabia 

dosagem: ao mesmo tempo urna forma de cinema popular com seus coquetismos ou 

arnbicoes bastante originais (atencao inteligente ao arcaismo da linguagem utilizada, 

por exemplo, ou minucias dos fignrinos e dos cenanos, em breves palavras: um certo 

cuidado de autencidade historical rendem mais atrativos que seus duplos da moda40 

Em junho de 1967, na sessao CINEMA, de Salvyano C. de Paiva41
, no Correio 

da Manha. encontra-se uma coluna sobre L 'Armata Brancaleone, dizia-se sobre esse filme: 

Mais uma vez, como ja em I Compagni!Os Companheiros, ressalta o cui dado do 

diretor Mario Monicelli em realizar urna constituiyao historica fie!, seja atraves do 

arnbiente escolhido, da indumentaria, dos habitos e costumes, do linguajar falado e 

escrito. Nao ja, evidentemente, urn processo de reificayao, de exaltaviio pura e simples 

39 GAMBETTI, Giacomo, L 'Armata Brancaleone. In Bianco e Nero, Ana XXVII, No. 5, Maio de 1966, pp. 
66-68. 
4° FlESCH!, Jean Andre, Op. cit. pp. 40-41. 
41 Sabre Salvyano C. de Paiva, o critica Paulo Emilio faz a seguinte referencia: Li com viva curiosidade o 
artigo de Salvyano Cavalcanti de Paiva que, no Cinema Italiano (nf Mu.••eu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro- Ill Festival Cinematografico- HIST6RIA DO CINEMA ITALIANO- 1896-1960.) representa a 
corrente de ideias habitualmente apresentada como marxista,(. .. ). 0 critico carioca esta naturalmente em dia 
com as posi~Oes matizadas que constituem hoje a norma para os intelectuais situados nas esferas de int1uencia 
comtmista.( ... ) 0 uso prolongado do cachimba stalinista revela-se, porem, ( ... )quando detine uma fita como 
nacional-popular, ou ainda ao sugerir que a mUsica ligeira norte-americana foi urn dos principals fatores do 
envenenamento e corrup9B.o da juventude italiana. E sabido que as reay5es comunistas sao bastante 

semelhantes as cat6licas, nao s6 diante do Jazz mas igualinente do erotismo,( ... ). Nao tendo tido muitas 
oporttmidades de Jer trabalhos de Salvyano Cavalcanti de Paiva, mas trata-se evidentemente de urn nome que 
e preciso levar em conta no panorama da critica cinematogcifica brasileira. EMiLIO, Paulo, Op. cit. pp. 275-

281. 
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dos objetos, pois a narrativa de Monicelli, adminivel, e ainda o que os mais fogosos ou 
insensatos chamariam de "academica".42 

''L 'Armata Brancaleone" aparece numa decada em que a produ<;iio de filmes 

sobre !dade Media, na ltalia tem uma media de 4 ou 5 filmes por ano; sao ao todo 47 filmes 

sobre a !dade Media na decada de 60". Atraves de uma constru<;iio estilizada da no<;ao de 

!dade Media. o filme de Monicelli trata de temas sociais, criando analogias entre seu enredo 

e personagens e a situa<;ao contemporanea europeia e mundial. 

0 cineasta nao tem a inten<;ao de reconstituir a !dade Media ipsis literis, mas 

cria uma visao pessoal, valendo-se de esterec\tipos do periodo medieval" para atingir urn 

resultado comico desmistificador da imagem herc\ica veiculada em filmes histc\ricos 

italianos do periodo fascista. Assim sendo. "L 'Armata Brancaleone" e comico, ao utilizar

se do elemento grotesco como desconstru<;ao do perfeccionismo formal almejado pelo 

romance de cavalaria medieval, alvo da par6dia desse filme. 

2. Personagens e Narrativa: dois elementos entrela.;ados 

Talvez o que exista de comum entre L 'Armata Branca leone e II Viaggio de 

Capitan Fracassa (1990) de Ettore Scola seja a viagem de urn grupo de comicos populares 

italianos. Scola trata de uma refinada encena<;ao de urn teatro seiscentista e cortesao 

inspirada nas paginas do romance hom6nimo de T. Gautier". Mostra uma trope de 

comediantes que parte da miseria em dire<;ao a Paris. e ruma para o afrancesamento da 

com media dell 'cu·te46
• Em L 'Armata Branca leone, esse percurso se desenvolve em dire<;ao 

"DE PAIVA. Salvyano C., 0 Incrivel Exercito de Branca leone. In Correia da Manhl\ de 13/06/1967. 
43 BLEYS, Jean-Pierre, Filmographie desfllms ita liens sur Ie mo:ven-iige. In Les Cahiers de la Cinematheque: 
Revue d'histoire du Cinema editee par l'Institut Jean Vigo, n" 42/43 (edi<;ao dupla): Le Moyen Age au 

cinema. pp. 157-164. 

" Mitos conhecidos, como o da bravura e da galanteria dos cavaleiros, sao postos de cabe<;a para baixo pela 

mera exposic;ao debochada das situa<;oes. SODRE, Muniz e PAIVA, Raquel, Op.cit .. p. 92. 
4

' MICCICHE, Lino, Cinema Italiano: gli anni' 60 e oltre. Venezia: Marsilio Editori, 1998. p. 412. 
46 Mas e bern mais antiga essa liga9ao entre a comedia italiana e a francesa, remonta a criayao da prOpria 
commedia dell'arte. Desde o seculo XVI, com efeito, as mais prestigiosas campanhas que ilustram esse estilo 

teatral costumavam ir representar para o rei da Fran<;:a, tradi9a6 instaurada por Catarina de Medicis, e 
agradavam tanto a corte, onde o italiano era lingua familiar, quanta a urn publico menos nobre. gra<;as a 
beleza do espet3.culo. MEYER, Marlise. Pirineus, Cair;:aras ... : da Commedia dell'Arte ao Bumba meu Boi. 
Carnpinas, SP: editora da UN!CAMP, 1991. p. 28. 
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ao Sui da lta!ia, para a regiao conhecida como Mezzogiorno 41
, e a propria marcha direviio a 

uma zona miser.ivel e abandonada. 

0 Sui da Italia, segundo a historiografia e o senso comum, sempre foi uma 

regiao considerada inferior, em relaviio ao Norte. E do sui da Ititlia que emigram alguns 

zanni" da commedia dell'arte, para serem servos nas cidades consideradas civilizadas do 

norte italiano. E de Napoles que vern Pulcinella e Brighella, o segundo provavelmente 

tambem e urn emigrante de Napoles", servos que prestam seus servivos nas cidades 

italianas da regiao norte. E do sui da ltalia que emigram Rocco e seus irmaos para trabalhar 

em Miliio, cidade industrial do norte italiana. Nesse filme de Luchino Visconti, com roteiro 

assinado por Suso Cecchi D'Amico, que tambem assina o roteiro de "L 'Armata 

Branca leone", fica clara a situaviio desses emigrantes do Sui. 

0 grupo teatral do filme de Ettore Scola tambem vaga em direviio a uma regiao 

mais rica. em busca de oportunidades. 0 grupo comico de L 'Armata Branca leone, nao e 

assumido como taL antes esta mascarado de "Exercito" e viaja em dire91io a Puglia, de 

onde prosseguir.i em direviio ao mar e. como se ve no segundo filme sabre Brancaleone, o 

alegre e barulhento50 Branca leone aile crociate" (1970), a marcha em direviio a Terra Santa 

revela-se como uma viagem em dire91io ao Oriente. 

47 0 Sui da Italia pode ser defmido como uma grande desagrega,ao sociaL Os camponeses, que constituem a 

grande maioria da sua popula,ao, nao tern nenliuma coesilo entre si.( ... ) A sociedade meridional e urn grande 

bloco agrario constituido por tres estratos sociais: a grande massa camponesa, amorfa e desagregada; os 

intelectuais de pequena e media burguesia rural, os grandes proprietarios de terra e os grandes intelectuais. Os 

camponeses meridionais estao em constante efervescencia, mas, como massa sao incapazes de dar uma 
expressao centralizada as suas aspira,oes e necessidades. 0 estrato medio dos intelectuais recebe da base 

camponesa os impulses para sua atividade politica e ideol6gica. Os grandes proprietarios no campo politico e 

os grandes intelectuais no campo ideol6gico centralizam e dominam, em Ultima analise, todo este conjunto de 

manifesta106es. GRAMSCI, Antonio, Op. cit. p. 154. 

~s ZANNI: a origem desse que e o nome generico dos criados e controvertida. A hip6tese mais provavel e a 
que faz derivar diretamente do prenome dos criados, sernpre Zan,. Zani, Zuan, Zuani, Zuane, ou Zanni, que 
sao a transforma,ao dial eta! do norte da Italia para Giovanni, Gianni, ou Gian: Gian Cappella. Zan Gurgolo e 

assim par diante. Essa mascara tambem esta ancorada a realidade daqueles tempos, e hi uma suposta origem 

social e cultural para os criados serem de Bergamo. A pobreza e a falta de trabalho levavam os montanbeses 

dos arrectores de Bergao a descer para as cidades em busca de fortuna; ali se adaptavam aos trabalhos mais 

pesados e cansativos, como os de carregador em geral, ou de "carregador de cestas", nos mercados. Parece 
que eles havaim conseguido monopolizar esse tipo de trabalho nos portos de Genova e Veneza. A popula9a0 

dessas cidades, vendo seu trabalho amea,ado pela presen10a dos "forasteiros", reagiu com hostilidade e 

zombaria, comportamento que teria se refletido em composiy5es e representay5es satiricas. SCALA, 
Flaminio, A Loucura de Isabella e outra comedias da Commedia del/'Arte. Sao Paulo: Editora 

Iluminuras/FAPESP, 2003. p. 25. 
49 

Como Arlecchino, Brighel/a e de Bergamo, mas Jia urna pequena duvida que ele e recem emigrado de 

Napoles, onde ele ainda esta onipresente, para sua descendencia infestando todas as estayOes de trem e portos 
maritimos do sul. DUCHARTRE, Pierre Louis, The Italian Comedy. New York: Dover, 1966. Pg. 161. 
50 MICCICHE, Lino, Op.cit., p. 337. 
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No segundo filme centrado em Brancaleone, e importante o encontro do 

cavaleiro com a personificayao da Morte. Essa alegoria persegue o cavaleiro durante a 

jomada. talvez satirizasse 0 Setimo Selo ( "Det Sjunde Inseglet - 1957) de Ingmar 

Bergman. No entanto, a Morte nao consegue destruir o cavaleiro que, durante uma !uta, e 

salvo pela jovem bruxa Tiburzia. Ela se coloca entre Brancaleone e a lamina da foice 

empunhada pela Morte, salvando o cavaleiro. A bruxa talvez represente a magm que 

etemiza a imagem do cavaleiro, diferenciando-o de Antonius Block, o cavaleiro de 

Bergman, levado pela Morte ao !ado de sua familia e amigos. 

0 fato de Brancaleone nao morrer no final do segundo filme indica urn desejo 

de continuar a serie sobre o cavaleiro. Se for levada em conta a relayao dos dois filme com 

o Dom Quixote, que tambem se compoe de duas partes, pode-se arriscar que os dois filmes 

de Brancaleone, alem de terem esta ligayao com o romance de Cervantes, tratam de sua 

propria natureza cinematografica, assim como o Dom Quixote e urn livro que trata de 

livros, onde a narrativa escrita constr6i imagens. Essa presen9a da referencia a natureza da 

narrativa filmica nos filmes sobre Brancaleone. estariam, sobretudo quando. no segundo 

filme, o cavaleiro, ao ser salvo por uma bruxa. estaria sendo salvo pela magia da fic9ao 

cinematografica, e pela narrativa construida sobre urn mundo manipulado de imagens. sons 

e vozes que dispensa a presen9a de documentos escritos. 

No segundo filme, Brancaleone alle crociate, ha uma referencia ao livro 

quando as personagens entram numa gruta obscura para consultar urn ermitao, cercado de 

grandes livros empoeirados. A {mica cena que se refere a leitura, e quando a personagem 

51 
a epopeia picaresca de Brancaleone e seus companheiros, que evoca toda uma serie de aspectos religiosos e 

sociais da !dade Media, demo lidos pela fon;a corrosiva do rir dos tabus e dos val ores tradicionais.( ... ) 0 

enredo e simples: urna marcha isolada de uma tropa de peregrines em rota para Jerusalem, o cavaleiro 
Brancaleone de Norcia e quatro companheiros (urn pastor, urn cego, urn estropiadolaleijado, urn grande 

'iajante mercador) fuzem uma serie de cont1itos: Brancaleone salva urn bebe, filho de Bohemond, rei da 

Sicilia das rnaos de Thors, merceruirio alemao a serviyo de Turone i.rmao desviado/afastado; depois os 
viajantes, accompanhados de Thorz. encontram sucessivamente urn grande pecador que se mortifica para 

expiar urn crime abomiruivel, uma jovem bruxa que Brancaleone salva de ser queimada, urn leproso, que se 
revela mais tarde ser na realidade Berthe, uma bela princesa disfaryada para escapar dos perigos da viagem, 

do is papas que se excomungam mutuamente, cada urn acusa o outro de antipapa, urn santo escritor primoroso 
chamado Colombin, enfim. Chegando a Terra Santa, Brancaleone, como grupo engrossado pela bruxa, de urn 

amlo e de urn falso 1eproso, entrega seu bebe Childerlc a seu pai, o rei BohCmond, que em andamento com o 
sitio de Jerusalem. Urn tomeio onde se afrontam cinco campe5es cristaos e cinco campe5es sarracenos (urn 

entre eles e o tratante T urone) querem a vit6ria final de Brancaleone, mas ele escapa no Ultimo momenta, por 

causa do ciUme de Tiburzia, a bruxa, furiosa por ele preferir a princesa Berthe. Brancaleone afronta a morte 
em duelo, mas e salvo por Tiburzia que morre em seu lugar. SIGAL, Pierre Andre, Brancaleone s'en va-t-aux 

croisades: satire d'un moyen dge cinventionnel. In Les Cahiers dela Cinematheque, N. 42/43 ETE 1985.70F 
- Le Moyen au cinema. p. 152. 
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Abacuc le o pergaminho que guia o Exercito de Brancaleone para seu objetivo central: A 

Conquista de Aurocastro. 

Em "L Armata Branca leone .. (1965/66) Monicelli recupera, ao !ado de Suso 

Cecchi D'Amico, Agee Sca!Jlelli, a temiitica de I Soliti Ignoti. Aborda de novo urn grupo a 
margem da sociedade italiana. Desta vez da !dade Media 'italiana'. Continua sua 

experiencia de propor reflexoes sobre situavoes e personagens do lumpemproleariado, que 

vivem nas bordas da sociedade, por meio da comedia. Nesse filme, reconstr6i uma ltiilia 

medieval maltrapilha. abandonada. e achincalha a instituivao militar, urn exercito 

clandestine e sem nenhuma consciencia de sua insignificiincia, que parte em busca de urn 

feudo. E possivel associar esse exercito incompetente ao exercito italiano52 da II Guerra, 

comandado pelo Duce, que estaria sen do satirizado na figura de Brancaleone. 53 

Esses elementos criticos em suas comedias renovam o genero na cinematografia 

italiana, sem perder suas caracteristicas e remontam a uma tradivao do genero comico. Em 

suas entrevistas. Monicelli freqiientemente refere-se a commedia delrarte como fonte do 

que seria a commedia a/l'italiana cinematognifica herdeira dos palcos teatrais mais 

populares na ltalia. Ai a commedia dell'arte possuia urn tra90 de critica social, ao construir 

personagens a partir de suas origens sociais e geognificas, a! em de tratar de modo c6mico 

de assuntos que poderiam ser tornados como serios, como a fome, a morte e outras 

dificuldades causadas pela desigualdade social. 0 embate entre os diversos niveis sociais e 

dialetos presentes na commedia dell'arte. dentro de uma ingenuidade e simplicidade, 

desafiava o instituido. mostrando patroes, empregados e amantes de forma caricatural. 

A criavao de personagens em "L Armata Brancaleone", assim como em outros 

filmes de Monicelli, e fundamental. Isto tambem remonta a tradivao teatral popular da 

Commedia dell'Arte. Monicelli parte da criavao de suas personagens para chegar as 

situavoes que compoem os roteiros. Tambem existe uma preocupa<(ao do diretor em utilizar 

52 
Na verdade a Alemanha cruzou de fato o Mediterraneo para a Africa, quando parece que sua aliada ltalia. 

ainda mais decepcionante como poder militar na Segunda Guerra Mundial que a Austria-Hungria na Primeira. 

ia ser inteiramente expulsa de seu imperio africano pelos britanico, que lutavam a partir de sua base principal 

no Egito. HOBSBAWN. Erich, Op. cit .. Sao Paulo: Companhia das Letras. 1995. p. 46. 
53 

Mussolini tinha sempre sonhado em ser um comandante vitorioso de uma grande guerra, tanto que havia 
dito aos seus colaboradores: .. Se haven'i. guerra ... e entendido que eu nao ficarei em Roma. Montarei o cavalo e 
estarei no meu posto de comando.'' Quando a guerra foi declarada nao hesitou em acrescentar as stm.s 
numerosas responsabilidades aquela de comandante supremo das opera<;Oes militares. Assim alem de Ter urn 
exercito mal armada e mal rreinado a Italia teve tambem uma forte carencia de organizayao e de ciencia 
militar .. Mussolini esperando sentar-se a mesa da paz com alguns sucessos, pensou em fazer uma guerra 
"paralela '' a da Alemanha, com suas pr6prias forc;as e seus pr6prios objetivos, mas as varias operayOes 
militares forma muito maL PECCIANTI, Maria Cristina, Op. cit. p. 112. 

64 



enquadramentos nos quais os grupos de personagens, como grupos sociais que lutam para 

conquistar objetivos maiores do que eles, levando-os a falharem, criando a imagem de anti

herois, Essas comedias, logo, acabam com finais nem sempre felizes, 

0 Exercito de Brancaleone e formado urn grupo de buf0es54 que evolui num 

jogo encenado em cada local por onde passa, com uma linguagem improvisada e dialetal, 

de onde os roteiristas Age e Sacarpelli adaptaram o seu gosto de deformar as palavras: uma 

complicada mistura de latim macarronico e pre-vulgar inventado, realmente dificil de 

entender", A cria<;ao de urn dialeto macarronico, segundo Monicelli, e uma reconstru<;ao do 

hebraico do gueto de Roma, urn dos mais antigos, onde, porem nao se fala ydish, Os 

hebreus romanos falam uma linguagem mista de romanesco, latim e quem sabe, alguma 

outra coisa56
, Urn idioma hibrido, criado para o filme sem compromisso com a reprodu<;ao 

historica literaL mas com a constru<;ao de uma fidelidade atmosferica relacionada a !dade 

Media da Peninsula Italica, A cria<;ao desse simulacra lingiiistico ficcional para o filme de 

Monicelli recupera a diversidade dialetal das mascaras" da Commedia dell'Arte, 

Essa elabora<;ao de personagens tipificadas e a constru<;ao de uma narrativa 

ocorrem em uma sucessao de incidentes ocorridos durante a marcha de Brancaleone e sua 

trupe e isto constitui o fio narrativo do filme, Esse fio, em vez de fluir veloz se afrouxa e e 

interrompido, dando a impressao de construir uma rede de itineraries, obstaculos, 

persegui<;oes, enganos, duelos e torneios58
, amea<;ando constantemente o percurso inicial da 

viagem rumo ao feudo de Aurocastro, 

As rela<;oes entre as cria<;oes teatrais e literarias e esse filme de Monicelli 

possibilitam interpretar o filme a partir de dois nexos importantes: 1) a elabora<;ao de 

personagens fortemente construidas a partir de suas caracteristicas sociais e sua aparencia 

54 Os bufiies e bobos sao as personagens da cultura c6mica da !dade Media.( ... )Os bufiies e bobos( ... )niio eram 

atores que desempenhavam seu papel no palco( ... )eles continuavam sen do bufiies e bobos em todas as 

circunstiincias da vida. BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich, Op. cit.. p. 7. 
55 AMICO, Masolino, Op. cit. P.l47. 
56 SABA TIN!, Mariano e MAERINI, Oriana. Op. cit. Pg. 28. 
57 As mascaras e as personagens da Com media dell 'Arte representam e satirizam as principais componentes 

da sociedade italiana da epoca, e os diversos dialetos ou falas com expressOes dialetais refletem essa 
.. atualidade .. queM deter sido central para o efeito c6mico junto ao pUblico. Segundo Pandolfi, .. as mascaras 

reproduziam as caracteristicas que os italianos atribuiam a cada regiilo do pais: o mercador da RepUblica de 
Veneza, o carregador de Bergamo, o pedante de Bolonha, o apaixonado toscano, o capitiio espanhol ou 

italiano, ou napolitano [ ... ] Assim a representa9iio da Commedia dell'Arte fornece urn quadro completo das 

classes e das regioes italianas [ .. .]". SCALA, Flaminio, A Loucura de Isabella e ozl/ra comedias da Com media 

dell'Arte. Sao Paulo: Editora Iluminuras/FAPESP, 2003. p. 22. 
58 

italo Calvina, 0 Cavaleiro Inexistente. Sao Paulo: Companbia das Letras, 1993. p. 99. 
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exterior, deixando em segundo plano seus conflitos interiores; 2) sua estrutura narrativa 

forjada sobre urn roteiro de epis6dios aparentemente aut6nomos entre si e que, no entanto, 

conferem ao filme uma linearidade tenue alicervada na jornada do grupo em direyao a 
Puglia. 

Ha urn dialogo entre essas personagens e a narrativa filmica, que os entrelaya. 

Dessa forma, as personagens podem existir antes da elaboravao do roteiro e este ser 

construido a partir de suas caracteristicas. 0 roteiro pode ter sua forma ja estruturada, 

enquanto sequencia narrativa e. por sua vez, as personagens serem construidas no 

desenrolar das cenas. 

Assim indico as personagens. com seus atributos e funyoes 59 dentro da narrativa 

filmica. desmembrado as seqiiencias de acontecimentos60 que engendram os epis6dios 

constituintes da narrativa que compoe, ao fim e ao cabo. o roteiro como urn todo. 

2.1. Analise das personagens e da narrativa 

No plano das personagens. enfatizo os atributos das personagens, em tres 

rubricas fundamentais: aparencia e nomenclatura, particularidades de entrada em cena e 

habitat baseado no estudo realizado por Vladimir Propp sobre a Morfologia do Conto 

Maravilhoso61
• 

No roteiro, isolo os epis6dios constituintes do filme, utilizando conceitualmente 

o ponto de vista metod6logico da Morfologia do Conto Maravilhoso: 

Do ponto de vista morfologico podemos chamar de conto de magia a todo 
desenvolvimento narrativo que, partindo de urn plano (A) Oil uma carencia (a) e 

passando por fun<;oes intermediarias, tem1ina com o casamento (W") Oil Oiltras funcoes 
iltilizadas como desenlace. A funcao final pode ser a recompensa (F) a obtencao do 
objeto procurado Oil, de modo mais geral, a reparacao do dano (K), o salvarnento da 

59 Entendemos par atributos o conjunto das qualidades externas dos personagens: idade, sexo, situacilo, 
aspecto exterior com suas particularidades. Estes atributos proporcionam ao canto colorido, beleza e 

encanto.( ... ) Mas no canto, como vimos, urn personagem pode facilmente tomar Iugar de outro. Essas trocas 
tern suas pr6prias causas, por vezes muito complexas. A vida real cria sempre figuras novas brilhantes, 

coloridas que se sobrep5em aos personagens imagin8.rios; o canto sofre a influencia da realidade hist6rica 
contemporinea, do epos dos povos vizinhos, e tambem da literatura e da religiao, tanto dos dogmas cristaos 

como das cren<;:as populares locais. 0 conto guarda em seu seio tra<;:os do paganismo mais antigo, dos 

costumes e ritos da antigfridade. Pouco a pouco~ o conto vai sofrendo uma metamorfose, e suas 

transformayoes tarnbem estao S\l)eitas a detenninadas leis. PROPP, Vladimir, Morfologia do Conto 
Maravilhoso. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 1984. p. 81. 
6D ELIAS, Norbert, Sobre o Tempo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. pp. 15-16. 
61 

PROPP, Vladimir, Op. cit. pp.81-82. 
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perseguivao (Rs), etc. A este desenvolvimento damos o nome de SEQUENCIA. A cada 
novo dano ou prejuizo, a cada nova carencia, origina-se uma nova sequencia. Urn 

conto pode compreender vfui.as seqiiencias e quando se analisa um texto deve-se 
determinar, em primeiro Iugar, de quantas seqiiencias esses textos se compoem.62 

Logo esta no9ao de sequencia nao se restringe apenas a acontecimento 

Substituindo conto de magia por narrativa filmica. a ideia e analisar as varias "seqliencias" 

do enredo deL 'Armata Brancaleone. definindo a cada novo dano ou prejuizo, a cada nova 

necessidade. o inicio de uma nova sequencia" que se segue a anterior. que sera chamada de 

"epis6dio". Colocar !ado a !ado os epis6dios filmicos e urn procedimento apenas anilogo 

aos romances de cavalaria. em sua estrutura. Dessa maneira pode-se pensar que os 

epis6dios/aventuras cavalheirescas sao semelhantes. 

Para Propp, os contos maravilhosos possuem uma particularidade: as partes 

constituintes de urn conto podem ser transportadas para outro sem nenhuma altera9ii064
, o 

que o autor chama de lei da permutabilidade". A partir disso haveria uma rela9iio do conto 

maravilhoso com o romance de cavalaria, devido a elabora9ao da narrativa cavalheiresca 

efetivar-se a partir da transposivao de personagens e a9oes de urn genero para o outro. 

Urn epis6dio de Lancelot. o Cavaleiro da Chan·ete de Chretien de Troyes66 

poderia ser transposto para uma outra narrativa de cavalaria, com urn outro cavaleiro. 

Brancaleone, por exemplo, executando as a9oes que compoem aquele determinado epis6dio 

do "romance". Assim, selecionando diversos epis6dios de diversas narrativas desse topos 

da linguagem, com personagens variados e distribuindo-os numa sequencia elaborada 

dentro de urn determinado Iugar enunciative, seria possivel elaborar uma outra narrativa 

cavalheiresca assemelhada com a primeira. 

0 roteiro do filme de Monicelli pode ser lido como uma sequencia de 

epis6dios. Essa narrativa ordena-se por acontecimentos que, independente de sua duravao, 

se tornam puntiformes. ligados por segmentos retilineos, num desenho em ziguezagues que 

corresponde a urn movimento ininterrupto67A narrativa das aventuras se di como uma 

62 PROPP, Vladimir, Op. Cit .. Pg. 85. 
63 Urna sequencia pode vir imediatamente ap6s a outra, mas tambem podem aparecer entrelavadas, como se se 
detivessem para permitir que outra sequencia se intercale. Isolar uma seqi.H':ncia nem sempre e ficil, mas 
sempre e possivel faze-lo com absoluta precisiio. PROPP, Vladimir, Op. Cit .. Pg. 85. 
64 PROPP, Vladimir, Op. cit .. p. 16. 
65 

Idem ibid. 
66 

TROYES, Cbretien, Op. cit. pp. 119-197. 
67 

Calvina, italo, Sets Propos/as para o Proximo Mili!nio, Sao Paulo: Cia. das Letras, 1990. p. 48. 
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fieira de epis6dios unidos, de modo urn tanto frouxa pelo fio condutor da marcha do 

Exercito, isto e, o enredo de aventuras em engendra o romance de cavalaria
68

• Segundo 

Mihail Bakhtin, os her6is dos romances de cavalaria da !dade Media saem para a estrada, 

onde. via de regra, todos os acontecimentos se desenrolam ou estao concentrados69
. Essa 

ordem narrativa pode se encontrar no filme de Monicelli. Pois, apesar da constante 

reafirmayao do objetivo principal do Exercito de Brancaleone, os epis6dios nos quais os 

protagonistas se envolvem adquirem uma intensidade que desvia as atenyoes da linha 

central da aviio. fazendo com que ela fique tenue e esses epis6dios superam a linearidade do 

filme e dao a impressao da autonomia dos epis6dios entre si. Essa relaviio frouxa entre os 

epis6dios e obtida atraves da montagem coerente, porem nem sempre compromissada com 

a linearidade. Tudo no filme flui de urn epis6dio para o seguinte, onde a 16gica se constr6i 

dentro da ideia de que os epis6dios, a primeira vista independentes entre si, poderiam ser 

organizados de diversas maneiras sem prejuizo do encadeamento cinedramatico. 

Apesar da narrativa filmica, como urn todo, ser necessaria para uma recep9iio 

mais satisfat6ria do filme. cada urn dos epis6dios poderia ser destacado do conjunto e 

estudado isoladamente70
• E interessante. portanto. delimitar cada epis6dio a fim de localizar 

a noviio de comevo e fim deles. Pode-se entender que a composi9iio e ordenayao das 

seqiiencias formam urn epis6dio71 Assim. e possivel que o roteiro de urn filme seja uma 

composiviio e ordenaviio dos epis6dios, para descrever e exaurir, com equilibrio e clareza 

de sucessoes 16gicas e temporais72 a narrativa filmica. 

Segundo Erich Auerbach, o termo aventura refere-se ao romance de cavalaria 

cortes medieval; uma forma extremamente peculiar e estranha de acontecimento, criada 

pela cultura cortesa73
• Urn epis6dio no qual o cavaleiro e colocado constantemente a prova, 

de maneira voluntaria e incessantemente renovada para que a imagem do cavaleiro andante 

seja conservada. 0 cavaleiro e jogado para alem dos limites do mundo conhecido, em 

paragens ignotas e longinquas. Portanto procurarei utilizar a noviio de aventura de 

Auerbach para recortar o epis6dio. A diferenva em relaviio aos romances de cavalaria 

" Calvina, italo, I993a. p. I 0 I. 
69 BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich, Questoes de Literatura e de Estetica: a Teoria do Romance. Silo Paulo: 

Editora UNESP: Editora Hucitec, 198K p. 350. 
79 

PROPP, Vladimir, Op. cit .. p. 18. 
71 ARlSTARCO, Guido, Hist6ria das Teorias do Cinema- II Volume. Lisboa: Ed. Arcadia, 1963. Pg. 86. 
71 Idem ibid. 
73 AUERBACH, Erich, Mimesis. Silo Paulo: Perspectiva. 1994. Pg. 117. 
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medievais e que as aventuras de Brancaleone, como as de Dom Quixote, tern seu inicio, 

porem seu meio sempre leva a urn desenlace fracassado e comico. Todas as aventuras de 

Brancaleone terminam em desastre. Mesmo sua conquista final da cidade de Aurocastro 

nao e bern sucedida o que permite urn final aberto, como se a hist6ria de Brancaleone nao 

terminasse ali. Esses insucessos de Brancaleone e seu Exercito nao estancam a marcha 

dessa gente que padece com suas derrotas, todavia se recupera a partir de motivayao, muitas 

vezes inesperada, ins61ita ou insignificante, que leva o bando a retomar sua jomada. 0 

caminho percorrido pelo Exercito de Brancaleone, diferencia-se dos contos maravilhosos e 

tambem dos caminhos fantasticos dos cavaleiros corteses medievais. Nao ultrapassa os 

limites do geograficamente conhecido, nao tern perigos sobrenaturais, amea9adores e 

originados na avao de deuses, espiritos, demonios ou outras foryas magi cas. Brancaleone e 

seus companheiros deparam-se com obstaculos materiais e dificuldades prosaicas. A 

coragem do Exercito de Brancaleone existe, pois os obstaculos sao superados. Nao 

vencidos, mas esquecidos no instante em que uma nova possibilidade de continuar a 

marcha se apresenta, mesmo que essa motivavao nao estej a ligada a conquista final de 

Aurocastro. 
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III- L 'Armata Brancaleone: uma comedia ciuematognifica de cavalaria 

Melhor seria, para ajudar-me a narrar, 
se me desenhasse um mapa dos lugares, 

com a suave terra da Franr;a, 
e a orgulhosa Bretanha, e o canal da Inglaterra, 

cheio de vagalhoes negros e Ia em cima a alta Esc6cia, 
e aqui embaixo os asperos Pirineus 
e a Espanha ainda em milos injieis, 

e a Ajhca mile de serpentes. 
Depots com jlechas e com cntzinhas 

e com numeros podia assinalar 
o caminho deste ou daque/e her6i. 

italo Calvino 

Abertura: a historia coutada antes do come<;o 

A presen<;a de elementos teatrais no conteudo filmico e introduzida logo na 

anima<;ao' da abertura do filme que se refere provavelmente a Opera dei Pupi. Essa 

expressao teatral popular siciliana. e feita por marionetes manipuladas de cima com varetas 

metalicas2
• 

A anima<;ao de dois minutos, com cn\ditos iniciais. aponta os movimentos e a 

aparencta das personagens que sao como marionetes. Personagens planas, portanto 

tipificadas3 que, de certa maneira correspondem a uma bidimensionalidade que abole a 

perspectiva, querendo provavelmente enfatizar sua medievalidade. A movimenta<;ao das 

1 Utiliza-se esse termo para designar formas de cinema nas quais o movimento aparente e produzido de 

maneira diferente da simples tomada de cena anal6gica. A tecnica mais freqiiente consiste em fotografar, um 

por urn, desenhos cujo encadeamento produziri automaticamente a impressao de movimento, em virtude do 
"efeito phi''. 0 grande problema da industria do "desenho animado .. foi tamar esses encadeamentos tao 

maleaveis quanto os do cinema "fotografico", em uma perspectiva fundamentalmente realista. AUMONT, 

Jacques e MARIE. Michel, Dicionario Te6rico e Critico de Cinema. Campinas, SP: Papirus, 2003. p. 18. 
2 In www.monteuve.com/monteuve.html, capturado em 25/04/2001. 
3 Tipos sempre povoaram a comedia. Os tipos op5em-se aos individuos. Enquanto estes tern urn nome, urn 
passado, conflitos, sao imprevisiveis, aqueles sao quantidades fixas, construidos sabre atitudes externas. ( ... 1 
Do tipo tem-se uma imagem projetada, vicios, trejeitos, atitudes, deformay5es. Mas como nos diz Eric 

Bentley, sfio muitas as pessoas tiio ocupadas emfalat6rios sabre individuos que nem percebem o que se pode 
fazer com tipos. E todo o teatro popular, em especial a revista, trabalha fundamentalmente com tipos. 

VENEZIANO, Neyde, 0 Teatro de Re;,;qa no Brasil. Campinas, SP: Pontes: Editora da Universidade 

Estadual de Campinas, 1991. pp. 120-121. 
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figuras expostas nessa animavao inicial reforva sua aparencia desumanizada, de modo que, 

ao relacionar tais figuras animadas com as personagens do filme, torna-se possivel atribuir 

a estas ultimas caracteristicas de bonecos manipulaveis, com movimentos mecanicos, 

construidas a partir de gestualidades externas, o que lhes confere comicidade. 

Esse fragmento animado adianta o conteudo da obra: os epis6dios de Aquilante, 

o cavalo rebelde de Brancaleone, as donzelas, as sangrentas lutas entre os cavaleiros, as 

peregrinavoes a Terra Santa, a conquista da roca de Aurocastro. No final do filme, uma 

outra animavao do mesmo estilo, mostra uma travessia pelo mar. num barco, onde podem 

ser identificadas as personagens do filme. principalmente Brancaleone e o beato Zenone. 

Essa travessia anunciaria a continuavii.o da jornada de Brancaleone e seu Exercito em 

direvao a Jerusalem- o argumento do filme Branca leone aile Croci ate. 

Do tema musical. inserido na trilha sonora composta por Carlos Rustichelli. que 

se repetini em diferentes modulavoes no decorrer do filme, destaca-se o refrii.o: "Branca. 

Branca. Branca. Leon. Leon. Leon'" que funciona como urn grito de guerra, convocando a 

marcha e. quando associado it imagem de urn Exercito arrebentado. que segue 

desordenadamente e com pouquissimos componentes. resulta numa situaviio paradoxa! e 

comica. Esse grito de guerra. com forte valorizaviio do refrao: "Branca. Branca. Branca' 

Leon. Leon. Leon'" pode ser uma referencia par6dica4 it Leon Trotsky e a sua tese da guerra 

de movimento permanente.' Uma referencia par6dica ambigua na medida em que tanto 

satiriza. quanto tenta recuperar a imagem de urn exercito "revoluciomirio" que marcha em 

busca de uma utopia. 

0 colorido do "teatro de marionetes" desenhado, no pr6logo do filme, unido it 

trilha sonora, cria uma predisposivao a comedia que sera apresentada. 

4 
A parildia e, pois, repeti<;ao, mas repeti<;ao que inclui diferen<;a (Deleuze, 1968); e imita<;ao com distiincia 

critica, cuja. ironia pode beneficiar e prejudicar ao mesmo tempo. Vers6es ir6nicas de "transcontextualiza<;ilo'' 

e inversilo s3.o OS 5eUS principaiS Operadores formais, e 0 3_mbito de ethos pragrn3.tiCO vai do ridiculo 

desdenhoso a homenagem reverencial. HUTCHEON. Linda, Op. CiT.. p. 54. 
5 ··Deveria-se examinar se a tamosa teoria de Bronstein (Trotsky) sobre o canlter pennanente do movimento 
nao e 0 reflexo politico da teoria da guerra manobrada (lembrar as observa<;5es do general Krasnov), em 

Ultima instiincia, o reflexo das condlyOes gerais econ6micos-culturais e sociais em um pais cuja estrutura de 
vida nacional e embrioruiria e frouxa e nao pode se tomar ·trincheira e fotaleza'( ... )"(Gramsci, Cadernos do 

Citrcere II. 865-866). As tematicas desta densa passagem sao, metodo16gica e teoricamente, centrais para a 

reflexao gramsciana.( ... )Em segundo lugar. Gramsci critica a tese da ··guerra de movimento permanente 

defendida por Trotsky, por ser inadequada para as sociedades ocidaentais. STACCONE, Giuseppe, Gramsci-
100 anos- Revoluciio e Polirica. Petropolis. RJ: Editora Vozes, 1990. pp. 94-95. 
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Episodio 1. 0 Assalto a Vila 

0 filme come9a num plano sequencia em contraluz no qual dois salteadores. a 
sombra de uma ruina de aqueduto romano, des cern por cordas, chegando ao chao. Sob uma 

voz de comando ininteligiveL juntam-se a urn outro grupo de invasores primitivarnente 

caracterizados. Depois, numa panoriimica6 em plano geral, eles correm silenciosamente ao 

Iongo da margem de urn c6rrego. acompanhados por urn homem a cavalo. em dire9ao a 
ruina de uma muralha. 

Ap6s urn corte seco'. a proxima sequencia mostra, em urn fluxo de imagens 

justapostas, uma tempestade de homens a pe e a cavalo, saqueando urn vilarejo, cujos 

habitantes estavam dormindo. Esta borda ataca de maneira desordenada, invade as casas, 

estupra as mulheres. rouba mantimentos, ataca os animais domesticos, devora pintos vivos 

no galinheiro e luta com os moradores do vilarejo de modo violento. Nessa serie de 

tmagens, sao incluidos pianos de amputa9ao de bra90, espadas sendo traspassadas, 

persegui9iio das mulheres. Nao ha dialogos inteligiveis, apenas gritos de ordem, urn alarido 

que permeia toda a sequencia, o som do bater de lan9as, dos golpes de espadas, foices e 

outras armas brancas variadas. o relinchar e a batida de cascos dos cavalos que, unidos a 

imagens grosseiras e in6spitas. estabelecem uma atmosfera de tumulto e barbarie. 

mergulhada em uma serie de pianos curtos que chegam a lembrar o ritmo de algumas cenas 

de batalha de filmes de bang-bang6
, onde a valoriza9ao da a9ii0 estabelece a atmosfera. 

6 
( .•. ) a panoramica e urn giro da camera, horizontalrnente, verticalrnente ou ern qualquer outra direyao. 

enquanto ope permanece fixo. AUMONT, Jacques, A Estelica do Fil11V!. Carnpinas: Papirus, 1995. p. 39. 
7 

Charna-se de corte seco a passagern de urn plano a outro por uma simples colagern. sern que o raccord seja 

rnarcado por urn efeito de ritrno ou por uma trucagem. Clrnstian Metz salienta, ern seu rnodelo de "grande 

sintagmAtica". que se o corte seco intervem no interior de urn segmento aut6norno (uma seqUencia de pianos), 
ele niio tern valor de pontua9ao; mas tern esse valor quando esti! situado entre dois segmentos. Quando nao 
comporta efeito 6tico materializado, como uma fusao, por exemplo, ele e que qualifica de '·pontua,ao 
branca". 0 corte seco intervem na "montagem seca'', que compreende duas variantes principais, a ''montagem 
seca comunf'_, que pode ser marcada pelo ritmo, e a "montagem seca com efeito'', quando a passagem de urn 

segmento a outro se eletua por ruptura brutal.( ... ). AUMONT, Jacques e MARIE, Michel, Diciomirio Te6rico 

e Critico de Cinen-w. Campinas, SP: Papirus, 2003. p. 66. 
::l Por quanto em 1963 enos anos precedentes jci haviam sido realizados alguns filmes sabre West (Leone da 
tambem urn nilrnero preciso:25), foi s6 depois de Setembro de 1964 que o fen6meno tern inicio quando 

estreiam na tela, impondo-se como a maior arrecada9ilo da temporada 1964-1965, Per un pugno di dollari, de 
Sergio Leone. 0 enorme, imediato e irnprevisto sucesso do filme ( ... ) desencadeou uma verdadeira e propria 

corrida ao "makaroni" ou "spaghetti western" (como sao conhecidos no exterior) pelo qual como passar dos 
meses, se arriscaram com virios sucessos nao apenas quase todos os profissionais do cinema italiano, mas ate 
mesmo names ·•respeitiveis'' como Carlo Lizzani, F1orestano Vancini, Tinto Brass, Damiano Damiani(. .. ) 
enquanto outros, como Bernardo Bertolucci, se 1imitaram a escrever encenavOes e outros ainda, como Pier 
Paolo Pasolini, participaram de tiroteios gerais como atores. Tambem em quase todos os "westen1" itilicos, 
urn pouco por cosnrme, um pouco par pudor, um pouco para maquiar melhor o produto, os names dos 
produtores. diretores, tecnicos e atores viera.rn americanizados ou com divertidas "traduyOes" dos names, ou 
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Na continuavao da sequencia urn grande plano geral' estabelece o fim do 

conflito, mostrando a desola9iio do vilarejo, sugerindo tun Iugar ermo, onde os 

sobreviventes, ao som do choro de urna crian9a, espoliam os cadaveres e colocam-nos em 

uma carroya. 

Trata-se de tuna sequencia de 24 pianos, na qual o grotesco desfila diante da 

camera, em expressoes fortes e violentas, em que o comico nao e tao presente, a nao ser em 

pianos especificos, como o do homem que devora pintos num galinheiro (fig. 1). 0 

grotesco se mostra na combinayao de imagens de eventos, onde a estupidez e a mdeza se 

associam. Logo no infcio do filme a camera mostra situav5es que aproxima o homem de 

stta rela9a.o inseparavel com sua animalidade. Em meio a toda urna engrenagem grotesca, 

eleva-se o aspecto caricatural de uma batalha, que revela a dissolu.;:ao do homem no mundo 

naturaJI 0 que o envolve e o mergulha na terra. Essa aproxima9ao entre homem e natureza 

conduz a urna estranheza, que pode provocar o riso e mesmo o espanto, visto que as 

imagens na sequencia sao de ferocidade e brutalidade. 

Figura 1 

com invenyOes fimtasiosas. Por exemplo: Sergio Leone(Bob Robertson), Carlo Lizzani (Lee Beaver) e 

Florestano Vancini (Stan Vance), entre outros de urna longa lista. MICCICHE, Lino, Cinema Italiano: gli 

anni' 60 e oltre. Venezia: Marsilio Editori, 1998. p. 138. 
9 Plano geraL Em cenas localizadas em exteriores ou interiores amp los, a cfu"llera toma mna posiy3o de modo 

a mostrar todo o espayo da ayao. XAVIER, Ismail, 0 Discurso Cinematogr6fico - A Opacidade e a 

Transpari!ncia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. p. 19. 
10 AUERBACH, Erich, lvfimesis. Sao Paulo: Perspectiva, 1994. p. 236 239. 



A sequencia procura ser realista, as personagens nela inseridas pretendem uma 

realidade medieval, em sua existencia viva e quotidiana, sugerem urn local limitado e 

provinciano. A profusao de elementos em movimento no campo filmico aliada a uma 

permeabilidade entre as imagens, imprime urn realismo, no qual elementos grotescos ditam 

a textura das imagens. 0 ser humano do filme est<i permeavel ao ambiente que o cerca. 0 

humano se mistura ao animal. nao apenas na aparencia grotesca das figuras ali mostradas, 

mas no seu contato com os pr6prios animais em cena e com toda a materia organica que 

envolve a sequencia. Uma permeabilidade entre os elementos materiais componentes dos 

ambientes fisicos nos quais se passam as av5es do filme. 

Pode-se entender como elementos materiais que interagem entre si no decorrer 

do filme, aqueles elementos da natureza que podem causar transf01may6es na cultura da 

higiene de urn grupo sociaL quer seja no corpo de cada individuo, quer seja no corpo 

coletivo, que partilha de uma materialidade comum em suas atividades sociais. Podemos 

exemplificar alguns elementos materiais que causariam estas transf01may6es. dividindo-as 

em duas categorias: uma delas seriam secreyoes e excrementos produzidos pelo corpo 

humano e dos animais- o sangue, o suor, a saliva, o sangue, a urina, as fezes, o esperma e a 

secre<;ao vaginal: e numa outra categoria as materias da natureza compostas por elementos 

vegetais e minerais isoladamente ou o resultado de suas combinav5es ou misturas, assim 

exempliticamos a agua, a terra, o ar e o fogo e suas combinayoes a lama, a fumava e, os 

alimentos produzidos a partir de vegetais. animais e minerais, bern como seus residuos. 

suas sobras. o lixo alimentar. 

A compreensao/percep<;ao dessa permeabilidade presente como construyao de 

uma no<;ao do medieval, nessa primeira sequencia do filme. leva a uma sensa<;ao de 

alteridade em rela<;ao a nossa cultura contemporanea ocidental higienizada. Dessa maneira 

ha uma tendencia em: 

valorizar tudo o que a civiliza<;ilo medieval tem de primitivo e a fazer luz sobre essas 

estntturas primitivas na organizaciio da vida material, da vida biol6gica e da vida 

mentaL Em tais sociedades, a dependencia em relaviio a natureza e a fisiologia e 
grande. Os regimes alimentares e o estado sanitario- quero dizer, o regime das doen<;as 

- tem nelas mais peso que nas sociedades mais modemas. 11 

11 
LE GOFF. Jacques, A Civiliza9do do Ocidente Medieval. Lis boa: Estampa, 1983184. p. 20 
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Essa sequencia inicial estabelece. atraves dessa constitui9ao de imagens 

grotescas. a realidade medieval na qual se desenrolani a narrativa filmica. Tambem o 

excesso de movimentos, no ritmo acelerado das a96es e do fluxo de imagens. fundidos 

entre si com a valorizaviio dos elementos naturais, desequilibram a imperrneabilidade da 

ficyao medieval do romance cortes, na qual o elemento humano est:i separado dessa 

materialidade e colocado nurna ambientayao limpa. Ha planos em que essa perrneabilidade 

se manifesta claramente: a tina de fezes; o bravo decepado; a chuva de penas no interior de 

urn celeiro invadido; a mulher jogada no silo de farinha; a mulher que cai no !ago 

perseguida por urn homem. 

Nessa sequencia do filme de Monicelli, as situavoes de flexibilidade entre corpo 

humano e o ambiente pode ser entendida como elemento que estabelece o teor fisico das 

imagens. Elas encontram uma aspereza em sua composivao. sendo uma das responsaveis 

por criar a novao de medievalidade. mais que isto, o homem medieval, reconstruido no 

filme. est:i totalmente perrne:ivel as materias que o envolvem e integrado a elas. Nessa 

sequencia. o elemento humano. perrneavel ao ambiente, nao encontra bloqueios artificiais, 

separando-o de sua organicidade. 

LL A Format;iio do Exercito 

Nesse episodio tambem aparece que os tres aventureiros. que sobrevivem it 

mvasao barbara do vilarejo se tomam os fundadores do Exercito de Brancaleone. 

Contrapoem-se a esses tres tipos ligados entre si pela cumplicidade do roubo e sua propria 

vitima. isto e. o cavaleiro Amulfo-Mao-de-Ferro. Ao espoliarem o cavaleiro de suas roupas 

e apetrechos pessoais. os tres. involuntariamente, se apossam do pergaminho que 

documenta a propriedade do feudo de Aurocastro, o mote para a forrna9ao do exercito e o 

inicio da viagem em direvao it Puglia. 

Sao quatro personagens que se destacam numa sequencia onde a necessidade de 

di:ilogos inteligiveis e pouca. Do caos instaurado pela !uta entre invasores e atacados, 

destacam-se sutilmente quatro personagens: urn homem gordo e urn menino. que se 

escondem da confusao. mergulhando numa grande tina: urn dos invasores que sobrevive ao 

ataque de Amulfo-Mao-de-Ferro e o proprio cavaleiro que, ao entrar em cena. dispersa a 

tribo invasora do vilarejo. 
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1.2. Pecoro, Taccone e Mangoldo 

0 homem gordo que tern sua primeira apari9iio no filme dentro de uma tina e 

Pecoro. Ao seu !ado esta Taccone, urn menino que se junta a ele no interior da tina, onde se 

escondem e assistem a batalha travada na sua aldeia. Esta dupla representa, segundo 

Giampaolo Dossena: 

o mito habitante do campo, aqueles colonos( ... )cuja simplicidade e inocencia sao 
exaltadas em concurso por todos os escritores antigos, tomaram-se para as geravoes da 
!dade Media os malvados viliies cheios de toda malicia, de todo vituperio contra os 
quais tudo e licito, por que para esses nada existe de sagrado, de venerando? 12 

Traduzido do italiano, pecoro significa "carneiro". "bobo". Sua ongem 

camponesa. sua aparencia rude e sempre manchada de marrom, seu vasto bigode, sua 

careca, sua indumentaria despojada que deixa quase sempre uma enorme barriga a mostra, 

sua atitude passiva em relaviio aos objetos que se !he apresentam, as proprias circunstiincias 

nas quais e apresentado. quando ja aparece mergulhado num barril de fezes ( devido ao 

comentario que Taccone faz sobre o mal-cheiro no local), exalam o grotesco e contaminam 

os que estiio ao seu rector. 

Pecoro representa, provavelmente, o habitante sem nenhuma consciencia de urn 

Imperio Romano destruido, urn campones. que habita urn vilarejo atacado por barbaros e e 

levado, por for9a das circunstancias a abandonar sua terra para sempre. Vendo sua terra 

destruida. Pecoro niio hesita em acompanhar o grupo que vai se tornar o Exercito de 

Brancaleone. No entanto. Pecoro possui uma simplicidade e inocencia que nao o deixa 

perceber exatamente para onde esta sendo levado e acaba participando das transgress6es, ao 

dividir o espolio de Arnulfo-Mao-de-Ferro. e unir-se a matilha que pretende apossar-se do 

dito feudo. 

No decorrer do filme, a aviio de Pecoro e a de acompanhar o exercito, devido a 

sua atitude passiva em relaviio aos eventos que experiencia. E importante notar que, apesar 

disso. pode-se atribuir a Pecoro a primeira mobilizaviio para a formaviio do Exercito, 

"CROCE, Giulio Cesare, Berra/do e Bertoldino con i/ Cacasenno di Adriano Banchieri ~ a cura di 
DOSSENA, Giampaolo. Milano: Feltrinelli Editore, 1965. Na t!lmografia de Monicelli h;i nm titulo Bertoldo, 

Betoldino e Cacasenno de 1984. 
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identificando-a na sequencia da invasao, quando imerso na tina de fezes 13 ele a divide com 

urn menino, chamado Taccone. 

Taccone possui urna fun<;ao coadjuvante e silenciosa na constitui<;ao do 

exercito. No entanto, sua presen<;a indica, alem dos atributos de inocencia e simplicidade do 

habitante da ltalia, tambem urna critica a presen<;:a de crian<;as como so ldados na frente de 

batalha. Taccone pode ser considerado, o escudeiro oficial de Brancaleone, pois sempre 

esta a servi;;o do cavaleiro. 

Essa fidelidade de Taccone, provem de sua ingenuidade infantil que, ao se 

colocar a disposi<;ao de seu chefe, nao questiona as reais possibilidades de conquista do 

exercito. Taccone teria a funyao de representar o espirito infantil que compoe o Exercito. 

Em situayoes de perigo demonstra confiar em Brancaleone, nos mementos de alegria 

instaura urna efusividade que se dissemina pelo resto da trupe, alem de enxergar seu amo 

como urn verdadeiro her6i que deve ser respeitado, defendido e salvo dos apuros em que se 

enfia. 

13 
No filme Amarcord de Federico Fellini hi urna referencia i tortura imposta pelos fascistas aos opositores 

do regime, que consistia na coayao para cont1ss0es atrav&s do foryar os acusados a tomar Oleo de ricino, o que 

causaria diarreia e o sujar-se de fezes. No Hlme de Monicelh, e possivel perceber tamb&m essa referencia 

quando Pecoro encontra-se rnergulhado na tina de fezes. 
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A tina onde Pecora e Taccone se escondem transforma-se numa especie de 

mirante (fig. 2), de onde os dois conseguem ter a visao de toda a area aonde se desenrola a 

invasao barbara e a batalha do cavaleiro contra os invasores. Isso e perceptive! em alguns 

contracampos 14 que mostram a dupla observando atentamente a ayao e, em alguns 

mementos a camera colocada ao !ado da dupla, por sobre seus, ombros pode identificar a 

visao dos dois com a visao do espectador e ate com a do narrador, o que possibilita dizer 

que em alguns momentos o ponto de vista da cena seria a partir dos dois habitantes da 

aldeia invadida 15
• 

E possivel dizer que e uma constata9ao que nao se repete muitas vezes no 

decon·er do filme e mesmo na pr6prias seqiiencias onde ocorrem essas identifica<;oes. elas 

se dao em alguns momentos da sequencia. Porem. talvez essa atribui<;ao dada a uma 

personagem como Pecoro e, mesmo a Taccone que, ao !ado do primeiro compoe a celula 

inicial do exercito, pode dar a no9ao de que existe uma visao do campones ingenuo, que 

parte em direc;ao a urn mundo desconhecido. 0 homem rural que, enraizado em sua terra, 

ve a necessidade e a possibilidade de deixar para tras sua aldeia destr·uida, sem perspectivas 

e partir para o desconhecido, para governar, ao !ado de seus cornpanheiros uma cidade, uma 

ilha, como sonhava o escudeiro de D. Quixote, Sancho Panya. 

Mal se percebe que o primeiro individuo a ser focalizado em contra-luz pela 

camera. no plano sequencia que inicia o filme e Mangoldo. Ele desce por urn aqueduto 

pendurado numa corda, para iniciar a invasao a uma aldeia pen:lida no mapa da Italia. 

~~ 0 "contracampo" e tm1a tlgura de decupagem que supOe wna altem3ncia com um primeiro plano ent8o 

chama do de "campo". 0 ponto de vista adotado no contra campo e in verso daquele adotado no plano 

precedente, e a ilgma formada dos dois pianos sucessivos e chamada de "campo-contracampo". Tal figura 

bastante tradicional foi com freqliCncia variada, por exemplo, ligando dais pianos segundo pontos de vista a 

90" {ou a 180°, o que, na concepyao clissica, sempre foi considerada algoa se evitar). AUMONT, Jacques e 

MARIE, Michel, Diciomlrio Ter'Jrico e Criaco de Cinema. Campinas, SP: Papin1s, 2003. p. 62. 

t
5 

(. .. )mrm plano, o her6i observa atentarnente e, no plano seguinte, a camera assume o seu ponto de vista, 

mostrando aquilo que ele ve, do modo como de v@.{ ... ) Ou tambem quando o her6i, penetrando em novo 

espayo, asswne trma atitude explorat6ria dramaticamente importante, e a camera substitui os seus olhos, 

explorando o novo ambiente de modo a fornecer a plateia a sua expetiencia visuaL Mas em boa parte das 

situayOes em que ela e utiiizada, o fato de que o espectador observa as ayOes atraves do ponto de vista de mna 
personagem, permanece fora do alcance de sua consciencia. E neste momenta que o mecanismo de 

identifi.cayi'io torna-se mais etlciente {niio surpreende que seu uso sistematico seja nos rnomentos de maior 

intensidade dramAtica). Nosso olhar, em principia ident[flcado coli! o da dimera, confimde-se com o da 

personagcm; a partilha do olhar pode saltar para a partilha de um estado psicol6gico, e esta tem caminho 

aberto para catalrzar uma identidade mais pronmda diante da totalidade da situagao. XAVIER. Ismail, 0 
Discurso Cinematogritflco- A Opacidade e a Transpan!ncia. Rio de Janeiro: Paz e TerTa, 1977. p. 26. 
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Efetivamente, e!e tern sua primeira aparivao quando, por falha sua, decepa o bra<;:o de urn 

comparsa seu. Na verdade, ele pretendia decapitar urn inimigo com quem seu parceiro de 

invasao travava uma !uta, no entanto, ele acaba decepando o bravo desse ultimo, num plano 

detalhe, que mostra a espada de Mangoldo cortando o bra<;:o de seu cumplice, sobre urn 

toco de madeira, como urn a<;:ougueiro fatia urn corte de carne. Com urn grito rouco e 

pungente este ultimo sai con·endo e gritando atras do incompetente cumplice. 

Aparentemente, Mangoldo e o unico remanescente da invasao barbara que e 

dissipada por Arnulfo-Mao-de-Feno. E ele o sobrevivente que ataca Arnulfo e o derruba 

por tetTa com uma pedrada na cabe<;:a, iniciando a pilhagem dos apetrechos do cavaleiro 

desmaiado a qual se unem depois Taccone e Pecoro. Mangoldo, entao passa a compor o trio 

de esfanapados que ser:i o alicerce do Exercito de Brancaleone. 

Com feivoes rudes e roupas rotas, Mangoldo e chamado de ostrogodo por 

Brancaleone. numa determinada passagem da narrativa. confirmando a pertinencia de 

Mangoldo ao grupo de invasores b:irbaros, tambem e possivel perceber em sua fala urn 

acento. no qual os "R's" sao puxados na garganta, que pode sustentar sua origem 

germamca. Sua complei<;ao fisica e magra e sua atitude anogante demonstra sempre 

insubordina<;:ao a seu chefe Brancaleone, que exige disciplina e obediencia as suas ordens. 

que Mangoldo sempre insolentemente desafia. 

A uniao de Mangoldo, Pecoro e Taccone configura a pre-hist6ria do Exercito. 

Sao tres nisticos e analfabetos que. ao jogarem o cavaleiro desmaiado no riacho 

estabelecem uma alianva aparentemente involuntaria. mas s6lida. que se desdobrani na 

fmma<;:iio do Exercito Brancaleonico. 

3.2.2. Arnnlfo-Mao-de-Ferro - Vassalo do Principe Otou, o Topa Briga, 

Principe do Sacro Imperio Romano Germanico, Sabichao da Saxonia, Duque de 

Batten berg e Pomerania 

Como seu proprio nome enfileirado de titulos. diz: e a representa<;iio do 

cavaleiro nobre. que traz em si a forva e o poder. E provavel que sua procedencia seja o 

Sacro Imperio Romano Germanico. Urn esh·angeiro que cavalga vindo do norte. da 

Germania .. em dire<;:iio ao Sui da ltalia e no decotTer de seu caminho vai estabelecendo a 

ordem. a qual sua nobreza !he del ega. V ai como cavaleiro andante, orgulhoso que e de seus 

inumeros titulos. enfi-entando aventuras e vencendo-as heroicamente. Est<i certamente em 
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busca de algum objetivo que !he seja nobre e cortes. Logo se vera que esse objetivo e a 

tomada de posse de urn feudo, conhecido como Aurocastro". 

Arnulfo e urn cavaleiro trajado de negro, veste urn elmo dourado que Iembra a 

cabe<;a de urn rato, por suas orelhas grandes, e nariz afinado. 0 cavaleiro armado de lan<;a e 

espada, tambem negras, monta urn cavalo negro, ajaezado de negro, com trrna testeira 

dourada, como o elmo de seu montador, de onde brota urn chifre retorcido, como o de urn 

unic6rnio(fig. 3). 

Figura 3 

Urn comentario musical grave, em escala crescente, em off" estabelece urn 

clima dramatico e centraliza as aten9oes da camera para a entrada em cena da figura 

16 
(. .. ) o territ6rio governado pelo catepano era caracterizado por urn nlimero considenivel de cidades 

costeiras, e por razOes de detbsa contra Benevento multiplicaram-se, sob a iniciativa do govemo de Bari, os 

burgos fortificados( ... ). Esta estrutura de burgo e cidade, todas abrangidas sob a denominaryao de kastra eram 

confiadas as milicias locais e todas subordinadas a complexa direyao administrativa do catepano de Bari. 

ROMA.NO, Ruggiero e VIVANT!, Corrado(Coordinatori dell'opera), Storia d'Jtalia 2. Torino·. Giulio 

Einaudi editore, 1974. p. XXX. 
17 Preposi<;Ao inglesa tornada por abrevias:ao de "off screen" (literalrnente, "'fora da tela'', ou fora de campo) e 

aplicada unicamente, no emprego corrente ao som. Urn som ojJf:. aquele cqja fonte imagiruiria est3. situada no 

fora-de-campo. Vii.rias vezes se propOs distinguir entre diversas localiza90es dessa fonte: sons fora-de-campo 

propriamente ditos, emitidos por uma personagem invisivel, mas presente na cena~ sons emitidos por uma 

personagem nao presente na cena (por exemplo, no caso de urn comentario daquilo que e visto por outro 

personagem ~ procedimento fi'eqiiente em Joseph Mankiewicks, verA letter to three wives/Quem e infiel?j; 

sons cio dieg6:tiCOS, emitidos por uma instincia diferente de uma personagem ( 0 exernplo mais COrrente f:. 0 

comentii.rio dos documentarios) etc. (Ver, por exemplo, a tipologia proposta por Serge Daney 1983.) 

80 



autoritaria do cavaleiro. acompanhado por seu escudeiro. para ordenar o caos criado pela 

invasao. Ele se aproxima depois de ter atravessado o c6rrego que banha o lugarejo, logo 

atras vern seu escudeiro. trajado com uma tunica vermelha com urn capuz que tern sua parte 

superior achatada, ele vern montado em uma provavel mula, urn ru9o bern menor do que o 

do cavaleiro. 0 escudeiro carrega urn estandarte cuja bandeira escura. quase negra, possui 

urn brasao contomado em vermelho. este com fundo negro. contendo em seu centro uma 

estampa composta por seis gomos vermelhos. negros e vinho e formato de parabolas. 

dispostos em forma triangular. numa distribuivao oposta ao formato do escudo. 0 

estandarte com a presenva do brasao cumpre a funvao de sublinhar a nobreza do cavaleiro 

que entra em cena. Essa e uma primeira imagem no filme que comp6e a representavao de 

urn cavaleiro andante e se monta por urn jogo de contraste entre o cavaleiro e seu escudeiro 

e pela forya da unidade homem cavalo. 0 escudeiro faz uma especie de ruido. ha alguma 

coisa de roto nele. 

Em plano geraL o cavaleiro para e observa a desolavao do locaL a seguir, em 

plano americana ele tira solenemente seu elmo e seu rosto barbado e pela primeira vez 

identificado, uma feivi'io que nao chega a ser ameavadora, mas circunspecta e repleta de 

uma pretensa nobreza. A entrada em cena do conjunto cavaleiro/cavalo/escudeiro/cavalo 

induz a impressao de que ali esta o protagonista da narrativa reforvada pela focalizavao 

triunfal do rosto do cavaleiro. 

Seu escudeiro e logo atacado pelos adversaries. o que deixa o cavaleiro solitario 

para enfrentar a horda de salteadores. Heroicamente, como urn paladino da ordem, ele 

consegue. sozinho, desmantelar o grupo de uns doze homens, armadas de espadas e arcos e 

flechas. matando-os ou espantando-os com sua forya. Porem, durante o combate, ele e 
alvejado por algumas flechas que ficam cravadas na malha metalica de seu colete. 

Ap6s constatar a dispersao do grupo de invasores. o cavaleiro apeia de seu 

cavalo. depois de haver derrotado seus inimigos. que tentam se defender com contra

golpes. sendo heroicamente derrotados. Cambaleante, ele tenta retirar as tres flechas 

encravadas em suas costas. Taccone e Pecoro saem da tina, observando cautelosamente a 
distancia os acontecimentos. Mangoldo. que havia se escondido atras de uma saliencia do 

Propuseram tambem deslocar a questao, avaliando separadamente a visibilidade da fonte sonora e seu vinculo 
com a diegese (Chateau e Jost 1979). AUMONT, Jacques, A Estetica do Fi/me. Campinas: Papirus, 1995. Pg. 

214-215. E precise acrescentar que, no cinema narrative, "rllio eo sonora que inventa o fora-de-campo, mas e 
ele que o povoa e que preenche o nao-visto visual com urna presen9a especifica" (Deleuze 1985, p. 305). 

AUMONT, Jacques, A Est<!tica do Filme. Campinas: Papirus, 1995. p. 133. 
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terreno, observa o cavaleiro e, sorrateiramente, agarra uma pedra e a acerta violentamente 

na cabe9a do cavaleiro, que cai estatelado no chao. Mangoldo se aproxima dos pertences do 

cavaleiro e ai come9a a remexer. Taccone, a distancia, saido da tina. arrna uma funda e atira 

uma pedra acertando a cabe9a do salteador, que cai no chao ao !ado do cavaleiro. Taccone e 

Pecoro correm em dire9ao aos dois corpos caidos para roubarem os apetrechos. arrnas e 

alfmjes do cavaleiro, porem o salteador acorda e trava uma disputa com o menino pela 

posse dos alforjes. Nesse interim. eles rasgam urn pergaminho que estava no meio dos 

pertences do cavaleiro. Essa a9iio de rasgar o pergaminho e sutiL no entanto sera 

desencadeadora dos enganos que levariio a conquista de Aurocastro. 

Nessa disputa pelos bens de Arnulfo, repentinamente os tres percebem que o 

cavaleiro, com a cabe9a ensangiientada, abre seus olhos amea9adores, mas nao resiste e 

toma a desmaiar. entao os tres salteadores se unem para carregar o corpo do cavaleiro e 

joga-lo barranco abaixo para dentro do c6rrego. 0 corpo do cavaleiro, flutuando e levado 

pelas aguas sujas do c6rrego, marcando o final da sequencia. 

No transcorrer dessa sequencia pode-se ressaltar a construviio e destrui9ao da 

imagem de urn cavaleiro ideal e her6ico. A imagem do cavaleiro/cavalo e desmontada aos 

poucos. Desde os primeiros golpes dados pelos invasores ate a derrota final sacramentada 

pela pedrada de Mangoldo. Arnulfo-Mao-de-Ferro se apresenta para reestabelecer uma 

ordem na desordem instaurada pela invasao de barbaros. A irrealidade de uma !uta travada 

entre apenas urn cavaleiro e uma quantidade grande de malfeitores constr6i o heroismo do 

cavaleiro em relavao a seus inimigos. 

Num segundo momento de descanso e recupera9iio do vencedor, ele e atacado, 

derrubado. espoliado e jogado no riacho. Nessa etapa a figura do cavaleiro bravo e 

imponente e destruida por urn grupo de miseniveis sobreviventes da batalha com arrnas 

rudimentares e pedras, numa !uta pela sobrevivencia que aumenta a barb<irie que ja havia 

sido implantada durante as batalhas transcorridas anteriorrnente. E uma !uta na qual Pecoro 

e Taccone se associam para veneer Mangoldo, que havia atacado o cavaleiro. Este se 

recupera do golpe de funda e reage aos seus atacantes para retomar os bens de Amulfo, que 

numa ultima reavao tenta ainda impor, atraves de seu olhar ameavador, toda sua for9a que, 

no entanto, nao resiste e sua cabeca tomba desfalecida. Os salteadores acabam se 

entendendo e se associam na divisao do esp61io. Os mais fracos saem vencedores desse 

conflito e o cavaleiro e dado como morto, jogado pelos tres no rio que passa por ali e o 
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epis6dio e concluido com a imagem de Amulfo emborcado no lei to de urn rio, levado pela 

correnteza. 

1.4. 0 Encontro com o Mercador Abacnc 

A distancia, urn grande plano geral mostra uma diaspora de pessoas 

atravessando uma paisagem arida e pedregosa. A camera seleciona, em plano medio, urn 

anao que puxa uma area com rodinhas mallubrificadas, que produzem urn ruido repetitivo, 

que sempre estani presente ao !ado de Abacuc. Do alto de urn barranca ouve-se vozes que 

chamam por seu nome: "Abacuc! Abacucl" Ele se assusta com a aproxima<;ao dos tres 

sujeitos, que correm alvoro<;ados em sua dire<;ao. 0 velhinho se esconde dentro de sua area. 

Esses tres. sao os sobreviventes do saque ao vilarejo, for<;am Abacuc a sair da area. tentam 

vender e negociar o espc\lio do cavaleiro com o velho, que revela sua personalidade de 

negociante. dizendo que pouco tern para negociar com aventureiros sujos de lama e suor. 

Abacuc com cautela examina os objetos oferecidos pelos tres ctimplices. Ele 

encontra. entao. urn pergaminho dentro de urn alforje e. na leitura em voz alta. identifica 

quem e o cavaleiro (fig.4). 0 pergaminho e o documento que concede ao cavaleiro 

feudatario a propriedade de Aurocastro na Puglia, bern como seus bens e riquezas anexas. 

Tal cavaleiro deveria govemar sabiamente e proteger a cidade do grande peri go negro que 

viria do marna prima vera. Nesse ponto. Abacuc para de ler pois o pergaminho encontrava

se rasgado. deixando de lado a compreensao do que poderia ser aquele "grande perigo 

negro que viria do marna prima vera'". 
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Figura 4 

Os quatro concluem que sendo o cavaleiro morto numa batalha leal. o 

pergaminho passa a ser de quem venceu a batalha. No caso eles mesmos. Depois decidem 

procurar urn cavaleiro para ser Il Duce da tropa que se formava naquele momenta e partir 

ruma ao feudo pugliese. Abacuc diz conhecer urn cavaleiro que podeni ser encontrado em 

Civita, onde havera urn torneio. 

Esse epis6dio coloca os tres personagens n1sticas frente a sua ingenuidade com 

rela<;ao ao mundo. 0 pergaminho que, no primeiro epis6dio nao possui ainda importancia, 

porque os tres nao sabem ler, adquire aqui uma fun<;ao crucial para o desenvolvimento da 

narrativa, pois passa a ser urn indice de verossimilhan<;a hist6rica. A leitura desse 

docurnento pelo mercador estabelece urna hierarquia social, demonstrando a fon;a do 

escrito sabre o oral. Abacuc, por ter a habi!idade de ler a carta pecora. assume uma posi<;ao 

priviliegiada no grupo. Ele passa a conduzir o pequeno grupo em dire<;ao ao cavaleiro que 

se encontra num torneio para defender Civita, ou seja, ele guia o grupo em dire<;ao a 
civiliza<;ao. Abacuc vai ten tar agenciar urn cavaleiro, que ele conhece, para aquele servi<;o. 

Isso dara a Brancaleone urna pecha de mercenario, colocando-o numa posi<;ao de lfder. 

EpisOdio 2. 0 Encontro como Cavaleiro Ideal no Torneio de Civita 

Ao descobrirem que o pergaminho roubado a Arnulfo e uma carta de 

propriedade de urn feudo, o grupo decide que deve procurar urn cavaleiro para ser seu Jider. 

Pecoro idealiza que tal cavaleiro seja de boa figura, bravo, bern afamdo e que tenha garra. 
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Sob a lideran<;a do letrado Abacuc, o grupo parte em busca do cavaleiro num torneio que se 

realiza em Civita. 

Os quatro chegam ao acampamento do torneio e encontram rapidamente a 

barraca do cavaleiro que procuravam. Ela se destaca das barracas coloridas e bern montadas 

dos outros cavaleiros, por ser feita de trapos e retalhos de cores negras e cinzentas. 0 

cavaleiro, trajado tambem com vestes esfarrapadas de cores escuras, sai de sua barraca, 

chamando por Aquilante, seu cavalo_ 0 cavaleiro o procura e, ao encontra-lo, persegue-o 

por entre as banacas coloridas ate pega-lo, depois de algumas peripecias de Aquilante e 

desastres de Brancaleone que consegue atrair o cavalo com torroes de a<;ucar, mas ao inves 

de a<;ucar, presenteia o cavalo com bordoadas e improperios. Aquilante e urn cavalo 

temperamental, relincha como uma mula, gordo, com pelagern arnarela e urn porte relaxado 

e bonachao, tern sua personalidade propria. como o Rocinante do Quixote. 

Taccone, Pecora. Mangoldo e Abacuc observam toda a encena.;ao burlesca do 

cavaleiro e de seu cavalo. Ern seguida aproximarn-se para falar corn ele. Abacuc explica a 

situa<;ao e oferece-lhe o pergarninho, sob a condi<;ao de que ele divida a riqueza com todos 

eles. 0 cavaleiro despreza a proposta, por consideni-la menor. Apresenta-se, entao, como 

Brancaleone da Norcia, aquele que corn urn s6 golpe de machado havia partido ao meio o 

grande Capitao de Tussia, Grottone della Fuggille. Diz que in\ participar de urn torneio, 

onde estara emjogo o titulo de Grande Capitao de Annas de Ulrica, o proprietario daquelas 

terras e tera a mao de sua filha Lucrecia, portanto, nao se interessa por aquele misero feudo 

pugliese. Apesar da insistencia dos quatro, ele os trata com desprezo e dirige-se para o 

torneio, acrescentando que Brancaleone nunca.dividiu nada com ninguern. 

Na cerim6nia de apresentavao dos cavaleiros para o tomeio, Brancaleone 

apresenta-se juntarnente corn seus nobres concorrentes: Pavao Godo, o cadete de 

Madraglia; Maraldo de Sutri; Marcone, Tirano de Zulmona; Ensire de Sacarollo; Gri!ao, 

dito o Mao Benta18
• 

Os quatro cornpanheiros, se colocarn para assistir ao torneio, juntamente corn a 

populat;ao que circunda o campo do torneio, ao pe de uma colina onde se incrusta uma 

cidadela. Ao som de trombetas desafinadissirnas, Brancaleone e seu contendor Gri!ao, o 

18 Talvez uma referencia aos treze cavaleiros que cornbateram na Disjida di Barletta: Ettore Fieramosca da 

Cflpua, Cap6cio da Roma o da Spinazzola, Brancaleone da Roma o da Genazzano, Giovenale da Roma, Af. 

Corollario da Ntipoli, Afariano Abignente da Sarno, Romanello da Forli, Ludovico Abenavoli da Temi, da 

Teano o da Citpua. Fr. Salomone da Sutera, G. Albimante siciliano. 1Yfiale da Troia o LV!oele da Paliano, 

Riccio da Parma oDe Parma da Vasto, Fanfii.lla da Lodi o da Panna. 
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Mao Benta, se apresentam para a donzela, para iniciarem a primeira disputa. Brancaleone 

joga pateticamente o medalhiio que traz no peito para a donzela e fecha a celada frouxa de 

seu elmo. 

Os dois cavaleiros se colocam frente a frente. Rufam os tambores e soam as 

trombetas. Grifiio arremete-se contra Brancaleone, porem Aquilante, seu cavalo, poe-se a 

fugir e Brancaleone, furioso, niio consegue controla-lo. Assim a !uta transforrna-se numa 

persegui<;iio ridicula e terrnina, ao som das risadas do publico e do desprezo da donzela, 

com Brancaleone caindo do cavalo ao trombar com urn boneco de madeira fincado no chilo. 

Brancaleone cai do cavalo exatamente na frente dos quatro. Ai Brancaleone levanta a 

cabe<;a e pergunta-lhes onde poderia ser o tal feudo de que haviam falado. A sequencia 

terrnina ao som das risadas do publico e o medalhiio sendo atirado na cara de Brancaleone. 

Logo, Brancaleone e o anti-cavaleiro, a sua moda, grotesco e burlesco como os quatro. 

Pode, entao ser habilitado como lider dessa "gente" que o reconhece, antes mesmo que 

Brancaleone se reconhecesse. 

Figura 5 

Num plano geral, no inicio do torneio de Civita, Brancaleone e mostrado pronto 

para o duelo com seu opositor. Neste enquadramento ele aparece em primeiro plano arrnado 

de lan<;a e envergando uma arrnadura que esconde suas fei<;oes. Tem-se entilo a imagem do 
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cavaleiro ideal e na paisagem ao fundo, a popula<;:ao de Civita e da propria cidade que 

aparece encravada no alto de uma colina. 0 cavaleiro esta ali para conquistar a vit6ria e 

receber como premio a mao Lucrecia, a filha do proprietario daquelas terras, alem do titulo 

de Capitiio de Armas. 0 cavaleiro esta ali para lutar pela nobreza e pelo poder da 

propriedade de terras feudais. Para proteger Civita. o Iugar aonde os rudes sobreviventes da 

batalha inicial tern o seu primeiro contato com a civiliza<;:ao, com uma popula<;:ao urbana, 

pois Civita eo Iugar da civiliza<;:ao. 

A empatia do cavaleiro, que percebe a humildade daqueles viloes despreziveis 

que o abordaram, despreza mais uma vez o grupo que o solicita para guia-los em sua 

jomada. No entanto, como na primeira sequencia, mais uma vez a imagem ideal do 

cavaleiro e destro<;:ada. Brancaleone e derrotado, desmoralizado e entregue de bandeja nas 

maos dos miseraveis para assumir o compromisso de lideni-los. 

Brancaleone concentra em sua personalidade uma variedade de nuances que 

permitem urn desdobramento de diversos aspectos para analise dessa personagem. Pode-se 

verificar na cria<;:ao da personagem Brancaleone, caracteristicas presentes no Dom Quixote, 

tanto em sua personalidade lun:itica 19 como em sua atitude cavalheiresca quando em contato 

com personagens e situa<;:oes que exigem dele urn comportamento cortes. Ao ser 

apresentado para o torneio, Brancaleone faz uma reverencia para a donzela que o observa. 

Nesse momento seu elmo cai, constrangendo a atitude do cavaleiro. Depois. ele oferece seu 

medalhao para a mova. que ao ve-lo derrotado atira a mesma no rosto do cavaleiro. Assim 

desmantela toda a cortesia anunciada pelo cavaleiro. 

Encontra-se tambem em Brancaleone, urn !ado que revela-se oposto a cortesia 

quixotesca. Tem-se em Brancaleone a possibilidade de encontrar uma segunda 

personalidade: uma grotesca. que demonstra sua covardia. a sede de governar uma cidade20
, 

uma tendencia natural para desrespeitar os c6digos cavalheirescos do amor cortes, o que 

seria inaceitavel para a personagem de Dom Quixote. Assim supoe-se uma dupla 

19 
Perteito exemplo do mundo da lua e o caso de D. Quixote. Quanta profundidade de cornice no que ele tern 

de romanesco e de espirito fantasioso! E, no entanto, se recorrermos a no<;:ao de desvio que deve servir de 

intermedi3rio veremos essa comicidade profundissima converter-se no c6mico mais superficiaL De fato, esses 
espiritos quimericos, esses exaltados, esses loucos tao estranhameme sensatos nos fazem rir tangendo em n6s 

as mesmas cordas e acionando o mesmo mecanisme interior como a vitirna da brincadeira no escrit6rio ou o 
transeunte que que escorrega e cai na rna. Homens como D. Quixote sao tambem corredores que caern, e 

ingenuos a quem se engana. corredores do ideal que tropeyam em realidades, sonhsdores c§.ndidos que a vida 

maliciosamente espreita. BERGSON, Henri, 0 Riso. Rio de Janeiro: Ed, Guanabara, 1987. p. 16. 
00 

Em Dam Quichote de Cervantes a personagem Sancho Pan10a sonha governar uma i1ha e, de fato chega a 

governar uma cidade disfan;ada de i1ha (D. Quichote- Parte II: Cap .XLV) 
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personalidade para Brancaleone: uma que representaria o Dom Quixote e uma outra que 

incluiria no interior da personagem de Brancaleone a voz do escudeiro Sancho Pan<;a. Desta 

duplicidade resulta uma tensao interna da personagem, que possivelmente cria o 

desequilibrio necessario para movimentar sua a<;ao, e faz com que seja reconhecido com 

empatia pelo grupo. 

Apesar de Brancaleone ser o protagonista da narrativa, sua fun<;ao esta. nesse 

filme. indissociavel da personagern coletiva que representa o Exercito que ele comandar:i. 

Na verdade nao e Brancaleone que escolhe seus homens. mas e escolhido pelo Exercito que 

o delega a fun<;ao de lider. pelo simples interesse em ter urn cavaleiro qualquer para tomar 

posse de Aurocastro. 

Ja o Exercito de Brancaleone tern caracteristicas que correspondem a figura 

Sancho Pan<;a. mas ha possibilidade de detectar a presenya das duas personagens em uma 

s6. Brancaleone. sintetiza e abre possibilidades de se tra<;ar um paralelo com a obra de 

Cervantes, no que diz respeito a ideia de que no desenvolvimento do romance espanhol as 

duas personagens centrais adquirem fei<;oes e vozes urn do outro conforme o contato entre 

eles se aprofunda, desta maneira Brancaleone seria a representavao do ponto em que as 

duas estariam em equilibria na voz de uma s6 personagem. 

Brancaleone e urn lider fanfarrao e desastrado como era a mascara do 

Capitano". uma das personagens tipicas da Commedia dell'Arte, que refletiam as 

condi<;oes sociais e ambientais da Peninsula lt:ilica da Segunda metade do seculo XVI. Na 

mascara do Capitano encontram-se semelhanvas com o Miles G/oriosus22 de Plauto. Com 

21 Outra mascara tipica desses tempos, porem com precedentes ultraclassicos, e a do Capitano; niio e 

necessaria insistir demasiadamente com as recorda<;Oes dos fanfarr5es da comedia grega ou do miles 

Gloriosz" de Plauto; melhor recordar a figura do "bravo" das sagradas representa9oes medievais. No seculo 

de Ariosto e de Cervantes, enquanto as empresas dos cavaleiros naufragavam no humorismo e no ridiculo, o 

Capitano Spavento Vallinferna, Rodomonte, Matamoros, Coccodrillo, Bombardone, Scaricabombardone, 

Spezzaferro, Spaccamonte, Fracassa, Bellavita, Zerbino, ainda que variando de vestimentas, segundo o 
momenta e o lugar, porem permanecendo sempre identicos em suas atitudes, desplantes militares de 

fanfarronices, davam expressao grotesca ao desprezo e a intolerfmcia dos italianos pela grandiloqiiente 

vangl6ria dos dominadores espnh6is. Espanholizante, ou repleta de espanholismos macarronicos, foi tambem 

sua linguagem, exceto naturalmente nos lugares onde a censura dos dominadores nao haviam permitido, ou 

aonde prevaleciarn as imita96es dialetais (como o Giangurgolo calabres). D'AMICO, Silvio, Historia del 

Teatro Universal- Europa desde el Renacimiento hasta el Romanticismo- (vol. II). Buenos Aires: Editorial 

Losada, 1954.p.lll-ll2. 
11 Personagem protagonista da comedia Miles Gloriosus de Plauto, comedi6grafo Iatino, nascido na Umbria, por volta de 

250 e morto em 184 a. C. Sua vida confunde-se entre Hist6ria e Jenda. De 130 com6dias que corriam como plautinas, 

Varrao. erudito e poligrafo do prirneiro sec. a C., reconheceu como autenticas somente vinte e urna as Unicas preservadas 
ate nOs, algumas muito mutiladas. Dessas tern gozado rnerecida preferencia Anfitriao, Aulularia. Trinumo. 0 Cabo 

(Rudens), Canmcho (Curculio), Os Menecemos (Afanaecmi). Os Prisioneiros (Captivi) e 0 Soldado Fanfardi.o (Miles 
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efeito, trata-se de urn pusilanirne que presume farroncas de valentao, como a personagern 

da cornedia plautina, 

Toda essa regiao hoje charnada de ltalia, sofria no seculo XVI, corn a violenta 

opressao dos exercitos espanhois que a ocupavarn, Era natural que a populavao civil do 

tempo criasse urna extravagante caricatura dos condottieri, a quem eles aprenderarn 

rapidarnente a detestar23 0 Capitano seria urna satira dos condottieri que circulavarn nos 

dominios italianos da coroa espanhola, no sul da peninsula, nos seculos XV e XVL 

Brancaleone funde esta mascara do Capitano com urn figurino esfarrapado". 

que rernete ao traje de urna das personagens mais conhecidos da Commedia del/'Arte: o 

Arlecchino", Herdeiro dos buf6es medievais, que viria a se tamar o dem6nio das farsas 

religiosas que forarn apresentadas no periodo, Uma fusao do Capitano e do Ar/ecchino, e 
empregada como fonte para a recupera<;:ao de urn conjunto de imagens referentes ao 

periodo medievaL costurados como os remendos e farrapos cornponentes do figurino de 

Brancaleone, lsto reitera urna certa indicialidade ditada pela tradiyao do que seja a !dade 

Media, 

0 figurino do protagonista 6 uma especie de patchwork. tanto em sua 

construviio no corpo do ator, como na diversidade ern que se apresenta ern cada sequencia. 

Esta colcha de retalhos que caracteriza o figurino de Brancaleone como que emana para as 

outras personagens do exercito que se apresentam com os rnais variados trajes, inclusive 

trocando pe<;as destes figurinos entre si, Ha por exemplo urn capacete de metal -- uma 

referencia ao Elmo de Mambrino de Dom Quixote26 
- que aparece nas cabe<;as de mais de 

urn soldado do Exercito de Branca leone, 

Glorfos11s). PLAUTO, 0 So/dado Fanfinn7o rAffles Glmiosus) in. BRlJNA Jaime (seleyao. introduyao e tradw;ao), 

Comidfas. Silo Paulo: Ed. Cultiix, s/d. 
03 

DUCHARTRE, Piene Louis, The Italian Comedv. New York: Dover, !966. p. 228. 
24 0 primeiro tlgurino foi confE:ccionado em tela rlistica com fimdo branco, salpicado de silhuetas cmiadas em 

forma de folhas de diversas cores: verde, acre, vennelho e manom. E evidente a referencia ao homo 

selvaticus. Os losangos e os remendos multicoloridos vao aparecer somente sessenta anos depois, com wn 

outro grande Arlecchl:no, Domenico Biancolelli. FO, Daria e RA.ME, Franca (org.), Jl4anuallvffnimo do A tor. 

Sao Paulo: Editora Senac, !997. pp. 8!-82. 

~
5 

Como se sahe a mascara do Ar!ecchino e resultado do incesto do Zanni da regiao de Bergamo com 

personagens diab6licos farsescos da tradiy3o popular francesa.(._.) 0 termo Arlecchino nasce de urn 

personagem medieval: Hellequin ou Hellekert que ,se torna posteriormente, Harlek-Arlekin. Um mesmo 

dem6nio tambem citado por Dante: Ellechino. Na tradiy3o popular francesa dos sC:culos XIII t: XIV, esse 

personagem e descrito como tm1 endemoninhado torpc e arrogante --como deve ser todo diabo que se preza -

e, principalmente, zombeteiro, eximio elaborador de troyas e trapayas. FO, Daria e RAlvfE, Franca (org.), Op. 

cit. p. 80. 
26 

0 dmo refendo 0 uma bacta de barbeiro brilhante que aparece n'O Engenhoso Fidalgo D. Quixote de La 

kfancha" de Cervantes e e confundido por D. Quixote como um ehno de ouro: o Elmo de Mambrino. D. 
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Essa estrutura de justaposivao, que se percebe na criaviio do figurino de 

Brancaleone e das outras personagens, encontra-se disseminada em diversos aspectos do 

filme: na construvilo do idioma macarr6nico que revela os diversos acentos de cada 

personagem ou grupo de personagens; na diversidade de paisagens apresentadas no filme, 

numa viagem burlesca pelo territ6rio italiano, que nao objetiva identificar com precisao os 

locais geograficos, mas cria urna Italia fabular, revelaudo as viirias culturas que 

compnseram a desagregada regiao meridional italiana no periodo medieval e renasceutista; 

na rede de epis6dios que se constr6i no transcorrer da marcha do exercito" 

No entanto, essa elaboraviio em retalhos e perceptive! inicialmente na 

concep9iio do figurino realizada por Piero Gherardi (muito ativo naqueles anos tambem 

junto a Fellini)27
, que reline urna serie de elementos referentes as vestes medievais, como 

por exemplo armaduras, chapeus e uma diversificada gama de cores de tecidos que chamam 

a aten<;:ao para urna exacerba.;:ao do figurino medieval observado em outros filmes sabre o 

periodo" 

Figura 6 

Quixote Capitulo XXl - 3' parte, do Primeiro Livro. SAAVEDRA, Miguel de Cervantes, 0 Engenhoso 

Fidalgo D. Quixote de Ia Mancha. Sao Paulo: Editora 34, 2002. 

v D'AMICO, Masolino, La Commedia a/l'Italiana"· if Cinema Comico in Ita/ia da/1945 a/ 1975. Milano: A" 
Mondadori,c.!985. p.l47. 
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0 primeiro exemplo disso encontra-se na sequencia do torneio de Civita. nos 

pianos que mostram Lucrecia (fig. 6). filha prometida como premio ao cavaleiro vitorioso. 

Seus trajes sao brancos e seu chapeu tern uma forma conica muito exagerada. Ao seu !ado 

podem ser vistas golas altas e outros chapeus inusitados que compoem o conjunto dos 

representantes da corte da cidade. Sao possiveis extrapola<;oes do esperado. que pontuam 

no decorrer do filme urn certo estranhamento na visualidade das personagens pertencentes it 

nobreza medieval. Esta caracteristica peculiar dos figurinos de L 'Armata Branca leone sera 

referida nas seqiiencias em que se apresentam. pois e possivel perceber que o exagero dos 

figurinos acentua-se a cada apari<;ao de personagens da nobreza medievaL verificando-se 

uma caricaturiza<;ao de seus figurinos. 

Quanto its personagens das camadas inferiores, que sao a mawna. seus 

figurinos estao em sintonia com o conceito de colcha de retalhos, mas nesse caso o que se 

percebe e a troca de figurinos. principalmente entre os componentes do exercito, e a sua 

confec<;iio a partir de trapos. Sao trajes esfarrapados que refletem uma popula<;ao 

maltrapilha. que se aproveita de qualquer peda<;o de pano para vestir-se. Brancaleone, 

sendo uma personagem que esta no meio do caminho entre a nobreza e o populacho. por 

exemplo. nao se veste ricamente, mas sempre esta envergando roupas variadas. com rasgos 

e detalhes que !he diio urn aspecto andrajoso. 

Assim e possivel concluir que Brancaleone, como personagem central do filme 

de Monicelli. emana uma quantidade de elementos que se difundem no interior da obra 

filmica, fazendo com que todas as linguagens envolvidas no filme possam ter 

caracteristicas de colcha de retalhos. Essa caracteristica remete diretamente ao traje do 

Arlecchino. enquanto a personalidade de Brancaleone estaria relacionando-se com a da 

mascara do Capitano. 

E importante dizer que a analogia feita entre o figurino de Brancaleone e o de 

Arlecchino nao dizem respeito its cores do figurino desse, mas sim it maneira como o 

figurino e estruturado. como uma colcha de retalhos. Essa composiviio de panos costurados 

da talvez uma no<;ao mais profunda da rela<;iio do filme com a Com media dell 'Arte. 0 

caniter de espetaculo circense. apresentado em diversos locais. onde cada epis6dio 

desenvolve urn jogo cenico necessaria para mergulhar a narrativa no cenario de urn periodo 

hist6rico determinado. 
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Episodio 3. A Safda do Exercito de Brancaleone e a Jnsta como Cavaleiro 

de Bizancio 

Esse epis6dio inicia-se num plano geral que mostra a primeira formaviio do 

Exercito de Brancaleone. 0 cavaleiro da Norcia, montado em Aquilante assume a lideran9a 

do grupo. da instru96es e estabelece regras eloqiientes para sen Exercito de quatro 

componentes ( o menino, o judeu, o magro e o gordo), incitando-os a marc harem em dire9ao 

a Aurocastro no coraviio da Puglia: 

''Brancaleone: 0 homem ao meu servi90 nao tern chuva, nem sol, nem fogo, 
nem vento .. 

'Mangoldo: Qual servi9o? Somos todos iguais. 

'Brancaleone: Si!encio' Eu sou o duce 1 Por 1sso me devem obediencia e 
submissao. Nosso caminho sera coberto de suor, higrimas e sangue. Todos estiio 
prontos para tanto'' 

'Todos os do Exercito (desanimados): Estamos. 

'Brancaleone: Estiio prontos para morrer lutando? Nos marcharemos por dias, 
semanas e meses, mas enfnn teremos caste! os, riquezas e !erne as bran cas de gran des 
peitos. (ordenando) Taccone! Levante as insignias. 

'Taccone: Niio as tenho. 

'Brancaleone (ignorando): Bern' Levante-as bern alto. E voces, viloes, ponham
se a minha sombra e saiam da lama e eu farei de v6s cinco urn exercito vel oz ... 

'Abacnc (interrompendo ): Duce, somos quatro. 

'Brancaleone (corrigindo-se): E eu farei de v6s quatro urn exercito veloz e 
aguerrido que seja galgo e leiio ao mesmo tempo. Avante 1 (Aquilante, seu cavalo 
desobedece as ordens de seu cavaleiro) Avante' Mens calhordas. Em marcha' (para 
Aquilante, que ainda resiste) Vai' Vai' 

(Os soldados observam constrangidos o ridicule de seu lider.) 

'Brancaleone: Sigan1-me. (Ainda com dificuldades com seu cavalo.)" 

Entra pela primeira vez, em off, o tema musical de Brancaleone. 0 cavaleiro 

inicia sua marcha em devaneio para uma direviio oposta it de Aurocastro, seus asseclas 

apenas o observam desanimados e Pecoro interrompe a marcha e a trilha musical com urn 

assobio e aponta a direviio correta que devem seguir para chegarem a Aurocastro. 

Inicia-se entao uma desconjuntada marcha em dire9iio a Aurocastro. na 

paisagem ao fundo urn campo de trigo. A tropa se forma: a frente o menino Taccone. 

nomeado escudeiro e porta estandarte, depois dele. Brancaleone. montado displicentemente 

em Aquilante, em seguida o gordo Pecoro e o magro Mangoldo. carregando os apetrechos, 
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por ultimo o velho Abacuc, empurrando sua area com rodas. Assim, pela primeira vez o 

Exercito e mostrado quase completo, ao som do hino de Brancaleone, num plano-sequencia 

que acompanha a marcha desleixada do exercito. 

Acompanhando essa marcha, a camera em panoramica, focaliza a distil.ncia urn 

cavaleiro, trajado de branco. que se aproxima do exercito. Ele pede que o Exercito ceda a 

passagem. Brancaleone se recusa e o cavaleiro provoca e ridiculariza seu inimigo, que 

responde tambem com provocaqoes ate que o cavaleiro propoe urn duelo. Brancaleone se 

apresenta ao adversario. 0 cavaleiro tambem se apresenta com o nome de Teofilato de 

Bizancio, filho de familia nobre bizantina. Preparam-se, entao, para urn duelo que se 

pretende nobre e tradicional, como os duelos dos romances de cavalaria Porem. a !uta e 

travada com golpes toscos que os duelistas trocam sem nenhuma tecnica. 

0 duelo inicia-se com lanvas. Teofilato tern uma atitude considerada covarde, 

no ethos do cavaleiro e do guerreiro. de se aproveitar da distra9iio de Brancaleone para 

arremessar a lanva contra o oponente. Brancaleone consegue se desviar e parte fi.rrioso com 

a sua arrna para atingir o adversario. que escapa. 0 desvio de Teofilato faz com que 

Brancaleone finque sua lanva num toco de arvore. Enquanto Brancaleone esta tentando 

solta-la do toco. Teofilato o golpeia com uma mava que havia pego em sua montaria. 

Brancaleone defende-se, quebrando a lanc;a e utilizando-a como urn bastao para impedir 

que a bolota dentada da ma<;a o atinja. Em seguida agar-ra-se a conente da mava passando a 
!uta corpo a corpo, quando os dois, segurando a arma de Teofilato, giram pelo campo, 

trocando safani5es e pontapes. ate cairem desastradamente no chao. Enquanto isso. os 

componentes do exercito aguardam pacientemente o desfecho da justa. Brancaleone 

sub juga Teofilato que, ofegante. pede tregua. 

Brancaleone, tambem cansado aceita a tregua. mas logo propi5e a pr6xrma 

arma: machado. Teofilato que estava distraido, chupando o dedo. devido a um provavel 

machucado. aceita a proposta. Brancaleone pede o sen machado para Taccone. o escudeiro. 

que joga a arma para Brancaleone, justamente no momento em que o cavaleiro nao esta 

olhando. 0 cabo do machado acerta a cabeva do cavaleiro. que se revolta. mas retoma a 

briga com o bizantino. Os contendores dao golpes reciprocos de machado, aproximam-se, 

no calor da !uta. de uma arvore. golpeando-se e errando os golpes em si. mas acertando 

alternadamente o tronco ate que acabam derrubando a arvore (fig. 7). 
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Figura 7 

Os soldados do exercito comeyam a preparar o almoyo, enquanto esperam e 

assistem ao duelo. Nesse momenta pode-se perceber novamente, como na primeira 

sequencia, a camera sendo colocada do ponto de vista de Pecoro, em uma sequencia de 3 

pianos, numa combinavao de campo/contracampo'. E uma sutileza que se nota a partir de 

uma decupagem mais precisa da sequencia, mas se for levada em considera9ao pode revelar 

novamente o aspecto interessante, que imputa a Pecora e a Taccone uma funvao de ponto 

de vista, a partir do qual a !uta dos cavaleiros e observada. 

Abacuc lamenta a derrubada da (mica arvore da regiao'. Os duelistas nao diio a 

minima para a derrubada da arvore e prosseguem sua !uta estupida. Agora e Brancaleone 

que propoe a Teofilato uma tregua, quebrada prosaicamente pelo bizantino, que propoe a 

!uta com espadas. Os dois estilo ja exaustos. Brancaleone, tomando forvas com urn grande 

grito, corre atras de Teofilato que foge para o campo de trigo, onde se travara o restante do 

1 Urn caso fundamental de combina<;ao entre camera subjetiva e shot/reaction-shot e o do chamado 

campo/contra-campo, procedlmento chave num cinema dra.matico construido dentro dos principios da 
identificayiio. Seu ponto de aplicay.io rruixima se d<i na filmagem de diilogos. Ora a cimera assume o ponto 

de vista de urn, ora de outro dos interlocutores, fornecendo wna imagem da cena atraves da altemfulcia de 

pontos de vista diametralmente opostos ( dai a origem da denominayiio camp/contra-campo). Com este 

procedimento, o espectador e lan9ado para dentro do espa9o do dia!ogo. XA V1ER, Ismail, 0 Discurso 

Cinematografico- A Opacidade e a Transpari!ncia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. p. 26. 
2 E nao e paradox.al a afirmayao de que uma greve ern Turim decretada contra a amea-;a de urn aumento do 

pao pode servir tambem para salvar a Sardenha e a Calabria da desastrosa mania de cortar .irvores para 

semear trigo, na certeza falaz de que os altos preyos possam tornar imediatamente rentaveis as terras onde s6 

irvores encontram alimento nas <iguas subterriineas,( ... ) GRA.M:SCI, Antonio, Op. cit. p. 67 
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duelo. Num mesmo plano geral, ve-se o exercito em primeiro plano preparando o almo.;:o e, 

em pro fundi dade de campo', os do is cavaleiros lutando e ceifando todo o trigo com seus 

golpes de espada, ate que finalmente, esgotados de cansa.;:o caem no chao e come<;am uma 

prosaica conversa sobre o cansa<;o, dores no ba.;:o e no figado e receitas de ervas medicinais 

para os males do figado, ate que Abacuc se aproxima e os chama. Brancaleone, entiio, 

apresenta Teofilato para seu exercito e t:udo se pacifica entre os do is duelistas. 

Figura 8 

3 
Mais precisamente. se e claro que a antigi.iidade dessa forma perspectiva e o hibito prof1mdamente enraizado 

que seculos de pintura nos proporcionaram tern muito a ver com o born funcionamento da ilusiio de 

tridimensionalidade produzida pela imagem do Hlme, nao e menos irnportante constatar que essa perspectiva 

inclui na imagem es:ti organizada por e para um olho colocado diante dela. Sirnbolicamente, isso equivale, 

entre outras coisas, a dizer que a representayao filrrrica supOe urn sujeito que a contempla, e ao olho ao qual e 
destinado urn Iugar privilegiado.( ... ) Consideremos agora urn outro par§metro da representa-;iio, que 

desernpenha tambem urn papel importante na ilus3.o de profundidade: a nitidez da imagem.(.n) No cinema, a 

constn.J.y3.o da camera impOe urna certa correla-;io entre diversos padmetros (quantidade de luz que penetra 

na objetiva, dist3ncia focal, entre outros) e a maior ou menor nitidez da imagem.(. __ )Al6m de alguns casos 

especiais, a irnagern filrnica 6 nitida em toda uma parte do campo, e e para caracterizar a extens3.o dessa zona 

de nitidez que se define o que se chama de profimdidade de campo. Trata-se de urn dado tCcnico da irnagem

que, alias, e possivel modi!icar fazendo a distancia focal da objetiva (a PDC e maior quando a dist3ncia focal 

e mais curta). ou abertura do diafragma, variar (a PDC e rnaior quando o diatfagma esti menos aberto) que 

se define como a pro fundi dade da zona de nitidez. AUMONT, Jacques e outros, A Estitica do Filme. 
Campinas: Papirus, !995. pp. 32-34. 
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Nesse trecho, e possivel que a valorizavao da paisagem do campo de trigo (fig. 

8) possa se relacionar com a intenvao de informar o espectador de que o Exercito de 

Brancaleone marcha em direviio ao Sui da Peninsula Italica, uma regiao seca e de terras 

improdutivas'. Tambem e possivel notar uma referencia que o filme faz a situaviio 

ec6nomica do Mezzogiorno5 e isso pode ser comprovado pela critica do fil6sofo Antonio 

Gramsci6
: 

E bastante conhecida a ideologia difimdida de forma capilar pelos 

propagandistas da burguesia entre as massas do Norte: o Sul e a bola de chmnbo que 

impede progressos mais rapidos no desenvolvimento civil da Itiilia; os meridionais sao 

seres biologicamente inferiores, semibiirbaros ou biirbaros completos, por destino 

natural; se o Sul e atrasado, a culpa niio e do sistema capitalista ou de qualquer outra 

causa hist6rica, mas sim da natureza, que fez os meridionais poltroes, incapazes, 

criminosos, biirbaros, compensando esta sorte ingrata com a explosao puramente 

individual de grandes genios que sao como palmeiras solitiirias mun iirido e esteril 

deserto 7 

' 0 estado de monop6lio criado pela guena, que elevou o trigo de 29 fi·ancos a mais de 40, serve para criar a 
ilusiio de que mesmo plantando na areia, e possivel sempre ganhar bastantc.( ... ):E muito c6modo para esses 

senhores explorar o fato consumado da cultura de trigo em terms improdutivas para insinuar que o preyo 

maximo deve ser fixado, a Hm de assegurar aos pobres camponeses wna renda justa(. .. ).GRAMSCI, Antonio, 

Op. cit. p. 66. 
5 

A quarta guerra do RLmrgimento ni:lo parece que deva ter para o sui conseqUE:ncias diversas das outras 

tres.(..J Ja em 1911, numa publicay;Jo semi-ot1cial patrocinada pela Academia dei Lincei, Francesco Coletti, 

um economista serio e que gosta pouco dos paradoxos, fizera notar que a lmificayBo das regiOes italiana~ sob 

um mesmo regime centralizador tivera para o Sui conseqi.iE:ncias desastrosas, e que a cegueira dos 

governantes, esquecidos do programa econ6mico de Cavour, recrudescera o estado de coisas de onde se 

originava a velha e agora cr6nica questao meridionaL A nova It<ilia encontrara em condiyOes absolutamente 

antiteticas os do is troncos da peninsula, meridionale setentrional, que se reuniam depois de mais de mil anos. 

A invasao longobarda rompera definitivamente a unidade criada por Ronm; no Norte, as Comunas haviam 

dado mn impulso especial a hist6ria, enquanto no Sul o reino dos Svevo, dos AngiO, da Espanha e dos 

Bourbon !he deram outro impulso. GRAMSCI, Antonio. Op. cit p. 61-62. 
6 

l )0 regime fascista, como cada regime totalit<irio nao tolerava oposic,:Bo. Contra essa foi instituida a OBRA, 

a policia politica do regime, e um Tribunal especial que condenava todos aqueles que "nJo acreditavam e n<lo 

obedeciam" as galeras, ao isolamento em pequenos centros, algtm1as vezes a morte. Calcula-se que entre 1926 

e 1943 foram condenados cerca de 5000 pessoas.( ... ) Em 1926, nao obstante fosse deputado, foi preso 

tambem Antonio Gramsci, chefe do partido comtmista. 0 tribunal o condenou a 20 anos de galera porque, 

como havia dito Mussolini, "por vinte anos se devia impedir aquele cCrebro de funcionar. PECCIANTI, Maria 

Cristina, Storie della Storia d'Ita/ia. Firenze: Manzuoli Editore, 1988. p. 108. 2) Nos anos do carcere, que 
foram os Ultimos da sua vida, Antonio Gramsci ( 1891-1937) pensou agudamente sobre a condiyAo do 

intelectual: sua genese, seu estilo de vida, suas func;Oes, suas ideologias. A It3Jia afundava-se nas areias 

movediyas do fascismo depois de longos anos de regime liberaL Professores, escritores, jornalistas, os 

homens da palavra acomodavam-se como podiam a ditadura de Mussolini. Com poucas excec,:Oes de abe1ia 

resistencia, em geral pllllida, punham remendos na sua consciCncia liberal ou humanistica. E em nome de 

abstrac;Oes (Ordem, Hierarquia, Progresso) ou de grandes entes miticos (Indt.'rstria, Nac;J.o, colavam seus Hnos 

sotlsmas a mentira grossa do sistema. BOSI, Alfredo, 0 trabalho dos intelectuais, segundo Gramsci In BOSI, 

Altredcl, Ciu. Interno. Sao Paulo: Duas Cidades; Ed. 34. 2003. 
7 GRAMSCI. Antonio, Ov ci!, pp. 139-140 



Pode ser coincidencia essa relaviio entre a palmeira e a imagem solitaria da 

arvore cortada pelos cavaleiros durante sua refrega. E possivel supor uma alusiio, talvez 

proposital, a intelectuais como Benedetto Croce'. par exemplo, por sua grande inflwlncia na 

estetica liteniria italiana e tambem na obra de Gramsci', que pode estar sendo resgatada em 

L 'Armata Branca leone. Porem a noyiio geografica da imagem do campo de trigo, conduz a 

uma inevitavel aceitayao de que a referencia ao cmie de arvores e aos campos de trigo tern 

essa intenyao critica dos autores do filme em rela<;:i'io ao estado de abandono do 

Mezzogiorno. A imagem da a.rvore solitinia tambem pode se referir ao brasao de armas da 

Puglia que possui uma arvore como simbolo da regiao. 

Voltando a sequencia do filme. o proprio Teofilato propoe a Brancaleone e seu 

Exercito de se oferecer como p1isioneiro e ser levado para sua familia bizantina, com o 

intuito de enceuar a farsa de urn sequestra para conseguir urn resgate em pesos de ouro. 

junto a familia nobre de Teofilato. e dividi-lo entre eles. Para isso o exercito telia que se 

desviar do seu caminho e ir ate a propriedade bizantina 10
, onde morava a familia de 

8 Quando o jovem t1l6sofo se disp6s, a cavaleiro do seculo XX, a enfrentar o problema crucial do conceito de 

arte, o pensamento estCtico oscilava entre duas posic;:Oes de igual forc;:a: l1111 modelo racionalista escorado na 

convicyao de que o texto poetico e a rnanifestru;:ao sensivel de ideias, e met<HOra das doutrinas do seu tempo, e 
alegoria de conceitos e valores; e no campo contr1rio, wn aglomerado de propostas itTacionalistas que viam 

no a to artistico a projeyao da vontade-de-poder, da vontade de viver, da vontade de poder, do desejo ou d<:1 

sensibilidade tomada em sentido Jato. BOSI, Altfedo, A Estitica de Benedeto Ovc<?: wn pensawento de 
(hstim;xJes e medi{{(;Oes. In CROCE, Benedetto, Brevicfrio di! Estrifica!Aesthetica in nuce. Sill) Paulo: Editora 

Atica, 2001. p. 9. Benedetto Croce: fil6sofo (Pescassero!i, 1866-Napoli, 1952). Foi tambCm historiador e 

critico liter8rio e se ocupou de vastissimo campo da cultura moderna, tendo acima de tudo uma palavra 

importante, mesmo iluminada. 
9 0 te6rico da literatura Alfredo Bosi faz algwnas referCncias As relayOes da obra de Benedetto Croce e da 

obra de Antonio Grmsci: 1) Grmnsci antecipa a tcndCncia atual de acentuar o cm3.tcr pr6prio da poiitica em 

tace da economia. Paradoxalmente, esse modo de pensar ele o recebeu do seu maior advers8rio, o idealismo 

de Benedetto Croce, que sempre sustentou a distinyao da esf'era 8ico-pnHica, dando-lhe por principia tOrmal a 

vontade. Para Croce, a vontade seria um grau consciente do nivel econ6mico. Para Gramsci, a vontade ~ 

tambem a condiyilo de existencia da poHtica: mas um movimento para editi.car o homem livTe nao se forma 

sem a consciCncia das necessidades materiais do homem op1imido. Essa cunsciencia das necessidades 0 o 

aguilh3o que faz o militante comw1ista Antonio Gramsci opor-se ao pensador liberal Benedetto Croce. p. 415. 

2) Gramsci foi o pensador que retletiu mais direta e intensamente sobre o sentido da pr!ixis, sabre c<:lda 

conjuntura politica, sobre cada matiz ideol6gico do cotidiano em uma sociedade de classes. _A.,_..; suas 

observayOes, anotadas no dia-a-dia da pris3o, mostram o fascinio que os acontecimentos mais dispares da vida 

cultural exerciam sobre um esptrito que fora trabalhado ate a medula pm fonnas de pensar poderosamente 

coesas e sinteticas com o idealismo de Hegel a Croce. o materialismo de Marx a Lenin. p. 423. BOSI, 

Alli-edo, Ceu, Inf'erno. Sao Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2003. 

w Assim, o latiftmdio, que em dado periodo tendia a se fragmentar naturalmente entre os americanus que 

voltavam ricos, continuara ainda a ser por algum tempo a chaga social da economia italiana, ao passo que as 

empresas industriais do Norte encontram na guens mna fonte de lucros colossais, e toda a poptencialidade 

produtiva nacional dirigida para a indltstria de guerra se circunscreve cada vez mais ao Piemonte, 8 

Lombardia, a Emilia, a. Lig(1ria, fazendo enlanguescer o pouco de vida que existia na regiAo SuL GRAMSCI, 

Antonio, Op. cit. p. 63. 
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Teofilato. Mangoldo concorda prontamente com a proposta do bizantino, mas Brancaleone 

recusa energicamente a proposta em fun<;ao da conquista de Aurocastro, exigindo que seus 

homens tenham disciplina. 

Epis6dio 4. A viuva alegre da cidade empestada 

Ao som instrumental da musica-tema que faz a passagem entre os dois 

epis6dios, ve-se ao por do sol, em contraluz, a silhueta do Exercito de Brancaleone que 

prossegue sua marcha. Teofilato os acompanha a pe, pois perdeu o cavalo e suplica para 

juntar-se ao grupo, mas Brancaleone o profbe de segui-los, mesmo assim ele persevera ate 

que o grupo se aproxima das muralhas de uma cidade construida no alto de uma rocha (fig. 

9). Brancaleone regozija o encontro de urn local seguro para passarem a noite. Pecoro !he 

pergunta que cidade poderia ser aquela. 0 cavaleiro afirma ser a cidade de San Simone, 

mas hesita se nao poderia ser Bagnarollo, Ancopanzzanatico ou outra cidade qualquer, 

como as inumeras que brotam do chiio no territ6rio por eles percorrido. Brancaleone decide 

que devem entrar na cidade para passar a noite. 

Figura 9 
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Brancaleone e seus capangas penetram na cidade atraves de urn tUne! sob suas 

muralhas. Ouve-se urn uivo de cao que, junto a urn fundo musical grave, estabelece urn 

ambiente de suspense, enquanto eles atravessam o tlineL Abacuc, o Ultimo da fileira ao 

atravessar o tUne!, olha para tnis eve ainda o bizantino que nao entra na cidade. 0 Exercito, 

com Brancaleone a frente, invade a cidade, que esta silenciosa e tenebrosa como urn 

cemiterio, aparenta estar abandonada e exala urn mal cheiro de cadaver. Ao perceber o 

estado de abandono em que se encontra o Iugar, Brancaleone ordena que seus homens 

iniciem o saque da cidade. Enquanto os quatro fazem urna barulhenta pilhagem, roubando 

sobretudo alimentos como pao, queijo e lingiiiya, Brancaleone escuta ao Ionge urna canQao 

em suave voz feminiua que o atrai. Ele procura a fonte da mlisica ate encontrar uma dama a 

janela (fig. 10) dedilhando urn alaude e cantando "Cucurucu! Cucurucul" chamando por 

urn amor. Ao terminar a can9ao, a dama sai da janela, desaparecendo no interior da casa. A 

imagem sedutora imediatamente induz Brancaleone a entrar na casa. Corte. 

Figura 10 

Brancaleone aparece no interior de urn c6modo de paredes alvas, inicia-se entao 

urn Jogo idilico e permissivo com a dama que, sentada numa poltrona, pergunta ao 

cavaleiro, oferecendo-lhe urn cacho de uvas: "0 que e a morte, o que e a vida? Gozemos! 

Pequemos'" Suas vestes e os tecidos que decoram o ambiente sao de cor plirpura. 
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Brancaleone aceita o jogo, a darna foge, provocando-o. Os dais executarn urna coreografia 

sensual, durante a qual a darna desrnancha seu penteado, deixando seus longos cabelos 

averrnelhados se desenrolarern e o cavaleiro desata os la<;os de seu vestido revelando urna 

roupa de baixo branca e insinuante. Brancaleone e atraido para urn leito de alrnofadas, 

depois carrega a darna no colo eleva-a ern direvilo a carna, sente que o corpo da enamorada 

est<i ardendo ern febre. Ela, porern nao perrnite que Brancaleone aproxirne-se do leito, pois 

naquela carna rnorreu seu rnarido, no dia anterior. Branca!eone pergunta como foi a rnorte 

do esposo, ao que a viuva responde que foi contarninado pela peste que assola a cidade. Ao 

ouvir isto, Brancaleone derruba-a abruptarnente no chao, concluindo o par que de a cidade 

estar abandonada e cheirando mal. 

Apavorado, corn rnedo da rnorte, personificada na figura da bela rnulher, 

Brancaleone foge, alardeando a peste que tornou conta da cidade e junta-se a seu exercito. 

Todos fogern desesperados. guiados pelo cavalo Aqu.ilante, que conhece o carninho de 

saida da cidade. Passarn desconjuntadarnente atraves do rune! par onde haviarn entrada, o 

rufdo das rod.inhas da area de Abacuc, awnenta o desajeitamento de rnais urna aventura que 

se frnstra. 

Ao sair da cidade, os infelizes corrern pelos terrenos cinzentos e acidentados ao 

rector das rnuralhas da cidade lamentando-se da rna ventura a qual foram levados e pedindo 

salvayao daquela peste qne os contarninon. Teofilato que ainda aguardava o grupo par ali, 

zomba deles, que furiosos jogarn-se par cirna do bizantino para transrnitirern-Ihe a peste. 

Corte. 

Nesse epis6dio tern-se referencias a urn tema reco!Tente da Idade Media que 

compoe o terna da "!dade das Trevas": a peste. No infcio da sequencia, antes de entrar na 

cidade, a camera baixa coloca as personagens, como se ve na figura anterior, ern estado de 

inferioridade com rela<;:ao as rnuralhas da cidade, o que denota urna valorizavao da cidade 

como urn possivellngar de acolhimento, onde os her6is tetiam a possibilidade de descansar 

e de se alirnentar. Quando, no entanto. o grupo ernbrenha-se na pequena cidade, esta revela

se wn local erma e assombroso. Mesmo assim o saque ordenado par Brancaleone e alegre e 

ruidoso. 

A atra<;ao de Brancaleone pelo sorn rnel6dico de urna voz ferninina pode ser 

entendida como urna analogia ao canto das sereias que atrai os hornens para a rnorte e 

tarnbern a Jiteratura profana licenciosa, caracteristica herdada pela obra de Giovanni 
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Boccaccio da literatura proven<;:al originaria nos jlabel". Porem Brancaleone niio percebe a 

arapuca em que esta se metendo e persegue a m(tsica, como que flutuando em sua dire<;:ao. 

A imagem da dama na janela, tocando urn alaiide e cantando e uma possivel referencia as 

can<;:oes de amor medievais trovadorescas. No interior da dimara, onde se desenha o jogo 

amoroso entre Brancaleone e a viiiva, a predominancia do branco nas paredes contrapoe-se 

a referencia f(mebre referidos pelo p(trpma na decora<;ao do quarto e nos figurinos da 

amante. ah\m do ambiente de morte que havia sido estabelecido nas ruelas da cidade. A 

morte esta camuflada na do<;ura dos gestos e da voz da dama, que disfar<;a a presen<;a da 

peste e conseqiienternente da rnorte. 

0 desespero do gmpo para fi.tgir do local infectado e o primeiro fracasso do 

Exercito de Brancaleone ja deixa a sensa<;:ao de missao inconclusa, que se repetira ao Iongo 

do filrne. Os malfadados herois ficarn desiludidos corn o sen rnalogro e a possibilidade de 

rnorrerern contaminados pela peste e nao poderem prossegttir sua jornada em dire<;:ao a 

Aurocastro. 

EpisOdio 5. Os Peregrinos de Zen one 

Com a possibilidade de estarem contaminados pela peste, os hornens de 

Brancaleone ficam suscetiveis a esperant;:a de salvarem-se pela te. Mango! do asperge em si 

proprio a areia do solo acinzentado aonde se encontram, clamando como nurn vale de 

higrimas: "ivfea colpa! Mea co/pat Mea maxima co/pat" - referencia a urn dito 

extrernamente cristao, presente na liturgia da missa, como passo necessaria para a remissao 

dos pecados. 

Ouve-se, entao o som de urn sino que atrai a aten9ao das personagens para uma 

proc1ssao bizana que, a distancia parece sair do teneno cinza (fig. 11 ), Urn grupo de 

peregrinos molarnbentos e tambem acinzentados, trazendo seus membros amputados, auto 

flagelando-se, carregando cruzes. tridentes e pedtl!S, A estranha procissao se aproxima 

cantando uma especie de ladainha: "Longo eo caminho mas grande e a metal Vade retro 

SatiJI Vade retro SatiJI". Sao liderados por urn beato/profeta, que porta urn cajado com urn 

sino dependmado, trajando uma tiinica bmnca com urn grande crucifixo pendurado no 

li No que se retere as narrar;Oes italianas, que conhecemos do tempo de Boccaccio, das tern antes o caniter de 

anedotas morais ou cOmicas; tanto os seus recursos lingillsticos, quanto o circulo da sua vis3o e das 

representayOes, silo demasiado limitados para conseguir uma representayao peculiar das personagens ou dos 

cenitrios. Freqlientemente apresentam uma certa etegancia ffB.gil na ex.pressi'io; ficam, por6m, muito aqu6m do 

jlabel quanto ao apelo direto aos sentidos. AUERBACH, Erich, Op. cit. p. !86. 
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pesco<;o e na cabe<;a de cabelos pretos e desgrenhados, uma coroa que remete a coroa de 

espinhos de Jesus Cristo. 

Brancaleone interrompe o caminho dos peregtinos e diz que nao se aproximem 

pois ele e seus homens foram colhidos pela peste. 0 beato, de olhar penetrante e numa 

especie de extase, aproxima-se lentamente de Brancaleone, mostrando-lhe insistentemente 

o crucifixo, beija-lhe a boca e diz que eles encontraram a Salva<;ao em suas maos, isso se 

eles o acompanharem a Terra Santa, numa cruzada para libertar o Santo Sepulcro. A 

procissao segue cantando, Brancaleone e seu exercito observam boquiabertos aquele gmpo 

de crentes obstinados que seguem o beato. 

Taccone, confiando nas palavras de Zenone, repete a ultima frase do eloqilente 

ctiscurso do beato: "De todo o mal sera curado aquele que comigo vier a Terra Santa!", 

propondo ao Exercito que acompanhem a peregrina<;ao para salvarem-se da peste contraida. 

Os membros do Exercito discutem que direyiio devem tomar. se devem acompanhar ou nao 

aquela Cruzada. Abacuc pondera se devem ou nao segul-los, pectindo prudencia e uma 

garantia por escrito para ter a certeza de que serao curados. Teofilato pergunta sobre 

Aurocastro, pois afinal o grupo se desviani do caminho rumo ao feudo pugliese. 0 proprio 

Brancaleone abre mao de sua lideran9a e troca o bern terreno, menor quando comparado 

com a Salva<;ao Etema. Ele coloca urn ponto final na discussao e pergunta o que e 
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preferivel: a morte pela peste ou a salva<;ao prometida pelo beato em sua Santa 

Peregrina<;:iio. Eles decidem, entao, seguir o mestre Zenone, misturando-se aos peregrinos 

que bttScam a salva<(iio de seus males e pecados. 

J a em meio aos fieis, Branca! eon e. procurando se entrosar com os peregrines. 

incita-os entusiasmado a lutarem ombro a ombro com os negros na Tena Santa. Pergunta a 

alguns deles por que estao naquela jomada. Depois, conversa com alguns peregtinos sobre 

os motivos que os levaram a seguirem a peregrina9ao. Sao asstmtos aparentemente 

prosaicos, mas que desfilam uma serie de acontecimentos desagradaveis como a perda de 

urn bra<;o, devido a urn adulterio e a lepra contraida por urn dos peregrinos. 

A peregrina<;iio depara-se com uma ponte estreita de madeira e cordas que passa 

sobre urn desfiladeiro por onde cone urn rio caudaloso. Antes de atravessarem, Abacuc 

questiona se devem ou nao atravessar aquela ponte tao fragil. 0 beato Zenone. enfurecido 

refere-se a Tomas. o ap6stolo incredulo. que duvidou da ressunei<;ao de Cristo. 

Brancaleone. ansioso por prosseguirem o caminho. incita os peregrinos a lembrarem-se do 

ap6stolo citado por Zenone e a atravessarem a ponte com cuidado em fila longobarda. A 

maioria consegue atravessar a ponte e recome<;am a cantar a ladainha. Porem quando 

Pecoro esta no meio da travessia, a ponte cede, ele cai (t!g. 12) e desaparece na conenteza 

do rio caudaloso. 0 beato diz que: "Deus tirou a milo!" e fazendo o sinal da cruz perguuta

se: ''Mas por que Deus tirou a milo?". 

Figura 12 
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Zenone desconfia que o ocorrido deve-se a alguma possivel impureza que 

macula o grupo. Brancaleone insinua o judaismo de Abacuc e Mangoldo literalmente 

dedura o judeu. Abacuc diz ter a sua fe. Porem, ao descobrir que Abacuc e judeu, Zenone 

grita histericamente e acusa o velhinho de ser uma serpente infecta, motivo das desgra((as 

do grupo. 0 beato forva o batismo do pequeno judeu nas aguas barrentas do rio. Abacuc, 

nao sem protestos, e batizado com o nome cristao de Monsueto, porter sido batizado no dia 

de S. Monsueto. 

E noite. Os fieis dormem il luz da lua, sob o arco de uma imensa ponte de 

pedras. Urn fundo musical suave acalenta os peregrines. Aos poucos ve-se urn vulto 

deslocando-se sabre a ponte. E o beato Zenone que toea seu sino e, com sua voz estridente 

desperta os fieis, convoca-os a agradecerem ao senhor, para poderem retomar seu caminho. 

A peregrinavao prossegue, tem-se a novao de que e inverno, o ceu esta nublado, 

ha neve pelos caminhos, as arvores estao desfolhadas, os peregrines, como mendigos. 

marcham sabre urn solo enlameado e estao trajados com roupas mais quentes. Abacuc. 

enrolado num cobertor. vern montado em Aquilante. 0 proprio Aquilante esta protegido do 

frio. A musica de fundo e triste e desolada. Deparam-se com outra ponte de madeira 

tambem estreita e f'nigil. 0 beato incita seus discipulos a atravessa-la, mas ninguem ousa 

enfrentar o desafio. Zenone, entao, vai ate o meio da ponte e come9a a pular para provar a 

possibilidade da travessia, mas a ponte cede Zenone cai e desaparece no fundo de urn 

precipicio. A cruzada perde seu guia e. assim perde seu sentido. Brancaleone reline seus 

comparsas para retomar a marcha rumo a Aurocastro, dizendo aos outros peregrinos que 

cada urn deve seguir o seu caminho, para que o Exercito nao tenha que dividir sua 

conquista com mais gente. Esse grupo se dispersa. 

Nesse epis6dio, o filme trata de temas comumente associados ao periodo 

medieval, sobretudo na referencia as doenvas e a busca de salvavao pela fe. Nao se trata, no 

entanto, de uma religiosidade oficial, mas uma religiosidade alienada dos canones impostos 

pela igreja cat6lica romana. Os seguidores do beato Zenone poderiam ser julgados como 

uma especie de seita heretica, por seguirem urn individuo que se autoriza Salvador dos 

pecados. Uma alucinada figura messianica que faz promessas de Salvavao, proferindo 

sermoes de purificaviio e redenvao dos que vao a cruzada em Jerusalem, terao suas almas 

purificadas e assim o mundo se purificani. 
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Trata-se aqui do primeiro desvio de Brancaleone e de seus homens do seu 

objetivo inicial. A motivayao para a escolha de urn caminho alternativo a conquista de 

Aurocastro se da com base na fe religiosa. Aqui tem-se entao uma primeira referencia a 

religiiio medieval popular. Como as personagens mostrados no filme nao tern contato com 

os extratos sociais da nobreza medievaL a religiao exposta na narrativa e urn suposto 

cristianismo popular que nao se liga as hierarquias da igteja cat6lica". Niio e possivel 

identificar qual a origem de Zenone. urn beato. que nos dias de hoje pareceria alucinado, e 

que prega uma cruzada contra os infieis de Jerusalem. Zenone lidera urn gtupo de 

personagens que. a semelhanva do Exercito de Brancaleone. nao apresenta condiv1ies 

minimas para cumprir sua meta de libertar o Santo Sepulcro das maos dos sarracenos. mas 

o beato e figura plausivel na !dade Media. 

E possivel que as duas travessias de ponte. presentes nessa sequencia. estejam 

representando ritos de passagem. aos quais o grupo e submetido, mas que niio consegue 

superar satisfatoriamente. Na primeira travessia de ponte, Pecoro e jogado para fora do 

filme quando. ao atravessar a fragil ponte sobre urn abismo. esta cede sob o peso da 

personagem e ele cai num rio caudaloso que o faz desaparecer do filme. sem maiores 

esclarecimentos. 

Pode-se inferir que Pecoro. por ser ingenuo e rude, niio conseguiu superar a 

travessia de uma ponte; alem do peso de seu corpo, niio possuia maturidade intelectual 

suficiente para superar esse rito de passagem. No entanto, a culpa do desaparecimento de 

Pecoro e imputada pelo beato Zenone a presenva de algum herege no bando que marcha 

para a Terra-Santa e, logo, o ardiloso Mangoldo acusa a presenva do judeu Abacuc, 

responsabilizado pelo sumivo de Pecoro. 0 proprio lider da cruzada. demonstra-se incapaz 

de prosseguir sua malfadada cruzada, quando, na segunda travessia de ponte tenta 

convencer seus seguidores a atravessar aquele novo desafio, mas esses. incredulos resistem. 

Ao perceber a resistencia de seus fieis. Zenone comeva a pular sobre a ponte, tentando 

mostrar que ela niio cedeni. mas ela cede e o beato despenca. desaparecendo do filme. 

As personagens nesse epis6dio. alem de estarem expostas os rigores do invemo, 

demonstram o medo das doenvas. das desgtayas. do pecado e da miseria humana e. 

i:Z No filme 'Branca leone aile crociate" Brancaleone e sua trupe encontram-se com papas e eremitas, 
incluindo uma batalha de fe entre dl)is papas que se acusam mutuamente de amipapas e, Brancaleone se 
envolve na contenda entre os dais religiosos, passando por uma prova de fe, ao atravessar descah;o uma trilha 
em brasas para provar que o papa que defende e o verdadeiro papa. 0 segundo filme de Brancaleone tern 

referencias explicitas a religi3'o e a quest5es misticas que nao aparecem no primeiro filme. 
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conseqiientemente da possibilidade de morte. do alem-vida e mais do que a morte, o temor 

do Juizo Final. dos suplicios do inferno. Esses temores fazem com que tais personagens 

justifiquem sua busca da purifica91io nao apenas da peste, mas da purifica91io de suas almas, 

na peregrina91io para urn local considerado santo. 

0 beato Zenone encarna a figura dessa salvavao. e sua aparencia similar it de 

urn ap6stolo de Jesus Cristo ou ao proprio Cristo, autoriza-lhe o comando da simayao. 

revelando a crenva crista de Brancaleone e seu exercito, com exce9ao do judeu Abacuc e do 

bizantino Teofilato que, ao questionarem tal peregrina9ao colocam-se fora da cega cren9a 

que conduz aqueles estropiados a mais uma jomada fracassada. como todas as outras 

empreendidas pelo Exercito de Brancaleone. 

Episodio 6. Matelda, a Infanta Virgem 

Ap6s a cruzada fracassada. Brancaleone e seu Exercito adentram urn bosque 

musgoso. frio e umido, com folhas secas caidas no chao. Deparam-se com urn 

acampamento destruido, tendo ao fundo o som de uma musica dramatica e de passaros 

( corvos, gralhas ou milhafres) ecoando. A camera, em panoramica, mostra uma carruagem 

destruida, urn cavalo morto, urn caldeirao virado e uma fogueira apagada, urn homem 

morto e urn bau aberto. Na continuayao da panoramica ve-se o Exercito de cinco homens. 

Todos vestem elmos. Teofilato veste urn elmo que remete ao elmo de Mambrino usado por 

D. Quixote, o elmo que Taccone veste tern a forma de urn capacete e o de Mangoldo a 

forma de urn funil. Abacuc usa seu costumeiro quipa. Taccone segura as redeas de 

Aquilante que traz Brancaleone montado tambem vestindo urn elmo. Subito. ouve-se uma 

voz feminina pedindo socorro. logo em seguida entra em cena uma donzela sendo levada 

por salteadores. Brancaleone convoca seus guerreiros para o auxiliarem. no entanto ele 

enfrenta sozinho os seqiiestradores. Atira urn punhal que fulmina urn dos bandidos pelas 

costas e. ap6s varios golpes de espadas. derrota-os heroicamente. Brancaleone pede que o 

Exercito o auxilie quando houver uma situayao dessas e nao ficarem apenas olhando. 
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Figura 13 

A mo.;a encontra-se desfalecida nas folhas que forram o chao do bosque. 

Brancaleone aproxirna-se deJa e a levanta, tirando seu chapeu branco de abas muito largas 

(fig 13), ao fundo, urn terna musical rornantico. Urn veu cobre o rosto da donzela, sua 

tilllica e branca. A rno<;a desperta, agradece gentilmente por Brancaleone ter salvo sua vida 

e apresenta-se por nome de Matelda. Subitarnente ela se lernbra de seu tutor que a 

acompanhava e sai a sua procura. Durante a corrida, ela se desvencilha de seu veu e de sua 

tUnica branca, que fica pelo carninho, revelando por baixo da prirneira, urna outra tUnica 

vermelha, alern de longos cabelos loiros. Brancaleone a acompanha na busca. 

Matelda encontra seu tutor, urn anciao de barbas brancas e cornpridas. 0 tutor 

esta desmaiado, ao pe de uma arvore, corn urn veu branco sobre o seu rosto. 0 pano e 

retirado por Matelda e o tutor, moribundo, dirige-se a Branca!eone e solicita-lhe que 

conduza a donzela ate o seu noivo prornetido, o Duque Guccione de Rampazzo, pois sendo 

Brancaleone urn cavaleiro, podeni observar o c6digo de honra e assirn proteger a vida e a 

pureza de sua pupila. Abacuc questiona se nao vao rnais a Aurocastro e Teofilato coloca 

que perderiarn rnais quatro dias de viagem. Brancaleone jura por sua espada curnprir a 

missao. 0 velho tutor, entiio oferece-lhes urna recornpensa de cern pesos de ouro, que estiio 

escondidos sob sua barba. Abacuc fica excitado com a proposta de recompensa e ainda 
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tenta regatear a recompensa de cern para cento e cinqiienta pesos de ouro, Brancaleone o 

censura. 0 tutor de Matelda motTe. 

0 Exercito Brancale6nico retoma sua caminhada. Chegam a urn desfiladeiro, 

onde todos devem descer por uma corda. Matelda demonstra medo e pede a Brancaleone 

que des9a junto com ela. Durante a descida, com o tema musical romantico ao fundo, 

Matelda diz nao conhecer seu noivo e se mostra desinteressada por conhedl-lo. Ela insinua 

sua atravao por urn homem como Brancaleone, que se mantem respeitoso e cortes dentro de 

sua honra cavalheiresca. Ao final da descida, como a corda em que o casal desce e curta e 

nao atinge o chao, Brancaleone salta para o chao e Matelda. antes de saltar, joga o seu 

pequeno cafre que bate na cab eva do cavaleiro. 

Durante urn acampamento, no caminho para o castelo do Duque, Matelda to rna 

banho num !ago. Esta nua, mas protegida pelas folhas de urn arbusto que !he cobrem 

intencionalmente as partes e pela capa de Brancaleone que a esconde dos mal intencionados 

componentes de seu exercito que observam a cena de Ionge. De costas para ela, o cavaleiro 

naiTa solenemente sua biografia: 

Sou filho do Barao de Norcia, morto quando eu tinha nove anos. Minha mae se 
cason com um homem desonesto, cuja cobiva fez com que eu fosse entregue a um 
sicario que me abandonou mm1 bosque. Sobrevivi sozinho, crescendo livre e forte 
como um feline. Aos 20 anos procurei minha mae e meu padrasto para exigir o que me 
pertencia de direito, mas eles haviam morrido e so dividas haviam deixado. Ameavado 
de prisao pelo credores, fugi e passei a errar sem ter para onde iL 

Enquanto Brancaleone na!Ta sua hist6ria, Matelda saindo do banho e cobrindo

se com uma toalha aproxima-se do her6i e o surpreende com um beijo. Os homens do 

Exercito, principalmente Teofilato, assistem a toda a cena e reclamam o direito de usufruir 

dos prestimos da donzela. Brancaleone a defende e ela propoe acompanha-lo ao inves de ir 

casar-se com o nobre Duque Guccione. Matelda se declara apaixonada pelo cavaleiro e 

quer constituir familia com ele, pois diz saber que ele a ama, assim como ela o ama. 

Matelda, abrindo o manto que a protege, oferece sua pureza a Brancaleone. No entanto, 

Brancaleone recusa-se, respeitando sua palavra empenhada em nome do c6digo 

cavalheiresco e do juramenta ao tutor de Mate Ida. Ela insiste dizendo "Sou a tua ovelhinha. 

Branca meu leao", ele definitivamente diz nao. Decepcionada e furiosa com a recusa de 

Brancaleone, ela o empu!Ta numa po<;a de lama e manta em Aquilante numa tentativa de 

fuga, porem e detida por Brancaleone que segura seu caval a pelo rabo, 
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Durante a noite todos dormem a luz da lua que ilumina co lunas em uma ruina. 

Brancaleone guarda Matelda, d01mindo ao !ado de seu leito segurando seus cabelos, presos 

em rabo de cavalo. Ela esta acordada. em pro fundi dade de campo ve-se Teofilato, tambem 

acordado. Ouve-se o ronco de Brancaleone. Matelda ve Teofilato. Ele se aproxima e 

comeya a dialogar com ela. 

Teofilato: Por que nao donne? 

Matelda: Nao tenho sono. 

Teofilato: Amanha voce nao donnira. 

Matelda: Por que? 

Teofilato: Sera entregue a Guccione. As esposas fazem da noite o dia. 

Matelda: Va emborat 

(Teofilato hesita, mas se afasta da infanta) 

Matelda: Espera1 (Pausa) Eu nao queria Guccione. 

Teofilato: (referindo-se a Brancaleone) E ele nao quis voce0 

Matelda: Maldito1 ImbeciJ! 

Teofilato: E que ele fez umjuramento de conserva-la pura. 

Matelda: E eu decidi mudar isto. Esta noite mesmo. 

(Corte) 

Amanhece. Brancaleone desperta e Matelda nao esta no leito, Brancaleone se 

assusta ao perceber que esta segurando a cauda de Aquilante. ao inves do cabelo de 

Matelda. que se penteia, ern frente a urn espelho de mao segurado para ela por Taccone. 

Teotilato passa por Brancaleone de maneira jocosa, coberto apenas pelo cobertor e bebendo 

alguma coisa. num pequeno recipiente semelhante a urna xicara branca. Corte. 

Grande plano geral lateral acompanha a marcha do Exercito escoltando 

Matelda. que vern rnontada em Aquilante atravessando urn rio. 

Chegam ao castelo do Duque Guccione de Rarnpazzo. Do !ado de fora. ao sorn 

do repicar dos sinos. ve-se o noivo montado nurn cavalo, ern tr·ajes de urn vermelho rnuito 

forte. um chapeu arrnado, de abas largas e levantadas, e urna especie de gola muito alta que 

deixava seu rosto a sornbra. Sob esse traje ve-se urn fono verde que esconde ainda rnais o 

rosto do Duque, sem que se possa identifica-lo a prirneira vista; ele usa luvas tarnbern 

verdes (fig. 14 ). 
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Figura 14 

Matelda aparece vestida com os mesmos trajes brancos forrados de vennelho 

que usava, quando salva por Brancaleone. 0 chefe do Exercito, montado em Aquilante, 

veste-se com urn elegante barrete preto e alto, que !he cobre as orelhas e apresenta-se com 

seu traje de gala, muito alinhado. 

Enquanto todos aguardam solenemente a cerimonia, Teofilato mostra a 

Brancaleone urna jaula pendurada na muralha do castelo do Duque com urn esqueleto em 

seu interior. 

Nos cerimoniais do matrimonio. os criados do Duque colocam urna pequena 

escada para que ele apeie de seu cavalo. A seguir, os criados estendem urn tapete sobre urn 

chao encharcado. 0 noivo se aproxima de Matelda, oferece-lhe uma iguaria, trazida numa 

bandeja por provaveis amas do castelo. Matelda faz urna reverencia e come urn pequeno 

peda<;o da iguaria; Brancaleone, montando Aquilante, brande sua espada; Matelda da a mao 

ao Duque e os noivos se encaminham para o castelo. A multidao que assiste a cerim6nia 

aplaude os noivos. Brancaleone e Teofilato trocam algumas palavras, enquanto se 

encaminham para o castelo onde sera realizada a festa do casamento. Teofilato adverte 

Brancaleone de que seria de melhor tom que eles niio participassem das comemoraq5es do 

casameuto e fossem embora. Porem, Brancaleone insiste em ficar para os festejos. 
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No interior do castelo, chuva de arroz por todos os !ados, dan<;as, brincadeiras, 

jogos, bebidas, cortesas. 0 Duque oferece urn peda<;:o de carne para a noiva que tern o seu 

olhar distante e enfezado. Ela usa urn vim em forma de guarda-chuva (fig. 15)- mais urn 

exemplo do figurino exarcebado. Brancaleone aceita urna ta<;a oferecida a ele por urna 

cortesa e desconsolado lamenta-se para Teofilato, que Guccione seja o primeiro homem de 

Matelda. Teofilato sugere que talvez isso nao seja verdade e volta a convidar Brancaleone 

para sairem da festa. Brancaleone, pon!m niio demonstra ter muita pressa e retribui as 

gentilezas a cortesa. 

Figura 15 

Guccione convida Matelda para seus aposentos. Matelda e Brancaleone trocam 

olhares. Teofilato, apreensivo continua chamando Brancaleone para irem embora, mas 

Brancaleone, tocado pelo vinho e ja envolvido nurna conversa com a dama da corte, insiste 

ainda em ficar. Mate Ida ao sair do salao para acompanhar seu esposo olha urna Ultima vez 

para Brancaleone. 0 cavaleiro diz que para se esquecer urn amor fracassado, arruma-se 

outro e, dando urna ultima mordida nurna ma<;ii, continua seu dialogo idilico, nada cortes, 

com a dama, are propor a cortesa urna ida ao quarto. 

Repentinarnente o Duque, em trajes de quarto, sai de seus aposentos furioso, 

trazendo Matelda pela mao. Pergunta em altos brados quem abusou de sua esposa. Ela, 

entao, aponta falsamente Brancaleone. Este tenta se defender, mas Guccione ordena 

prende-lo. Ap6s urna confusa briga no saHio do castelo, Brancaleone e preso pelos guardas. 
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Seus comparsas sao enxotados do castelo pelo passive! senescal e Brancaleone e colocado 

numa jaula pendurada na muralha do cas tela. A prisao de Brancaleone numa gaiola refere

se a imagem do D. Quixote, tambem colocado numa gaiola" ao final das aventuras de sua 

segunda saida como cavaleiro andante. 

Os homens de Brancaleone, contomando a murslha, veem pendurada a jaula 

onde Brancaleone se encontra preso. Os companheiros do cavaleiro para salvar seu Duce, 

montam uma escada humana, par onde Taccone escala a muralha para sol tar a gaiola que 

cai no chao. Brancaleone tenta escapar pelo fossa do castelo, vestido de gaiola, mas acaba 

afundando quando mergulha no fossa. 

Mangoldo e Taccone saem a procura de urn fetTeiro num vilarejo, para abrir a 

jaula. 0 ferreira, porem esta tentando suicidio, pulando de uma ponte, amarrado a uma 

bigorna, por ter sido traido por sua esposa, que havia fugido com urn soldado. Ao tentar 

salvar o pobre ferreira Mangoldo e Taccone acabam ficando dependurados na ponte junto 

ao suicida. 

Enquanto isso Brancaleone aguarda, ainda preso na gaiola (fig. 16), e discute 

com Teofilato. Provoca-o, dizendo que Brancaleone deveria ter cedido aos encantos de 

Matelda, se realmente entendesse de mulher. Brancaleone, furioso, corre atras do bizantino 

e, por estar dentro da jaula, cai e rola por terra. 

Figura 16 

13 
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, Op. Cit., Capitulo XL VI- 4' parte, do Livro L Sao Paulo: Editora 

34,2002. 
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Finalmente, o ferreira chega para libertar Brancaleone. Enquanto o ferreira abre 

o cadeado da gaiola, Abacuc, dizendo-se velho e sentindo dares pelo corpo, sonha chegar 

logo a Aurocastro, onde teni criados a sua disposi<;iio, pois - "precisa bem comer, bem 

dormir, bem heber e nada fazer. " 0 ferreiro pergunta para onde estao indo. Mangoldo 

responde que vao para o pais do prazer e Taccone cornpleta que sao soldados felizes do 

nobre cavaleiro, magnanimo chefe e esplendido her6i e chama o feneiro para acompanha

los. 0 feneiro pergunta quando esse her6i chega? Abacuc responde ironicamente que o 

nobre cavaleiro e aquele que esta dentro da gaiola. 

0 feneiro desiludido com a situa<;ao patetica do magnanimo her6i, solta 

Brancaleone e pretende voltar para o seu suiddio. Depois de solto. Brancaleone vai tirar 

satisfa<;oes de Teofilato a respeito da pureza de Matelda. 0 ferreira, que estava indo 

embora, ouve o dialogo entre os dois e diz qne Matelda retirou-se para urn mosteiro. Ao 

saber disto Brancaleone monta Aquilante e sai em disparada em dire<;ao ao mosteiro. ao 

som de urn arranjo instrumental do tema de Brancaleone em ritmo acelerado. 0 cavaleiro 

invade o mosteiro, enfrenta os guardas, escandaliza as freiras e encontra-se com Matelda 

trajada de freira, com urn habito tambem ex6tico em sna confec<;iio (fig 17). 

Figura 17 
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0 cavaleiro propoe a Matelda que abandone a vida monastica e o siga para 

casarem-se e terem filhos. Ela se recusa. pois julga ser tarde demais e por ja ter jurado seus 

votos a urn esposo bern diferente, o iinico a quem pode amar agora. Brancaleone amea9a 

decapiti-la com sua espada, ela oferece o pescoyo, aceitando sua propria morte como paga 

de sua pena.. Porem, quando Brancaleone levanta a espada para degolar Matelda, a lamina 

cai e Brancaleone completamente desmoralizado retira-se correndo pelo corredor do 

mosteiro, abandonando Matelda sozinha. 

No inicio desse epis6dio. quando o velho tutor de Matelda, as portas da mo1ie, 

entrega sua pupila Matelda aos cuidados de Brancaleone, diz-lhe: 

Esta e minha pupila Matelda. Ela vai esposar o nobre Duque Guccione de 
Rampazzo. Se es urn cavaleiro de espada, conhece o c6digo de honra. Deixo minha 
infanta aos seus cuidados. Seja sen pai e sua mae, sua ama de leite e inna, sen escudo e 
sustento. Vela por sua vida e, sobretudo, vela pela sua pureza. Jura'> 

Prontamente, Brancaleone beijando sua espada sela o juramenta feito ao anciiio, 

colocando sua palavra de cavaleiro em jogo. Ao assumir esse compromisso, Brancaleone 

passa a enxergar em Matelda uma nobre donzela, que deve ser protegida e respeitada a todo 

custo. Com todas as aten96es dispensadas a infanta, Brancaleone demonstra submissao total 

a ela, exprime o desejo de ser aceito como sen vassalo e oferece-lhe incansavelmente os 

seus servivos 1
", acreditando na virtude como raiz de toda a cortesia. Todos os homens 

sabem que nenhuma a9iio virtuosa ou cortes podera ser realizada neste mundo se sua fonte 

nao for 0 amor. 15 

Percebe-se nessa dedicac;ao de Brancaleone a Matelda, a constmc;ao de urn 

amor idealizado entre os dais. p1incipalmente par Brancaleone. Porem, urn amor proibido 

para Brancaleone que, tendo sua homa de cavaleiro colocada em jogo procura resistir as 

tenta96es do desejo por Matelda. Brancaleone nao permite seu desejo e procura servir a 

Matelda como sua suserana, mostrando uma profunda humildade e obediencia em relac;iio a 

infanta. Esta, por sua vez, consciente do poder de sua posi9iio social e de sua condic;ao de 

mulher, procm·a insinuar seu desejo de abandonar urn casamento encomendado e seguir o 

caminho de Brancaleone. Matelda ve no cavaleiro que a protege urn amor verdadeiro e 

natural. Alem da atrac;ao fisica que ela sente pelo belo cavaleiro. toda a cmiesia, o empenho 

~' BURJDANT, Claude, Introdu(.rio. In CAPELAO, Andre. Tra!ado do Amor Cortes. Sao Pactio: Martins 

Fontes, 2000. p. XXXIX. 
15 BURJDANT, Claude, Introdw,7o. In CAPELAO, Andre, Op. Cit., p. XXXVIII. 
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e o fato de Brancaleone ter salvo sua vida deixam-na sinceramente apaixonada. No entanto. 

Brancaleone, em sua ingenuidade, nao percebe as insinuavoes de Matelda. Dessa forma. a 

jovem donzela. ap6s perceber que Brancaleone abre seu corayao, contando-lhe toda a sua 

vida. oferece-se exphcitamente para o cavaleiro. propondo-se a casar-se e constituir famflia 

com ele. 

Dentro de seu c6digo de honra Brancaleone se atrapalha todo com o 

comportamento de Matelda. Enfrentando a prova9ao de resistir as tenta96es da came ele 

nega o arnor de Matelda, pois precisa cumprir sua missao sern rnanchas. Esse conf1ito 

arnoroso entre o casal pode ser percebido na falta de sintonia entre o arnor inconsciente de 

Brancaleone eo arnor aut6norno de Matelda. Enquanto a rno9a mostra-se audaciosa e ciente 

de seus desejos, Brancaleone sonha corn urn ideal arnoroso que deva se concretizar ap6s a 

superayao das prova96es camais. Brancaleone nao tem claro para si rnesrno os interesses 

com rela9ao a quem deve amar. Assim ele deseja Matelda. mas nao consegue abrir mao de 

sua nobreza cmies em nome de um amor que considera proibido. Matelda tem uma atitude 

feminina nao esperada para os padroes do amor cortes e. ao ser rejeitada por Brancaleone 

sente-se contrariada e seu amor transforma-se em repulsa e vinganya. 

A primeira vista. esse epis6dio trata do amor cortes. No seu inicio estabelece-se 

uma ambientavao mergulhada na umidade de um bosque. onde sons de passaros ecoam ao 

fundo e conferem uma atmosfera esfumada e sombria. na qual o desconhecido se instaura. 

Os objetos e corpos espalhados numa clareira do bosque denotam que alga de misterioso 

aconteceu. 0 aparecimento da donzela tr·ajada de branco sendo carregada por salteadores 

complementa o quadro dos acontecimentos. 

Apos a vit6ria de Brancaleone contra os grotescos raptores da donzela. o 

cavaleiro aproxima-se da mo<;a desmaiada e a brancura de seus trajes. refor<;ada pela 

presen<;a de um veu tambem branco e sua voz dace agradecendo a Brancaleone por ter 

salvo sua vida. deduzem uma pureza relacionada a primeira imagem da infanta. No entanto. 

quando ela cone lepidamente ao encontr·o de seu tutor e se despe de suas vestes. revelando 

trajes vermelhos sob a tunica branca. aponta uma possivel rela<;iio dos tr·ajes com a 

verdadeira personalidade da mo<;a que sera desvendada posteriormente. 0 aparecimento do 

tutor de Matelda na figura de um velho com longas barbas brancas (fig. 18) e seu discurso 

sabio contirmam a referenda ao mundo do romance cortes. mais precisamente a imagem de 

um druida ou a do Mago Merlin dos romances do ciclo arturiano. 

115 



Figura 18 

Essa composi<;ao de wn clima adequado para introduzir a hist6ria amorosa de 

Brancaleone e Matelda, remete-se, obviamente a outros casais exemplares do romance 

cortes (Tristao e Isold~ Lancelote e Guinevere, Alcassino e Nicoleta, D. Quixote e 

Dulcineia, Romeu e Julieta entre outros). 0 ritual do casamento de Guccione e Matelda 

pretende desenvolver-se segundo urn cerimonial cavalheiresco, no qual se desenvolve uma 

formalidade gestual que nao chega a ser graciosa'6, mas, provavelmente intenciona parodii

la. 

Em L 'Arrnata Brancaleone essa adequa<;iio ao ambiente da Iiteratura cortesa 

medieval nao apresenta nenhwn elemento fantasioso de magia ou de encantamento, 

presentes nos romances corteses ou em outros filmes sobre o tema, pois o bosque nao e 

fantistico, nao se veem fontes migicas e nem castelos brotados do chao, portanto nao se 

cria a atmosfera da Iiteratura medieval cortes". Logo no trecho em que Brancaleone desce o 

precipicio por wna corda jtu1to a Matelda, ja se desfaz a imagem do ideal cavalheiresco de 

Brancaleone, quando Matelda ao jogar seu pequeno cofre para o cavaleiro acerta a cabe<;a 

desse. 

16 
AUERBACH, Erich, Op. cit. p. 112. 

17 AUERBACH, Erich, Op. cit. p. 113. 
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Ao narrar sua biografia, Brancaleone o faz de maneira solene, mas o conteudo 

da mesma esta em claro descompasso com a forma com a qual o cavaleiro desenvolve sua 

narra<;:ao e demonstra a situa<;:ao vexat6ria na qual o cavaleiro se encontra, confirmando nao 

se tratar de urn cavaleiro de ascendencia nobre e sim urn decadente pe rapado em busca de 

qualquer titulo de nobreza. 

A presen<;:a cetica e materialista dos outros componentes do Exercito, a atitude 

de mulher emancipada tomada pela infanta ao tentar fugir de Brancaleone e no seu dialogo 

com Teofilato e tambem o comportamento permissivo de Brancaleone durante a festa de 

casamento no castelo, quando se ve Brancaleone em dialogo com urna cortesa, portando-se 

de maneira licenciosa e fazendo propostas indecorosas para a mesma, convidando-a para o 

quarto e dizendo querer come-la- o vocabuh\rio utilizado e a intimidade entre os dois opoe

se aos modos como Brancaleone tratava Matelda. Como se nao bastasse Brancaleone e 

atingido por uma fruta vermelha que Taccone joga para Brancaleone pegar com uma faca, 

mas acerta a cara do cavaleiro. Nesse momenta e passive! dizer que o cavaleiro transforrna

se nurn verdadeiro palha<;:o, refor<;ado pela gola da camisa que veste. 

Figura 19 

E importante perceber que os convidados do casamento apresentam figurinos 

particularmente especiais (fig. 19): urn adere<;o que urna das convidadas traz em sua 
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cabeva. em forma de uma flor gigante; a parte traseira do chapeu de Guccione, no formato 

de uma especie de retabulo; e o veu de Matelda, como se fosse urn guarda-chuva. Sao 

exemplos das intenvoes de exacerbar urn padrao dito medieval, que podem ser notadas em 

outras seqiiencias do filme onde a nobreza e mostrada. Esta elaboravao de figurinos, neste 

epis6dio encontra-se principalmente nos modelos dos chapeus dos convivas que estiio 

relacionadas as imagens de chapeus considerados medievais. A confecyiio desses acess6rios 

dos figurinos, no entanto. excede suas formas tradicionais e cria composi<;oes visuais 

referentes aos moldes medievais, mas com explfcitas inten<;oes plasticas que podem ser 

vistas nos diversos pianos de conjunto pertinentes a sequencia da festa do casamento de 

Matelda e Guccione. 

Toda essa demoli<;ao do ideal cortes realizada nesse epis6dio, atinge o seu apice 

durante os festejos do casamento de Guccione e Matelda. A constante movimenta<;ao de 

pessoas com trajes excentricos e de alimentos. a presen<;a de bufi5es executando acrobacias. 

bern como a brincadeira de manteado" que podem ser vistas ao fundo da cena, ja preparam 

uma apoteose que se dara quando Matelda, trazida de seus aposentos nupciais pelas maos 

de Guccione em trajes de baixo, acusa Brancaleone de te-la desvirginado. 

Ap6s uma tensa e decepcionada tentativa de defesa de Brancaleone contra a 

falsa acusayao feita por Matelda, Guccione ordena a prisiio do cavaleiro. 0 saliio do castelo 

entao, se transforma numa divertida arena de lutas, na qual Brancaleone e seus cumplices 

sao derrotados depois de desastrosas passagens comicas, que aproximam-se do pastelao. 

Taccone parte uma anfora na cabe<;a de urn soldado do castelo; Teofilato atira pratos em 

diversas dire<;iies. acertando urn ban·il. que estoura e derrama todo o vinho de seu interior; 

Mangoldo distribui pancadas a torto e a direito; Abacuc esconde-se numa area, no alto de 

uma escada, para onde se dirige Brancaleone, escapando dos guardas e tenta sair por uma 

falsa porta pintada na parede. Vendo-se encunalado, ele rola a area, aonde se encontra 

Abacuc, escada abaixo, deuubando os guardas que o perseguem e machucando Abacuc, 

que sai de dentro da area, reclamando de do res no corpo. 0 cavaleiro entao salta da escada, 

pendurado em uma corda, mas nao tern sucesso, cai no chao e acaba sendo preso pela 

guarda do castelo. 

E possivel demarcar. a partir da negavao do amor de Mate Ida por Brancaleone, 

o mic10 de uma substituiviio da cortesia cavalheiresca pelo tratamento crrcense e 

"CERVANTES SAAVEDRA. Miguel de, Op. Cit., Capitulo XVII- 3" parte do Livro I. 
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mambembe da mise-en-secne, que a tinge o seu auge nos festejos do casamento do Duque 

com Matelda. 0 comportamento cortes resiste ainda na cerim6nia do casamento. quando se 

organiza toda uma formalidade ritualistica, mas nao resiste a festa e desfaz-se por completo 

na revelavao bombastica da nao virgindade de Matelda. Essa informa<;ao subverte toda a 

ayao e aprofunda o caos que ja havia sido instaurado pela festa. A assepsia cortes e trocada 

por uma alegre mistura de tons circenses. onde as acrobacias tomam a cena respaldadas 

pela composi<;ao colorida dos ins61itos figurinos e movimenta<;oes constante. 

Os homens de Brancaleone sao vergonhosamente expulsos do castelo de 

Guccione. como os causadores de toda aquela confusao, como artistas de teatro mambembe 

enxotados devido ao seu fracassado espeticulo. A partir dai as diversas manobras coletivas 

realizadas pelos componentes do Exercito para resgatar Brancaleone, sao claras 

demonstra<;oes acrobaticas: a escada humana para escalar a muralha onde Brancaleone esta 

engaiolado; a audaciosa salva<;ao do ferreira que tentava se suicidar apontam as habilidades 

circenses dos soldados de Brancaleone 

Ao final do epis6dio, depois de Brancaleone ter sido libertado pelo ferreira, que 

passani a fazer parte do Exercito. retoma-se a referencia ao romance cortes. 0 encontro de 

Brancaleone e Matelda num mosteiro, com a infanta dedicada a vida religiosa remete (note

se ai tambem a excentricidade do habito religioso de Matelda) ao encontro de Lancelote e 

Guinevere. que depois de terem sido descobertos em adulterio, pelo rei Artur, passam a 

levar uma vida religiosa. Porem. o filme de Monicelli subverte mais uma vez o ideal cortes 

de cavalaria, atingindo o apice da desmoraliza<;ao total de seu Brancaleone, que ergue sua 

espada para decapitar Matelda e nem mesmo nessa a<;ao tern sucesso para finalizar seu 

intento. pois a lamina da espada se desprende do punho e cai no chao. 0 cavaleiro retira-se 

da cena carregando sua espada desmontada e em total frustra<;ao. 
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Episodio 7. A Imobilidade da Farmlia Bizantina 

Depois do casamento de Guccione di Rampazzo com Matelda. da expulsao do 

bando do interior do castelo e da libertavao de Brancaleone de sua prisao numa gaiola. o 

grupo continua sua jornada ern busca de Aurocastro, atravessando urn tristonbo amanbecer. 

todos estiio de cabeva baixa. Brancaleone infeliz por perder sua dama. norneia -se 

"Cavaleiro Amargo". 0 ferreiro que havia libertado Brancaleone da gaiola os acompanba 

como urn novo membro do Exercito. 

Por estarem pr6ximos das terras de sua familia bizantina, Teofilato sugere que o 

grupo se desvie mais urn pouco de seu caminho. va ate a propriedade de seu pai e coloque 

em pratica a ideia de simular o falso resgate dele mesmo. para arrancarem o dinheiro de sua 

familia oligarquica. Sob a aquiescencia de Brancaleone, o grupo concorda com a ideia e 

dirige-se a mansao do pai de Teofilato para receber o dinheiro do resgate, desviando-se 

ainda mais de seu objetivo principal. 

Ap6s a concordancia do Exercito de irem para a mansao bizantina. ha urn corte 

e uma elipse' omitem o trajeto do grupo entre aquele ponto e o interior da casa bizantina, a 

proxima locaviio. Uma vez na mansao bizantina. Brancaleone, Teofilato e Abacuc 

aguardam solenemente a composivao da corte do nobre bizantino. onde representariio a 

farsa do seqiiestro do herdeiro bizantino. Brancaleone apresenta-se. em trajes de gala e com 

a barba feita, com Teofilato acorrentado e acompanhado por Abacuc, seu auxiliar de 

finanvas. 

Nesse trecho, ha uma desaceleravao no ritrno2 ativo que vinha se desenvolvendo 

ate entao no filme, com uma regularidade e uma velocidade acelerada, tanto na montagem 

das seqiiencias3 e pianos. quanta no desenrolar da aviio narrativa e das personagens na 

1 A narratologia do cinema retomou sem modifica9oes essa no9ao da teoria da literatura. Fala-se de elipse 

cada vez que uma narrativa amite certos acontecimentos pertencentes a hist6ria contada, ··saltando" assim de 
urn acontecimento a outre exigindo do espectador que ele preencha mentalmente o intervale entre os dais e 
restitua os elos que fultam. AUMONT, Jacques e MARIE, Michel, 2003a. p. 96-97. 
2 Aplicada ao cinema, sobretudo nas escolas que o compararam com a mllsica (na epoca do cinema mudo ou 
na esfera do cinema experimental, em particular), a noviio de ritmo designa de modo bastante solto, a 
velocidade e a estrutura da sucessao dos pianos, ou as vezes, de modo ainda mais ·vago, a estrutura temporal 
de urn plano urn pouco Iongo. ( ... ) Parece, com efeito, que a percep<;ao do ritmo temporal no cinema e 
bastante grosseira, por urn !ado, porque o olho - diferentemente do ouvido - aprecia mal as rela96es de 

dura91io (Mitry 1965) e, por outro, porque conteudo da imagem desempenha urn papel importante demais para 

que se possam tacilmente calcular e determinar ritmos nesse sentido. AUMONT, Jacques e MARIE, Idem. p. 

259. 
3 Segundo Ismail Xavier, "Classicamente, costurnou-se dizer que urn filme e constituido de seqiiencias -

unidades menores dentro dele, marcadas por sua funyiio dramatica elou pela sua posi9iio na narrativa. Cada 
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interior do campo' de filmagem. Pode-se perceber que nos primeiros sete pianos dessa 

sequencia h:i uma interrupyao. uma pausa que chama a atenviio para a ambientayao intema 

da mansao da familia bizantina. H:i uma suspensiio da avao e se estabelece uma 

imobilidade' dos elementos enquadrados pela objetiva da camera. A lentidao dos 

movimentos de camera e a solenidade da sonoplastia e dos di:ilogos sussunados pelas 

personagens Brancaleone, Abacuc e Teofilato. que aguardam para negociar o falso res gate, 

estabelecem urn ambiente frio e quase inumano na mansiio da familia de Teofilato. 

A respeito dessa sequencia e interessante destacar urn trecho da critica de 

Salvyano C. de Paiva, publicada no Coneio da Manha: 

Univoco e pluralistico, ao mesmo tempo, o filme de Monicelli interessa tanto 
como espetaculo e obra-de-arte, quanto como reconstituicao documental. Em algwnas 
seqiiencias atinge a sublimidade. Tal a parte em que nosso her6i de fancaria chega a 
corte bizantina e ali sofre a surpreendente mas l6gica liciio de sadomasoquismo. 0 
enquadramento daquelas figuras hieniticas, w1iformes em sua bela e inusitada postura 
em suas vestes purpurinas, atraves de tm1a panoriimica lenta a que se seguem close-ups 
expressivos, resultamna impressao de tli11 imenso paine! ou de Uln vitral da epoca6 

Esse pequeno fragmento da sequencia se coloca como contraponto ao ritmo 

quase sempre r:ipido do filme, alem de ser urn exemplo da unidade nanativa de que se 

comp6em as diversas sequencias, epis6dios e o proprio filme. No deslocamento de camera 

que mostra as figuras im6veis da familia bizantina, e possivel localizar. atraves da 

associavao entre som e imagem. uma natTativa completa. Nesse momenta, atraves de sua 

seqli8ncia seria constitufda de cenas- cada mna das partes dotadas de unidade espar;o temporaL'' XAVIER 

Ismail, Op. cit. p. 19. Para Jacques Aumont e Michel Marie "Em um sentido quase intercambi<ivel como da 

cena, a seqiit~ncia C, antes de tudo, um momento facilmente isol<ivel da hist6ria contada por um filme: um 

seql.ienciamento de acontecimentos, em varios pianos, CtliO conjw1tO e fortemente WlitB.rio. AU1Vf0NT, 

Jacques et MARIE, Michel, 211113a, p. 268. 

"A imagem do tilme e percehida, a um sO tempo, como Lli11a supert1cie plana (real) e como um fi·agmento de 

espayo em tres dimens5es (imagimlrio) (Arnheim 1932). 0 campo e a poryao de espayo tridimensional que e 
percebida a cada instante na imagem tllmica. A forte impressao de realidade produzida pela imagem de filme, 

seu caniter de ilusao parcial, silo coiTelativos a crenya na realidade do campo como espayo em protlmdidade e 
tambem em largura: o campo nao para, portanto, 11as bordas do quadro, mas prolonga-se indetinidamente para 
alem de suas bordas. na forma do que e chamado tara-de-campo. AUMONT, Jacques e MARIE, Michel, 

Dicionitrio Te6rico e Critico de Cinema. Campinas, SP: Papirus, 2003. p. 42. 0 impnrtante neste ponto e 
observar que reagimos diante da imagem tnmica como diante da representayao realista de um espayo 

imagiruirio que aparentemente estamos vendo. Mais precisamente, como a imagem e limitada em sua 

extensao pelo quadro. parece que estamos captando apenas uma pory3o desse espa<;o. E essa pon;ao de espayo 
imagin<1rio que esta contida dentro do quadro que chamaremos de campo. Al!MONT, Jacques. l 995b. p. 21. 
5 "Os vethos mestl·es da estetica distinguiam as artes paradas das artes do movimenio, as 8rtes do esp8<;:0 das 

anes do tempo, Para eles o cinema pertenceria sobretudo as artes do movimento e do tempo, o que em certo 

sentido pode ser verdadeiro." ARlSTARCO, Guido, Op. cit. p. 86. 
5 

DE PAIVA, Salvyano C.. Op. cit. 
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lentidiio e imobilidade, prepara-se uma revelayao misteriosa a respeito da familia bizantina 

que compora a segunda parte da sequencia. 

3.7.1. As Figuras Bizantinas 

Figura 20 

0 epis6dio se inicia com a camera frontal a altura do olhar das figuras ali 

enquadradas, partindo de urn plano proximo (close-up) da cabe.;:a de urna ave exotica, urn 

grou coroado7 (fig.20). E feita entao uma lenta passagem em zoom-oul para tun plano 

geral de conjunto que focaliza urn grupo de oito figuras bizantinas estaticas, ao rector de urn 

trona branco vazio, pode-se ver ao !ado esquerdo deste trona urn segundo grou coroado. 

4 A ave sagrada da tribo Watusi e encontra-se por toda a Africa meridional, desde a Rod6sia e Transvaal ate a 

Attica do Sul. 0 grou coroado 6 a mais bonita das aves de sua familia. Destaca-se entre os gruideos pelo 

penacho sedoso que ostenta no alto da cabeya e pela parte nua em tomo dos olhos que e branca rnanchada de 

vermelho escarlate. Possui wn bico pequeno e bem proporcionado e urna carUncula vermelho-viva pendurada 

sob o pescoyo. Vive aos pares ou em bandos de centenas de individuos. Habita as margens dos rios e lagos 

cobertos por vegetayao alta. Anda em passos lentos, mas, se perseguido ou assustado, pode alcanyar grande 

velocidade. In www.terravista.pt/fernoronha/1131/groul.htm. Capturado em 25/07/02. 
8 Mais recentemente, introduziu-se o uso do zoom ou objetiva com focal variavel. Para uma localizayiio da 

camera, mna objetiva de distancia focal cl.Uia cia urn campo amplo e profundo; a passagem continua para uma 

dista.ncia focal rnais longa, encerraqndo o campo, "'aumenta~o '' em rela9ao ao quadro e d.i a impressao de que 

nos aproxirnamos do objeto filmado: dai o nome de "travelling 6tico" que as vezes se d8. ao zoorn. AUMONT, 

Jacques, 1995b. p. 39. 
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Atras das figuras bizantinas veem-se outras vinte e uma figuras vestindo habitos negros. Ao 

fundo, o cemirio se compoe de urna cortina rosa-pfupura que indica urn ambiente ffulebre, 

ladeada por duas co lunas nas quais estao pintadas leones religiosos. A sonoplastia, nesse 

plano aumenta gradativamente seu volume, nurna sonoridade de timbre agudo e dissonante 

que ecoa no clima funebre do ambiente, ouve-se simultaneamente o pio de uma ave, talvez 

referindo-se a presen.;:a dos grous qne velam a morbidez da familia de Teofilato. 

Figura 21 

Todos estao paralisados como estituas integrados ao cenario, estabelece-se urn 

padrao estetico que cria uma referencia a imagem que se tern de certos mosaicos bizantinos. 

(fig. 21). 
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Figura 22 

Depois de urn corte, segue-se contra-plano em rela9ao ao primeiro, a camera 

baixa no qual estao enquadrados Brancaleone, Abacuc e Teofilato, ao fundo e passive! 

visualizar o portal do pahicio par onde penetra a luz que recorta as silhuetas dos outros 

componentes do exercito e duas aves, possivelmente as femeas dos grous que vigiam a 

familia mostrada no primeiro plano. Alem do portal, do !ado de fora do palicio, no canto 

superior esquerdo da porta ve-se urna bandeira vermelha.(fig. 22) Esse plano situa as 

personagens que negociarao o resgate em rela9ao a seu interlocutor, o trona bizantino que 

aguarda seu ocupante protegido pelo hieritico grupo que o circunda. 

tigura 23 
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Atraves de urn plano geral sao mostrados em prime1ro plano Brancaleone, 

Abacuc e Teofilato pelas costas, olhando em diagonal na dire<;ao do segundo plano (fig. 

23), em profundidade de campo', os bizantinos imobilizados. Brancaleone pergunta a 

Teofilato quem sao aquelas pessoas estranhas. 

Com esse enquadramento e possivel afirmar que, atraves da colocayao da 

camera, olhando sobre os ombros das tres personagens do exercito, o filme pretende uma 

aproxima9ao do espectador com as personagens do exercito ai presentes, fazendo uma 

prepara9ao para o plano seguinte, quando o espectador possivelmente se identificani com as 

personagens, atraves da camera subjetiva que detalhari as figuras bizantinas anteriormente 

mostradas numa visao de conjunto. 

Figura 24 

9 0 que se detlne como profundidade de campo C distancia medida de acordo como eixo da objetiva, entre o 

ponto mais aproximado e o ponto mais af3stado que fomecem urna imagem nitida (para determinada 

regulagem).( ... ) A PDC C urn meio auxiliar importante do engodo de profundidade_; se ela for grande, a 

sobreposiyao dos objetos sobre o eixo, todos vistos com nitidez, reforyar<i a percepyao do eteito perspective. 

AUMONT, Jacques, 1995b. pp. 33-38. 
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Uma sequencia de rostos e mostrada pela camera( figs. 24 e 25), desta vez em 

plano americano' 0 a camera detalha, atraves de urn travelling", os semblantes e vestes 

bizantinos. 

A resposta de Teofilato a Brancaleone e dada ao Iongo desse plano, sabre o 

mesmo registro sonoro que ja vern desde o come.;:o da sequencia: 

Os ultimos duques de Bizitncio. Sangue viciado e doente, misturado entre si 

mesmos. Membros febris, fracas a espada, mas riipidos como punhaL Ve0 Toda gente 
que e melhor perder do que achar. 

Ainda no mesmo plano o dialogo prossegue: 

Brancaleone: "E aquele lugar vazio ?" 

Teofilato: "Ali' E reservado ao meu pai. Esta e a hora de sua prece, aguardemos." 

Abacuc: Sabe o que eu vou fazer? Eu pedirei ao seu pai mil pataciles de ouro. Nilo. 

Alias, dois miL 

Braucaleoue (referiudo-se a uma das mulheres do grupo de bizantinos): Aquela 
palida, apetitosa. >0 

(corte) 

Fig. 25 

10 Corresponde ao ponto de vista em que as figuras humanas sao mostradas ate a cintura aproxirnadamente, 

em funyilo da maior prox.imidade da cfimera em relayao a elas. 
12 

(. .. ): 0 travelling e urn deslocamento do pe da camera, durante 0 qual 0 eixo de tomada pennanece paralelo 

a uma mesma dire<;ao;( .. ,). AUMONT, Jacques, l995b. p. 39. 
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0 linico movimento que se percebe nesse plano e o travelling da camera, que se 

desloca lentamente da direita para a esquerda e vai mostrando os rostos das personagens 

trajadas de maneira exotica. Trajes construidos a partir de formas geometricas retilineas, 

tanto na confec<;:ao das pe<;:as, quanta nos motivos tambem geometricos estampados em 

tecidos de cores predominantemente frias refor<;:am a planifica<;:iio do quadro 

cinematognifico, criando uma impressao bidimensional, onde o efeito da perspectiva age 

com menor intensidade, o que pode associar essas imagens a ideia de mosaico. A luz 

esmaecida do ambiente e a presen<;:a de urn grupo de figurantes trajados de preto (fig. 26) 

logo atras da primeira fileira de personagens reforyarn o achatamento das primeiras, dado 

inicialmente pela frontalidade obtida pela coloca<;:iio da camera a mesrna altura das figuras 

em campo, o que vai refor<;:ar a impressao bidimensional destas ultimas. 

Figura 26 

A busca da imobilidade encontra-se tarnbern apoiada na narra<;:ao lenta, 

pausada, na voz entediada do herdeiro bizantino que analisa o caniter dos nobres de 

bizancio. 
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Figura 27 

Tem-se urn plano americana em diagonal, com camera baixa focalizando 

Brancaleone, Abacuc e Teofilato (fig. 27). Ao fundo a parede acinzentada da mansao 

bizantina. 0 dialogo continua: 

Brancaleone: ... Quem(:;? 

Teofilato: Minha irmiL 

Brancaleone (tentando corrigir sua gafe): Niio, aquela IL. 

(corte) 

A camera frontal em altura media, focaliza com urn movimento suave da 

esquerda para a direita o campo dos bizantinos com uma figura feminina centralizada em 

plano americana (fig 28). 

Brancaleone: ... com cara de prostitutalputa? 
(corte) 

0 enquadramento frontal mostra novamente Brancaleone, Abacuc e Teofilato. 

Teolilato: Minha miie! 

Os tres constrangidos com a situa<;ao ficam em silencio. 
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Figura 28 

Pode-se dizer que se trata uma ambienta~ao teatral, devido a coloca~ao frontal 

da camera em rela"ao as figuras e a propria altura daquela, no mesmo nivel dessas, criando 

uma impressao de as figuras estarem expostas como num palco de teatro, como urn cenario 

construido de seres humanos estitticos que, por este motivo, tern suas expressoes esvaziadas 

transmitindo a no"ao de _figuras, de efigies materialmente produzidas, que emanam urn 

carater de objeto 12
• A imobilidade das figuras humanas representadas; a importancia da 

gestualidade das maos, sempre procurando simbolizar uma postura solene, hienitica e 

serena; o olhar fixo das imagens retratadas impondo seus acontecimentos; a frontalidade 

que enrijece e torna as imagens frias, on de o movimento e a expressao sao excluidos. Com 

o estabelecimento desse ambiente introduzindo o episodio, tem-se o corte para o proximo 

plano, que ja estaria marcando o inicio da proxima subsequencia. 

7
AlJMONT, Jacques et MARIE, Michel, 2003a. p.l25-l26. 
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Figura 29 

Pela esquerda entra a tia Teodora, trajada com um figurino de tons runebres 

coberta por urn veu e uma maquiagem carregada, seguida por seu amante corcunda e anao 

Cipa (fig. 29), que carrega uma bacia. Solenemente a tia de Teofilato se aproxima dos 

embaixadores e oferece vinho quente com especiarias a Abacuc. Porem, no momenta em 

que Teodora vai servir o calice, uma pulseira de borlas cai de seu pulso na bebida fervente, 

o que causa constrangimento entre ela e os visitantes. Brancaleone enfia a mao na bacia e 

pega a j6ia, dentro do liquido fervente sem manifestar dor, rompendo as forrnalidades. 

0 gesto cortes do cavaleiro seduz Teodora que, percebendo que Brancaleone 

nao sentiu dor ao mergulhar sua mao no liquido borbulhante, convida-o a acompanha-la 

para curar sua mao. Brancaleone consulta discretamente Teofilato, que o aconselha a segui

la, pais Teodora e uma grande amante. Brancaleone deixa as negocia96es do resgate de 

Teofilato aos cuidados de Abacuc e segue a tia ate seus aposentos. 
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Figura 30 

Tendo ao fundo um tema musical que complementa uma arquitetura 

cenografica quase g6tica, onde ogivas e colnnas (tlg. 30), instauram um c!ima de suspense, 

Brancaleone acompanha a misteriosa mulher ate seus aposentos. 0 cavaleiro se aproxima 

da cama onde Teodora esta sentada. Teodora pergunta a Brancaleone se ele ve alguma 

diferen<;a entre amor e sofrimento, faz urna apologia it similitude do prazer e da dor e 

ordena que Brancaleone se dispa. Os dois come<;am a se despir e Teodora levanta-se da 

cama e aproxima-se de urna parede onde se veem varios chicotes pendurados. Teodora 

escolhe um deles e come<;a gritar e a a<;oitar Brancaleone que, desesperado, acaba 

escolhendo tambem urn cbicote e responde aos a<;oites de Teodora, a<;oitando-lhe com 

furia. A bizantina sucumbe aos prazeres das chicotadas e agarrando-se a uma coluna grita: 

"Te amo! Te amol" (fig. 31 ). 
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Na sala do trono, o pai de Teofilato apresenta-se para negociar com Abacuc o 

pre<;o do resgate de Teofilato. Sentado em seu trona o pai de Teofilato escuta a proposta 

feita pelo judeu e rejeita a negocia<;ao, acusando seu filho de bastardo, vagabundo e inutil e 

amea<;a Abacuc e seu filho de morte se eles uao se retirarem da mansao depois do terceiro 

toque do gongo. Os dois fogem em dire<;ao a porta de saida, a eles se junta Brancaleone, 

vestindo-se ainda, escapando dos aposentos de Teodora. Ao soar do terceiro toque do 

gongo, os tres conseguem escapar das flechas lan<;adas pelos guardas bizantinos, que 

cravam a porta da mansao assim que ela se fecha. 

0 fim desse epis6dio, como nos demais, tambem se da com a frustra<;iio dos 

intentos de Brancaleone. Todavia, nota-se aqui, alem do conteUdo grosseiro do dialogo 

entre Brancaleone e Teofillato- quando da apresenta<;ao da familia- a dupla personalidade 

de Teofilato, que e desmascarado como sendo o filho bastardo, o nao cavaleiro, aquele que 

se colocava como nobre, superior a Brancaleone e seu exercito e, que agora passa a ser 

menor do que o exercito. Assim ha tambem uma referenda a uma pratica medieval de 

seqiiestros de descendentes nobres que eram negociados por resgates pagos pela familia. 

Episodio 8. A Visiio Grotesca de Pecoro: o casamento da ursa 

0 exercito retoma, enfim. o seu atribulado caminho em dires:ao a Aurocastro. 

Durante a travessia vista atraves de urn emaranhado de galhos ressecados, tendo ao fundo o 
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instrumental do tema musical da cena em que Brancaleone e atraido pela viuva da cidade 

empestada, Brancaleone diz ver sinais de fuma9a, recomenda que tenham prudencia, pois 

aquelas sao terras selvagens. Ele ordena a Teofilato e Taccone que verifiquem o que vern a 

ser aquela fuma9a. Os dois vao e, escondidos atr<is de urna moita veem uma gruta de onde 

sai uma ursa que, segundo Taccone tern uma movimentavao quase humana. 

Taccone e Teofilato interrogam-se de como uma ursa poderia fazer uma 

fogueira. A ursa volta para o interior da gruta, fremindo como se falasse com alguem. De 

repente do interior da gruta vern saindo Pecoro, que havia caido da ponte no episc\dio da 

cruzada de Zenone. Ele varre a frente da gruta com uma vassoura de galhos e veste urn traje 

grosseiro: uma capa de couro costurado com urn capuz e botas. tambem de couro, por cima 

de sua tunica vermelha. Taccone. ao ver seu amigo tenta correr para reencontr<i-lo. mas 

Teofilato o impede. Os dois, contornando a parte frontal da gruta, escalam urn barranco que 

fica acima da mesma. Teofilato trope9a deixa cair seu bastiio que rola barranco abaixo. 

Pecoro sai da gruta para ver o que aconteceu eve seus amigos no alto do barranco. 

Pecoro pergunta o que eles fazem ali e os chama para conversarem. Teofilato 

pergunta se a ursa morde. Pecoro responde que ela e mansa. Coma que foi encontrado 

estravalhado e a ursa o trouxe para a gruta como se ele fosse uma comadre. Ao ser inquirido 

por seus antigos parceiros. ele manifesta que se sente satisfeito e diz que nao tern do que 

reclamar da vida que esta levando: urn dia come castanhas, no outro raizes ou mesmo uma 

perereca. 

Teofilato deseja felicidades a Pecoro e diz que eles devem retomar sua marcha. 

Pecoro decide fugir com seus companheiros, mas devem fugir devagar porque se a ursa 

perceber, ela os devora. Segundo Pecoro ela e como urn animal. A ursa sai da gruta e 

percebe a fuga de seu companheiro. Ela os persegue rugindo de sofrimento. Os aventureiros 

fogem pulando num rio. 

Abacuc os esperava do outro lado do rio e os auxilia a sair da agua, mas acaba 

caindo nela e. ao sair do rio. demonstra sinais de esgotamento fisico. Na outra margem do 

rio ve-se a ursa rugindo, como se estivesse sofrendo pela perda de sua companhia. Pecoro 

tenta consola-la dizendo que vai sair com seus amigos, mas que volta logo. 

Em alguns pianos desse episc\dio percebe-se claramente que a ursa e uma 

pessoa vestindo uma fantasia. Ha uma alternancia de pianos em que sao inseridas imagens 
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de uma ursa verdadeira, quando ela e enquadrada sozinha e, em outros, nos quais a ursa 

contracena com Pecoro, percebe-se que sua movimenta(:ao e proxima a de urn ser humano. 

Esse r:ipido epis6dio aparece como uma justificativa para a volta de Pecoro ao 

Exercito. Sua desapariviio no epis6dio da cruzada do beato Zenone e repentina e sugere a 

saida de cena dessa personagem. no entanto Pecoro e urn dos fundadores do Exercito e. 

talvez por isso ele seja retomado nesse trecho da narrativa: antes da chegada a Aurocastro. 

E urn epis6dio que est:i colocado com a funviio de retomar a personagem dentro da 

narrativa. Percebe-se tambem que esse e o unico trecho, onde o Exercito est:i na sua 

composiviio completa: Brancaleone, Taccone. Pecoro. Mangoldo, Abacuc, Teofilato e o 

ferreiro Vito, que passou a fazer parte das fileiras do Exercito. 

Pecoro, ao reencontrar seus companheiros de batalhao. hesita em abandonar sua 

comadre ursa. mas refere-se a ela com carinho e diz que a ursa e como urn animaL Pecoro 

confirrna ser o ponto de convergencia do grotesco no grupo que compoe o Exercito. Mais 

uma vez o filme procura transmitir uma referencia ao grotesco. que chega a ser literal 

nesse epis6dio, em que Pecoro une-se a uma ursa e passa a habitar sua gruta, associando 

novamente a personagem Pecoro a essa referencia explicita ao grotesco, terrno derivado do 

substantive italiano grotta13 E possivel considerar, nessa reaparivii.o de Pecoro, uma 

referencia a urn homem-selvagem, metade homem, metade animaL Ao aparecer trajando 

urn figurino de aspecto rude e embrutecido, Pecoro torna-se quase monstruoso. A barba de 

Pecoro. sua aparencia peluda, conferem-lhe uma bestialidade. Sua ingenuidade instintiva ao 

aceitar aquela vida selvagem, ao !ado de uma ursa. trazem a confirrnaviio de sua ligayao 

com os servos estlipidos da Commedia dell 'Art e. 0 fa to de Pecoro ter sido arrancado de sua 

terra nativa e retornar aquela inusitada convivencia com uma ursa reforva a s:itira ao 

campones iletrado, transforrna-o num ser inferior, associando-o as personagens diab6licos 

farsescos da tradiviio popular do teatro europeu medievaL 14 

13 "Mas a palavra 'grotesco' ~ que vern de gruta, porao (grotta em italian a) ~ tern data marcada de 

aparecimento. Em fins do seculo quinze, escava;;Oes feitas primariamente no podia do pahicio romano de 
Nero (a Domus Aurea) em frente ao Coliseu, depois nos subterril.neos das Terrnas de Tito e em lugares 

variados da It<\lia. revelararn omarnentos esquisitos ~ na forma de vegetais, abismos carac6is, etc. ~ que 

fascinaram os artistas da epoca." SODRE, Muniz e PAIVA, Raquel, Op. cit. pp. 28-29. 
14 

Como se sabe a mascara do Arlecchino e resultado do incesto do Zanni da regiao de Bergamo com 

personagens diab6licos farsescos da tradi9iio popular francesa.( ... ) 0 personagem cruza-se tarnbbm com o 

homo selvaticus ou sebaticus, llil1 gfulero de mammuttones recoberto de pelos ou folhas, segundo a regiilo ou 

esta<;:ilo. E em geral tosco, ingenue e desprovido de recursos, mas outras vezes e esperto como urn rnacaco, 

B.gil como urn rato, violento como um ursa enfurecido. FO, Daria e RAME, Franca (org.), Manual Minima do 
A tor. Sao Paulo: Editora Senac, 1997. p. 80. 
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Episodio 9. A morte de Abacuc 

Agora o Exereito atravessa urn bosque frio. Ha muito nevoeiro. Ouve-se o ruido 

do vento e das rodinhas da area de Abaeuc. que vern por ultimo na fila. Ele nao agiienta a 

caminhada, esta tossindo muito e pede socorro. 

Seus companheiros o coloeam dentro de sua area para transporta-lo como se 

fosse urn caixao. 0 grupo agora contorna as ruinas de uma muralha. Brancaleone 

intenompe a marcha. Em plano geral ve-se ao fundo urn vale por onde passa urn rio e pode

se escutar o murmurio de sua conenteza .. Abacuc esta moribundo, alias o estado de saude 

do pequeno hebreu ja se mostra etitico em seqiiencias anteriores, desde o seu batismo no rio 

pelo beato Zenone. 

Urn tema musical melanc6lico e a manifestac;ao de temura por parte dos seus 

amigos consolam-no num momenta lirico e de tolerancia religiosa. Abacuc, chamando seus 

amigos de "cristaozinhos" diz que est<i mal e que sua horae chegada. 

Brancaleone e seus homens confortam o pequeno homem, tratando-o 

ternamente por "velho". e dizendo que. em bora nao se saiba se Abacuc ira para o paraiso 

dos cristaos ou para o paraiso de sua gente. de seu deus ancestral, ele ira para Iugar 

certamente melhor do que a vida tenena. Urn Iugar onde nao sentini mais frio calor, fome, 

nem sede. nem paneadas. nem sustos, mas ter:i um ceu sempre belo. com aves nos galhos, 

muitas flares e a saciedade de pao. queijo e vinho. Um Iugar aonde os anjos o convidarao 

para gozar dos prazeres. Mangoldo ouve estas palavras e sonha com o paraiso, sobretudo 

quando se fala das comidas. 

Nestas circunstancias, Abacuc fecha os olhos lentamente e morre. Branealeone 

diz emocionado: "donne, velho. dorme .... dorme' ". Ha mn sileneio e Pecoro diz, inveJando 

a morte de Abacue: ·'ve!ho sortudol" (fig. 32) 0 velhote e enterrado ali mesmo, tendo 

como caixao o sua propria area, sem ter seu objetivo de chegar a Aurocastro realizado. A 

idealizayao de um paraiso ap6s a morte de Abacue, nesse treeho do filme, aumenta a 

expectativa da eonquista final de Auroeastro. Todos os componentes do Exereito sonham 

com uma tena prometida que seja umlugar onde tudo sera diferente daquela vida miseravel 

que eles levam. 
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Figura 32 

A morte de Abacuc e seu enterro dentro da area que representa sua riqueza e 

prote91io, talvez esteja ai se referindo a morte de Moises (Deuteronomio, 34), o patriarca 

bfblico que, ap6s ter conduzido o povo hebreu por quarenta anos no deserto, morre antes de 

ter conquistado a terra prometida a seu povo. Abacuc seria o guia intelectnal do Exercito de 

Brancaleone. Sem a sua alfabetiza<;ao, o pergaminho de Arnulfo-Mao-de-Ferro nao teria 

sido descoberto pois os pioneiros do Ex ere ito (Pecora, Taccone e Mangoldo) e mesmo 

Brancaleone nao teriam competencia para ler o pergaminho que e o ponto de partida para 

todo o desenrolar do enredo do filme. 

Epis6dio 10. A Conquista de Aurocastro 

Sem Abacuc, o Exercito de Brancaleone prossegue o seu caminho. Tendo ao 

fundo o tema de Brancaleone em arranjo instrumental, num ritrno mais Iento, como se 

demonstrasse o cansa<;o do Exercito porter enfrentado tantos obstaculos, a tropa desce uma 

colina e a camera, em panoramica, os acompanha e revela uma paisagem com o mar ao 

fundo. Brancaleone, com seu traje de gala, estanca a marcha e aponta Aurocastro ao Ionge, 

numa peninsula. 

Ao verem Aurocastro, os homens do Exercito come<;am a comemorar 

efusivamente. De repente escutam o som de urn sino, vindo do alto da colina. Brancaleone 
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supoe ser o smo do beato Zenone. Todos param de comemorar. Brancaleone, lamentando a 

sorte de ter que dividir Aurocastro com Zenone e seus peregrines. apeia de Aquilante, 

ajoelha-se e ordena que todos fa<;am o mesmo. 0 ferreiro, sem saber do epis6dio do beato 

Zenone indaga por que deve ajoelhar-se. Taccone for<;a-o a faze-lo. Em silencio, todos 

voltados para o alto da colina de onde se ouve o sino. eles aguardam a apari<;ao de Zenone. 

PonSm logo se ve que os toques de sino nao passam de uma sineta no pesco<;o de uma vaca 

que aparece no alto da colina. uma passagem de puro nonsense. Todos se rejubilam pela 

descoberta do falso alarme. 

0 Exercito. entao. ao som em off da musica-tema, adentra a cidade de 

Aurocastro, com Brancaleone a frente. agora trajado de preto, vestindo urn elmo com urn 

penacho e liderando a tropa, ja com ares de senhor da localidade. A popula<;ao observa 

indiferente aquele pequeno batalhao tao impar em desfile pelas ruelas da cidade. Por fim 

eles chegam a urn promont6rio de onde se ve a fortaleza. Eles atravessam a pe o bra<;o de 

mar que separa a cidade da fortaleza de Aurocastro. 

Ao chegarem as portas do castelo, Taccone em discurso, ap6s urn toque de 

tambor e cornetas, declara: 

Cidadaos de Aurocastro' Abram suas portas ao vosso senhor, vindo por vontade 
imperial para guia-los. protege-los e adrninistra-los. Abram para Brancaleone da 
Norcia e Aurocastro e para suas fileiras. 

Taccone encerra o seu discurso ao toque do tambor e das cornetas. Abrem-se as 

portas da fortaleza e o povo, em euforia, comemora e aplaude a chegada de seu novo chefe. 

Brancaleone acena para uma pequena multidao que o cerca, agradecendo a acolhida Os 

anciaos, representantes de Aurocastro, ap6s urn apressado discurso. entregam ao cavaleiro a 

chave da cidade e o convidam para conhecer tudo o que !he pertence. Brancaleone tenta 

entregar o pergaminho de propriedade a urn dos anciaos. mas ele nao se interessa em ler o 

documento. pois tern muita pressa. 

Brancaleone e seus homens sao levados por urn dos anciaos para dentro das 

muralhas, ainda muito apressado. 0 anciao manifesta sua alegria pela chegada do novo 

chefe. acreditando que com isso os muitos temores por que passa o povo de Aurocastro 

terao fim. 0 anciao, sem perda de tempo, explica ao cavaleiro a situa<;iio da cidade e leva o 

Exercito para a ponta do promont6rio, de onde urn sentinela. no alto de uma muralha. diz 

ver no horizonte do mar uma vela negra. 0 anciao suplica a Brancaleone que mostre a que 
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vew e salve o seu povo das pilhagens e dos saques. Os cidadaos de Aurocastro que 

acompanharam e assistiram a toda essa afobada recepyao come9am a se retirar. 

Brancaleone, sem entender o que Jhe foi explicado. se ve abandonado com seu 

Exercito para tomar alguma providencia a respeito de alguma coisa. Teofilato ve, ao Ionge, 

no mar uma vela negra de uma nau de piratas sarracenos. Brancaleone conclui ser aquele o 

perigo negro que vern do mar. como rezava o pergaminho: uma nau de piratas sarracenos 

que vern do mar. a cada ano para pilhar a cidade de Aurocastro. Mangoldo, desesperado. 

propoe a fuga imediata. Brancaleone, contrariado com a covardia de Mangoldo, conclama. 

entao, seus homens a defenderem Aurocastro. Nomeia Taccone como "Primus Millis", 

Teofilato como Capiti'io, com desprezo, nomeia Mangoldo como "Millis Simplicius" e 

Vito, o ferreiro, como o seu Capitiio de Armas. Pecoro, que nao estava presente na 

nomea9ao dos homens do Exercito, de Ionge chama seus companheiros para dentro das 

muralhas, pois os sarracenos esti'io chegando. A covardia toma o Iugar da bravura de 

Brancaleone que ao Jado de seus homens corre para se proteger no interior da fortaleza. 

Aqui o Exercito de Brancaleone e colocado frente ao desafio de ser urn exercito 

real de defender sua conquista. Os homens de Brancaleone se deparam com uma tarefa que 

nao sabem se conseguirao realizar. Ai se encontra presente a noviio do grotesco e do 

burlesco; nessa inversi'io do mundo que se apresenta com os anti-herois identificados como 

tais e procurando a todo custo dar conta de uma empreitada impossivel para eles. 

Ja dentro dos muros, Brancaleone e seu Exercito veem os sarracenos 

desembarcando na praia com urn ariete, que utilizam para arrombar a porta da cidade. 

Enquanto isso. no interior das muralhas, Brancaleone arquiteta e explica detalhadamente 

urn plano mirabolante para prender os invasores num alvapi'io que se encontra em frente as 

portas, no patio da fortaleza. 0 plano de Brancaleone fracassa, quando Taccone arrna sua 

funda para dar inicio ao combinado e acerta a cabeva de Brancaleone que cai no alyapi'io, o 

proprio exercito desmoraliza seu comandante. Seus homens tentam socorre-Jo mas tambem 

caem no alvapi'io, onde ficam presos. As portas do castelo se abrem e os sarracenos entram, 

por fim. na fortaleza e se deparam com os defensores presos dentro do alyapao por eles 

mesmos. 0 Proprio exercito se basta para se derrotar. 
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Epls6dio ll. A Tomada de Aurocastro por Arnulfo-Miio-de-Ferro 

Figura 33 

Debaixo dos risos dos sarracenos, Brancaleone e os seus sequazes sao 

pendurados em cordas que pendem de uma trave sobre ponteiras para serem mortos 

impalados. Porem quando o chefe dos sarracenos ordena que a corda que sustenta os 

prisioneiros seja cortada, irrompem no horizonte as fileiras de urn exercito de cavaleiros 

cristaos vestidos de negro que entram em choque com os san11cenos e os repelem em 

dire<;iio ao mar. Os sarracenos sao jogados ao mar, despencando falesia abaixo. 

Brancaleone agradece a seus salvadores, apresenta-se como o senhor de 

Aurocastro e de todos os seus bens e os convida para se hospedarem em sen castelo. 0 lider 

do exercito cristae ouve em silencio total, sem responder as as mesuras de Brancaleone. A 

impressao e que sua armadura esta vazia. Quando Taccone abre a celada do elmo para ver 

se M alguem em sen interior, revela-se que o chefe do exercito cristao e ninguem menos 

que o nobre Amulfo-Mao-de-Ferro, que veio tomar posse de Aurocastro, sua posse por 

direito de outorga (Fig. 33). 

Brancaleone e seu exercito, sao novamente supliciados, agora arnarrados as 
mesmas estacas que haviam servido de ponteiras para os sarracenos, onde deverao ser 

queimados. Antes do desfecho do suplicio, Brancaleone dita frases enobrecedoras e 
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compungidas, como: "Nao e o fim que se deve lastimar, mas sim o principia. Eu fui 

enganado por aquele pergaminho." Com esta frase, Brancaleone retoma ao ponto de partida 

de sua desgra9a, como que enxergando toda a sua epopeia fracassada, o moinho de vento 

que tentou destruir, mas que o destruiu. 

Figura 34 

Taccone, como o born ladrao ao !ado esquerdo de Cristo (fig. 34), pede perdao 

a Brancaleone por te-lo feito chegar ate ali. Brancaleone responde: "De que adiantam agora 

as recriminaviles, irmaos? Amemos e perdoemos na hora da morte!" 

Todos respondem como numa oravao: "Amemos e perdoemos!" 

Da mesma maneira que Taccone, Teofilato, ao !ado direito (fig. 35) de 

Brancaleone, confessa ter sido ele o responsive! pela maculavao da honra de Matelda. 

Brancaleone, perde sua solenidade e inutilmente, revolta-se, amea9ando acabar com 

Teofilato. 

Toda essa parifrase da crucificav1i.o, adia o final do filme, aumentaudo, com 

diversas reviravoltas, o suplicio dos soldados de Brancaleone e o seu arrependimento por 

ter cometido tantas falhas e erros. Isto refor9a o senso de redenyao prometido pelo beato 

Zenone, que trani a esperan9a de Salvav1i.o 
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Figura 35 

Epis6dio 12. 0 Sino de Zenone 

Arnulfo-Mao-de-Ferro ordena que urn de seus cavaleiros ateie fogo a lenha que 

queimani os seis condenados. Porem, no exato momento em que o algoz vai ctunprir as 

ordens de Arnulfo, sob urna musica grave e dramatica, ouve-se o badalar de urn sino e 

entao surge, com que saido do mar, o beato Zenone, mancando e com urna faixa na cabe9a 

e ao !ado de seus esfanapados peregrinos, uma apari9ao redentora. 0 beato impede a 

execw;ao de Brancaleone e de seu Exercito. Arnulfo-Mao de Ferro tenta selar seu intento. 

acusando os reus de traidores e que merecem a morte, entretanto Zen one intercede por eles: 

Sim, eles merecem. Como todos nos, mas nao cabe a voce, pois quem com ferro 
fere, com ferro sera ferido. Fizeram juramenta solene de irem a Terra Santa combater 
os infi6is. 

Assim, o Exercito de Brancaleone e salvo pelo beato que os incita a curnprirem 

sua promessa de marcharem para a Terra Santa. Os cavaleiros do exercito de Arnulfo 

ajoelham-se perante o beato e perrnitem a partida de Brancaleone e sua c01ja. 

Aquilante, livre de sua sina esta unido a urna egua, mas ao ouvir a voz de seu 

cavaleiro, que agora volta a compor as fileiras dos Cruzados de Zenone, abandona sua 

parceira e retorna para servir fielmente a Brancaleone. Ao rever Aquilante, Brancaleone 

reassume sua postttra de cavaleiro andante, pede suas arrnas, exorta aos seus soldados e aos 
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peregrinos a coragem de seguirem em Cruzada para a Terra Santa a fim de libertar o Santo 

Sepulcro das maos dos infieis. Brancaleone discursa a seus companheiros: 

Bern, meus duros, abandonem o desilnimo, deixem de se escorarl Peito para 
fora, armas eretas, bandeiras ao alto, audacia! Perdemos Aurocastro, mas o alem-mar 
nos espera em sangue e em gloria. Como o lobo que se arroja e como o leao que ataca, 
marcharemos it Terra Santal Branca! Branca! Branca!. .. Leonl Leonl Leonl 

Reinicia-se a marcha em dire<;ao ao horizonte, tendo ao fundo o som em off do 

tema musical de Branca leone. Zenone fica para tras gritando para que o esperem. 

Aparentemente, o esp6lio de urn cavaleiro (Arnulfo-Mao-Ferro ), no inicio da 

nan·ativa, niio parece uma a(:ao de importancia consideravel, e parece mesmo sutil o roubo 

do pergaminho do cavaleiro. As personagens Taccone, Pecoro e Mangoldo, nao sabendo 

ler, niio tern no<;ao de que urn peda<;o de pergaminho rasgado, posteriormente revelado pela 

leitura de Abacuc, na unica referencia do filme a uma fonte documental escrita, vai instalar 

o principal mote para o desenrolar de toda a a<;iio do filme. 

Os pequenos ladr6es dos bens de Arnulfo-Miio-de-Ferro, niio tern no<;iio da 

dimensao de seu roubo e atravessam todo o filme sem suspeitar da hip6tese de estarem 

sendo perseguidos. Somente no ultimo epis6dio do filme e que essas personagens seriio 

chamados a responsabilidade do assalto, quando, iludidos de estarem sendo salvos dos 

viloes muculmanos, por urn exercito cristao, sao surpreendidos pela verdadeira revela<;ao 

da identidade de seu novo carrasco: Arnulfo-Mao-de-Ferro que volta para reaver sua 

propriedade por direito documentado. 

0 Exercito de Arnulfo-Mao-de-Ferro surge nesse ultimo epis6dio, como o 

Exercito de Fortinbras em Hamlet, na forma da apari9ao de urn perseguidor, que niio e 
mostrada no decorrer do filme, mas que provavelmente preparou sua conquista de 

Aurocastro e cumpriu sua trajet6ria nos bastidores da cena onde Brancaleone e seu Exercito 

desenvolvem suas atrapalhadas peripecias. 0 filme mostra a trajet6ria do Exercito nao

oficial. 

Como em "Life of Brian" (1979) do grupo ingles Monty Python, nmTa a 

hist6ria de urn anti-her6i que viveu na mesma epoca do her6ico Jesus Ctisto. em 

"L 'Armata Branca leone", o exercito oficial, her6ico de Arnulfo-Mao-de-Ferro, fica a parte 

no transcorrer da a<;ao. E o contraponto opaco do outro.Exercito. Monicelli seleciona o 

Exercito de marginais e mantem o Exercito de Arnulfo, como urn componente em suspenso 
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na narrativa, para retoma-lo no final dessa narrativa e fechar uma das linhas abertas no 

inicio do filme, quando do assalto ao cavaleiro germanico. 

Supondo que a narrativa do filme tivesse focalizado a trajet6ria do Exercito de 

Arnulfo-Mao-de-Ferro, em sua persegui<;ao aos ladroes de seu pergaminho ( o Exercito de 

Brancaleone); e possive] que OS homens de Branca]eone se tornassem OS vi]oes da trama. 

Essa op<;ao feita por narrar as aventuras de urn Exercito nao oficial, implica numa op<;ao 

pelo c6mico que desafia o oficiaL transgredindo e procurando subverter o instituido. 
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Considera~,:iies Finais 

Em L 'Armata Branca leone e possivel perceber uma ltalia recriada atraves do 

cinema, tendo como pano de fundo a reconstiutivao de urn periodo especifico da Historia. 

Monicelli desdobra suas referencias, ao criar urn exercito parodico, que recupera a 

variedade de linhas de cultura do periodo medieval e, em suas entrelinhas, remete a outras 

epocas criando uma intertextualidade, onde a realidade medieval do filme, passa a ser urn 

suporte para as diversas referencias feitas no conteudo filmico. 

Monicelli tambem resgata elementos recorrentes de sua propria filmografia. 

Poderia dizer que talvez seja uma falta de originalidade esse retorno de tematicas e 

narrativas ja exploradas. No entanto, os filmes de Monicelli possuem uma coerencia no que 

diz respeito a narrativa das obras e a sua composivao de personagens. Talvez essa auto 

referencia possa ser avaliada como uma forma de auto reflexao sobre tematicas ja 

desenvolvidas anteriormente em seus filmes. 

No primeiro filme sobre Brancaleone o fio narrative, todo centrado na 

personagem Brancaleone. faz com que a figura do cavaleiro concentre a conduvao da 

narrativa, da linearidade do filme. Portanto e possivel levar em consideravao a linearidade 

no filme de Monicelli como uma opyiio, se considerarmos a linearidade como uma 

possibilidade em relavao as multiplas possibilidades de construvao cinedramaturgica. 

Apos a analise dos episodios, seqiiencias e pianos feita anteriormente nesse 

trabalho. pode-se perceber que o formato do filme, do roteiro e de sua montagem constroem 

uma narrativa que encontra analogias com a obra de Cervantes. Esse fio condutor seria a 

linha que costura os retalhos de uma cortina que se desenrola conforme a armata avanva 

em direviio a Aurocastro. 

A narrativa linear do filme de Brancaleone se ap6ia nas intrigas que se 

desenvolvem nos espavos ocupados no centro dos episodios. A cada inicio ou final de 

episodio ha urn fio que liga urn epis6dio ao outro. Esses fios de linearidade seriam as 

travessias entre os episodios. Assim. e como se os epis6dios fosse pontos que balizassem as 

travessias entre urn episodio e outro e assim o caminho se comp6e. Por mais que o Exercito 

de Brancaleone se afaste de seu objetivo central. a linearidade do filme nao se rompe. 

Geralmente essa travessia e mostrada com pianos laterais que enquadram o exercito na sua 

marcha em direviio ao proximo epis6dio. (fig. 36) 
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Figura 36 

E passive! considerar, entao, o filme "L 'Armata Brancaleone ", como sendo urn 

filme linear. Mas e passive! concordar que, apesar de sua Iinearidade hist6rica, o filme tern 

urn alcance que nao se resume a ela. Ao desdobrar-se em diversos epis6dios de narrativa 

quase autonoma, L 'Armata Brancaleone descentraliza, o fio condutor. E born frisar que a 

personagem protagonista nunca e abandonada, pennitindo que o fio se desenrole de 

maneira autonoma e se estruturem epis6dios totalmente independentes da narrativa central, 

como acontece no Dom Quixote, no qual sao constrnidas novelas praticamente descoladas 

do eixo narrativo, enquanto o protagonista do romance se recolhe para dormir e deixa que a 

condu9ao da narrativa seja deslocada para outras personagens. 

Tra9ar urn paralelo entre o filme de Monicel!i e a obra de Cervantes, seria urn 

outro trabalho, mas a hist6tia de Brancaleone e seu Exercito, procura mostrar a partir de urn 

fio condutor centrado no cavaleiro andante, diversos aspectos da vida de urn her6i 

individual. Analisando o formato do roteiro que compoe a narrativa do filme de 

Brancaleone, e passive! identificar algumas constrnyoes que sao semelhantes a narrativa do 

romance de D. Quixote. Assim, e passive! considerar que "0 Exercito de Brancaleone" 

estaria apropriando-se de elementos pertencentes a obra cervantina. 

Seria passive! colocar frente a frente o filme de Monicelli e o romance de 

Cervantes. Tambem setia passive! transpor as formas narrativas de Cervantes para o filme 

de Monicelli, se for levado em conta as personagens dentro da narrativa. Pois, a partir do 

145 



momento em que se identificam as personagem, torna-se tambem possivel separar 

personagem e ayao da personagem ou estados de humor, fisicos, biol6gicos da personagem 

e assim e possivel identificar o comportamento dessas estruturas personificaveis dentro da 

naJTativa literaria, no caso do romance e identifica-las tambem dentro da naJTativa filmica. 

Ao pensar no filme de Monicelli como uma satira aos filmes sobre her6is 

italianos renascentistas que foram associados a figura de Benito Mussolini, mas tambem 

aos cavaleiros andantes dos generos literarios cavalheirescos medievais, continua-se a 

encontrar paralelos entre Brancaleone e D. Quixote, considerando o romance de Cervantes 

como uma satira aos cavaleiros medievais. 0 romance sobre o Cavaleiro da Triste Figura 

poderia ser visto. en tao como uma fonte de imagens litenirias referentes a toda uma rede de 

tramas e nanativas que se entrala<;am para compor uma especie de hist6rico do romance de 

cavalaria. Essa fonte de inspira<;ao que e o D. Quixote, permite que outros autores realizem 

o caminho da apropria<;iio dos recursos naJTativos utilizados por Cervantes e construam 

suas pr6prias nan·ativas, substituindo e combinando diferentes personagens e a<;iies. Dessa 

forma seria possivel supor "L 'Armata Branca leone" como o D. Quixote de Mario 

Monicelli. 

Em L 'Armata Branca leone. Monicelli ainda cone o risco deter sido superficial, 

ao pretender expor uma especie de colagem multicultural de uma "ltalia Medieval". 

Retomando algumas personagens apresentadas no decorTer da narrativa, no epis6dio final 

do filme. percebe-se a intenvao de reunir numa apoteose, a diversidade cultural presente no 

conteudo tilmico. 0 aparecimento de uma invasao sarracena a Aurocastro tern suas 

referencias hist6ricas respaldadas no fato de que os mouros realmente invadiam e 

conquistavam varios territ6rios italianos. 0 filme resgata essa referencia, assrm como 

resgata a presen<;a do dominio Bizantino no sul da peninsula italica, Sao indica<;iies que 

mostram aspectos da !dade Media europeia nem sempre explorados pelos filmes sabre esse 

periodo hist6rico, sobretudo a informa<;ao com respeito a existencia do Imperio Bizantino 

naquela regiao'- E possivel afirmar que o epis6dio da familia bizantina talvez seja uma das 

1 
Os bizantinos pennanecem na Puglia, apenas na extremidade de Salento, com Otrantoe e Gallipoli. Foi a 

6poca mais desolada do medievo pugliese.( ... ) Os dois seculos de reafirmado dominio bizantino nao foram 

mais do que uma continuidade de gueiTas entre os governadores bizantinos e principes lombardos, de 

interveny6es papais, de expediyOes germflnicas (especialmente sob Ottone I e Ottone IIJ e de renovadas 

incursOes saiTacenas. BERTARELLI, L. V., Guida D'Itafia della Consoclazone Turistica Jtaliana: Puglia. 

Milano: Unione Tipograt!ca, !940. pp. 28-29. 
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umcas imagens cinematograficas que tentou fazer uma referencia aquela cultura tao 

importante para a forma<;ao de Ocidente. 

Ao centralizar uma narrativa sobre urn periodo hist6rico localizado, numa 

regiao especifica. o fihne se permite menos generalista. e rnesmo assirn nao assume urna 

real fidelidade de reconstitui<;ao hist6rica. Dessa maneira, o fato de Monicelli trazer para o 

centro da narrativa ternaticas e argurnentos recorrentes de sua obra e tarnbem da propria 

hist6ria da filmografia italiana. alem de suas referencias a literatura e ao teatro europeu, 

confere ao seu filme urn aspecto ficcional que pode aproxima-lo da fabula, corn uma forte 

conota<;ao hist6rica. 

Nurn outro sentido. e possivel trazer de volta a ideia de que L :4rmata 

Brancaleone se propoe a narrar urn periodo hist6rico especificamente medievaL permite 

questionar sua precisao hist6rica. 0 que se ve no filme de Monicelli como medieval teria 

possibilidades de cobrir urn intervalo temporal que vai desde as invasoes barbaras ate 

aproxirnadarnente a epoca das cruzadas. Toda essa especie de revista da !dade Media 

italiana possui urn modo de pensar na !dade Media recortado por urn ponto de vista 

centralizado pelo grupo de artistas que compos essa obra cinernatografica. A partir de uma 

visao assumidamente centralizadora, o filme convida ao estudo de temas relacionados a 
hist6ria. a !dade Media e a propria investiga<;ao sobre o desenrolar do tempo hist6rico, que 

no intervalo em que se desenrola o filme de Monicelli descreve eventos que se referem a 

urn periodo de mais de 1000 anos. 

Essa forma de pensar na ldade Media, a partir de uma visao estabelecida pode 

refor<;ar preconceitos e estere6tipos sobre a epoca mostrada no filme. Tambem pode 

suscitar discussoes a respeito do compromisso do cinema com a hist6ria, sem deixar de 

!ado uma das fun<;oes fundamentais do cinema: o entretenimento. Esse ponto tambem 

sustenta o filme monicelliano. sobretudo se for levado em considera9ao que a !dade Media 

no cinema nao possui registros originais. pelo fato de nao existirem peliculas 

cinematograficas rnedievais. Todos os filmes sobre a !dade Media carecem de uma 

apropria<;ao de outras linguagens artisticas para a reprodu<;ao de suas imagens. consideradas 

rnedievais. 

A visao dos artistas que compuseram L :4rmata Branca leone esta no olhar de 

suas personagens excluidas da hist6ria.oficial. Ao expor na tela esse rnultiplo universo 

culturaL a partir da visao de urn exercito de personagens de origem camponesa e rustica, o 
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filme retoma uma antiga oposi9iio entre cidade e campo, existente na tradi9iio literaria e 

teatral italiana. Quando a camera de Monicelli observa suas personagens. mostra uma visao 

satirica que as compile c6micas. caricatas. Camponeses ingenuos, carentes de uma visiio 

ampla, que os previna das conseqiiencias de suas atitudes. 

Esse exercito de parias liderados pela figura de urn cavaleiro errante, parte em 

busca de sen heroismo, marcha em busca de urn feudo, urn sonho de poder eleva com ele 

urn grupo niio muito comum de individuos recuperando a imagem de atores de uma pe9a 

que jamais se viu, que talvez nem mesmo existiu'. a imagem de uma trupe reunida que 

pudesse nos dar a ideia de uma realidade dificil de ser recomposta em seus movimentos e 

sons. 

A leveza do filme de Monicelli nao o reduz a discussao de aspectos sociais, mas 

pode ancorar uma possivel leitura social do filme, como urn instrumento de critica, 

acrescentando-lhe mais uma possibilidade de analise: aquela que atribui a Brancaleone, 

alem da elaboraviio de uma personagem que se refira satiricamente a Mussolini ou outro 

lider totalit:irio - com o intuito de desmonta-lo - a elaboraviio de personagens simp:i.ticos, 

por sua ingenuidade desengonvada, sem consciencia da verdadeira procedencia do 

pergaminho que o levari a lutar por urn objetivo espurio. 

Esse grupo compile urn exercito de injusti9ados, numa marcha de elementos 

humanos pertencente a urn estrato social campones e socialmente inferior, que !uta por uma 

utopia inconsciente. A utopia de conquistar uma cidade idealizada como urn Iugar onde se 

encontrasse a felicidade, o prazer, a realizaviio de poder, mas que tambem se mostra como 

uma ilusao e desloca a conquista da utopia para uma busca constante daquilo que niio pode 

existir senao no idealizado. 

Essas associaviles indiretas teriam uma relaviio com a suposiviio historica 

levantada pelo filme, pois a partir do momento em que se coloca uma narrativa simples e 

calcada em moldes reconhecidos como solu9iles narrativas eficientes, possibilita que se 

garanta uma universalidade no tratamento tem:i.tico, onde o tempo historico se transforrna 

num pano de fundo para a narrativa, deixando de ser elemento indispensavel para 

complementar a historia narrada. Assim a narrativa de L 'Armata Branca leone poderia ser 

localizada em outro periodo historico, como em "Cari Fottutissimi Amici" que tambem 

'LIBERA. Alain, Pensar na !dade Media. Sao Paulo: Editora 34, 1999, p. 61. 
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retoma a formavao de grupos de marginais, presente em "L 'Armata Brancaleone ", com a 

diferenva de se passar no final da II Guerra Mundial. 

Ao levantar essa suposivao. alem da associayao com a imagem de Mussolini. e 
possivel presumir uma destruiyao de idealizayoes, numa possivel refer€mcia ao fim de duas 

utopias. Tanto a que procura construir urn her6i ufanista, como a que procura heroificar urn 

grupo de injustivados idealistas, liderados por urn paladino que fracassa no intento de sua 

conquista de poder. A decepyao que se toma Aurocastro para o Exercito de Brancaleone e 
uma perda da ilusao no ut6pico, por parte dos her6icos comicos de Monicelli. mas pode ser 

tambem a constatayao de que esse ut6pico est\ na busca constante de ideais nao tangiveis. 

A reayao de Brancaleone frente aos seus fracassos, leva a pensar numa utopia da marcha 

constante. da retomada da marcha em direvao ao her6ico, que nunca se realizaci 

concretamente. Trata-se de uma marcha que niio se abandona. Como a personagem 

Parsifal, da Demanda do Santo Graal do ciclo arturiano. persegue urn calice sagrado que se 

mostra inatingiveL para Brancaleone e seu Exercito. a ut6pica Aurocastro mostra-se 

inferior as expectativas de seus conquistadores e, assim inferior a necessidade humana da 

busca constante de novas buscas. 

Essa Aurocastro ut6pica assemelha-se a ilha que Sancho Panva sonha govemar. 

mas que quando !he e proposto o governo na pratica. ela se torna uma realidade 

insatisfat6ria. Porem e possivel especular uma referencia que o Exercito de Brancaleone faz 

a respeito da constituivao de urn partido comunista, talvez querendo demonstrar uma 

tendencia trotskysta de guerra de movimento permanente. 0 Exercito de Brancaleone seria 

uma metafora do Partido Comunista Italiano em sua eterna marcha em direvao ao poder. 

Pode-se encontrar na associavao entre o Exercito de Brancaleone e o grupo de 

peregrinos do beato Zenone a uniao ocorrida entre comunistas e cat61icos' na formavao da 

resistencia italiana ao final da II Guerra Mundial. Segundo Eric Hobsbawn essa resistencia 

italiana seria urn bando pequeno, perseguido e notoriamente malsucedido de quadros 

3 0 carater apaixonado e ideol6gico de Pasolini - urn de seus livTos intitulava-se justamente Passione e 

ldeologia ~ pode ser associado a uma esp&cie de catolicismo primitivo, catolicismo esse prOprio que o critico, 
em resposta a Fortini considerava somente urn dado hist6rico ou entao- em entrevista a Jean Duflot- quase 

todos os italianos eram cat6licos e comunistas. AMOROSO. Maria Betania. A PaLriio pelo Real. Sao Paulo: 

Editora da Universidade de Sao Paulo. 1997. p. 37 
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ilegais. que emergiu de dois anos de resistencia como urn partido de massa de 800 mil 

membros, logo (!946) alcanvando quase do is milh6es. 4 

Essa possivel referencia aos movimentos de esquerda italianos pode ser 

amparada, tambem pela heranva socialista de Mario Monicelli e pode implicar num 

interesse em homenagear ou satirizar tambem esse exercito brancaleonico que seriam os 

movimentos de resistencia e os partidos socialista e comunista italianos. 

Brancaleone. ap6s perder Aurocastro. parte na Cruzada do beato Zenone -

surgido no horizonte. como que messianicamente saido do mar - em dire<;ao a uma nova 

Aurocastro, talvez em dire<;ao a liberdade. talvez em direvao a sua eterniza<;ao como 

personagem cinematografica numa guerra contra o impossivel. Parte em direviio ao 

desconhecido. em dire<;ao aquilo que o homem europeu medieval temia: o mar, a cruzada 

contra os negros mu<;ulmanos infieis. Parte para o seu her6ico, que o transforma na figura 

do cavaleiro amargo de Monicelli e seus colaboradores. 

Talvez seja possivel cartografar urn mapa do trajeto percorrido pelo Exercito de 

Brancaleone. Essa defini<;ao territorial e temporaL por onde se desenvolve a a<;ao filmica, 

resgata algumas categorias de imagens, onde se incluem personagens, objetos, intrigas, 

paisagens, sons que nao possuem possibilidades reproduziveis fielmente na perspectiva 

cinematografica, mas que se colocam de modo pertinente nas tematicas tratadas no 

conteudo filmico e que. de algum modo, trazem uma forma a ser considerada como 

possivel fonte de investiga<;oes, causam uma aceita<;ao na recep<;ao, sobretudo quando se 

constata sua natureza ficcional. 

4 
HOBSBAWN, Eric, A Era dos Extremos- 0 breve seculo XX (1914-1991). Sao Paulo: Companhia das 

Letras, !995. p. 167. 
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