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Os Anos do Documentirio 

Nos preludios da Hist6ria Mundial do cinema todos os criadores de "imaginarios" 
denunciam uma postura em permanente ebulic;ao. Assim, em Franc;a; os irmaos 
Lumiere1, tornam-se os pioneiros da pantalha, Skaladanowski, na Alemanha; William 
Paul2, na Bretanha; Muybridge3 e Edison4 nos Estados Unidos etc. Entre nos, Aure
lio Paz dos Reis e um dos precursores seguindo o movimento mundial criando como 
os anteriores, filmes documentarios. Os pioneiros registavam, na maior parte dos 
casos, cenas da "verdadeira vida", muito real, que se podiam, em termos comparati
vos, qualificar hoje de cenas do nosso quotidiano. 

Qual e entao a especificidade do documentario face as outras produc;6es cinema
togd.ficas? 

No inicio do seculo XX, podemos dizer que, por oposic;ao ao filme de ficc;ao, a 
sua finalidade e didactica, tern por vocac;ao de instruir e informar 0 publico, englobava 
todos os temas, como o inquerito social, a geografia ou a actualidade. 

I Louis e Auguste Lumiere vivem na atmosfera dos escudios fotograflcos Lyonnais de Antoine Lumiere, 
o pai. Instalam-se mais tarde em locais mais adaptados do bairro Momplaisir, onde levam a cabo com toda 
a liberdade as suas investigai;:6es. Nos anos 1880, difunde-se o uso de placas fotograflcas em gelatinobromuro. 
Louis aperfeii;:oa o prindpio e organiza a sua fabricai;:ao industrial. Estas placas Lumiere obtem no mundo 
inteiro um sucesso sem precedentes e sao conhecidas pelo name famoso de etiquettes bleues. Os irmaos Lumiere 
reunem-se muitas vezes para expor um ao outro os resultados de silas investigai;:6es. E o estimulo e tal que 
registam incessantemente novas patentes. Louis encontra finalmente a solui;:ao e construido o aparelho defi
nitivo, faz entao o seu filme: A saida dos operdrios da fdbrica Montplaisir. Uma primeira patente e registada 
em Fevereiro de 1895. Louis Lumiere nao reivindica o registo das imagens animadas, nem a reprodui;:ao do 
movimento, nem sequer a projeci;:ao, mas apenas "um nova aparelho que serve para a obtem;:ao e visao das 
provas cronofotografadas". 0 seu cinemat6grafo mostra-se exemplar. 0 aparelho compacto, leve, com born 
desempenho e capaz de servir simultaneamente de camara e de projector. 

2 Robert William Paul fazia investigai;:6es sabre as imagens animadas e cria o Biosc6pio. 0 cinema ingles 
deve o seu desenvolvimento ao kinetosc6pio de Edison, surgido na Oxford Street em 1894. E grai;:as a um 
vazio juridico que ele invade a lnglaterra. De facto, o aparelho nao esti abrangido par nenhuma patente. 0 
fabricante de instrumentos 6pticos, Robert William Paul aceita construir um, depois muitos outros par sua 
pr6pria conta. Mas o aumento desta produi;:ao exige muita pelicula que - esta sirrI - esci coberta par copyrights 
internacionais e apenas OS proprietirios de "verdadeiros" kinetosc6pios tern acesso a pelicula. Assim, Robert 
William Paul fabrica a sua pr6pria camara, mas a fotografia nao e o seu forte. Pede entao ajuda a Birt Acres. 
Estes dais pioneiros trabalharao juntas durante um certo tempo, ate que divergencias comerciais os sepa
ram. Robert William Paul, coma realizador, lani;:a-se numa especie de manifesto, e define a orientai;:ao da 
sua produi;:ao: o publico jd viu muitos comboios, electricos e autocarros. Ele admira o mestre frances Georges 
Melies e trabalha a fim de elevar a sua tecnica de filmagem elementar ao nivel deste Ultimo. A partir de 1902, 
produz filmes de magia e com rrucagens, Robert \Villiam Paul e tambem levado a ftlmar, para fms de propa
ganda, uma serie de actualidades reconstituidas. Em relai;:ao as accualidades de Melies, tern a vantagem de 
serem filmadas em ambientes naturais e de parecerem autenticas. Este periodo e um dos mais profusos da 
hist6ria do cinema ingles. 

3 Muybridge comei;:a as suas experiencias fotograflcas sabre objectos em movirnento, par volta de 1872. 
4 Thomas Alva Edison cria o kinetosc6pio. Parece uma especie de pequeno m6vel munido de um visor 

na parte superior. 0 seu prindpio e fazer passar uma moeda na fenda e, no visor pode-se ver desfilar muito 
rapidamente virias centenas de imagens fotograflcas que reproduzem realmente cenas animadas. 0 resultado 
seria extremamente interessante se projectasse estas imagens num ecra, diante de um publico numeroso. Este 
sistema nao permitiu uma iluminai;:ao suficiente das imagens. No inicio, sao conquistadores de um nova tipo 
que vao transformar uma pequena aldeia sob o name de Hollywood na Ultima fronteira do oeste americano, 
na California, a capital mundial do cinema. Nesse inicio do seculo XX Edison alimenta uma feroz guerra de 
patentes para consolidar o seu monop6lio de controlo das salas "os Nickelodeons" n.os E.U.A. 
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Gras;as as d.maras coma por exemplo a Aaron de l 6mm, que eram, coma para 
os chefes de orquestra, as suas batutas magicas, o real iluminava-se e estes jovens 
cineastas diziam que assim tudo seria possivel, tinham mais sensibilidade para o ci
nema documental. Exemplo disso e Nannok, o Esquimo de Flaherrys rodado entre 
1920 e 1922 no Polo Norte. 

Entretanto, noutras latitudes, uma nova maneira de filmar surgiu da tertlllia da 
Escola Sovietica do documentario que tern coma pilar Dziga Vertov6. Em 1929, 
publica o Manifesto do Kino Glas ou Cine-olho com o qual define a ideia de que o 
cinema deve, fundamentalmente, incidir sabre a vida real e liberto da fics;ao. Pode
mos citar tres filmes: 0 decimo primeiro ano, 0 homeni da canzara, ambos de 1929, 
e Tres cantos sobre Lenine, de 1934. Vertov falava assim do seu filme: 

Q homem da Camara, e Uffia tentativa para representar OS factOS COffi uma 
linguagem inteiramente cinematografica. Rejeitamos totalmente as linguagens 
e os procedimentos do teatro e da literatura7. 

Neste filme denota-se ja que o cinema tern uma linguagem cinematografica pr6-
pria e que a dmara, e um objecto invisivel por excelencia, facto que se torna bem 
patente ao longo de toda a pelicula. Mesmo o operador com a maquina de filmar e 
mostrado agarrado a um muro, no meio da multidao. A sua influencia no estrangeiro 
e consideravel tanto pelos seus filmes coma pelos artigos publicados a ponto de ins
pirar na Holanda, o cineasta Joris Ivens, na Gra-Bretanha 0 grupo documentarista 
de Grierson bem coma o grupo Frontier Films nos Estados Unidos. 

Em Franc;a, o cineasta de origem brasileira Alberto Cavalcanti instalado em Pa
ris desde 1920, cen6grafo dos cineastas franceses Herbier8 e Delluc9, cria a surpresa 
em 1926 com seu filme So as horas . Este filme trata da descris;ao da vida quotidiana 
parisiense denotando-se ja uma pesquisa de qualidade e de um certo realismo. No 
ano seguinte, com outro filme En Rade, anuncia as origens do que viria a ser o futuro 
cinema frances. A sua perspectiva · de evoluc;ao na direcs;ao de um realismo 
documentario e tao nfrida que John Grierson convida-o para a Gra-Bretanha em 1934 

5 Robert Flaherty, realizador americano (1884-1951). 0 seu primeiro ftlme foi Nanouk of the North. 
6 Em 1924, o cinema sovietico entra finalmente no inicio da vanguarda artistica. Os realizadores de "ten

dencia tradicionalisra' desaparecem muito rapidamente e dao o lugar aos inovadores. Entre estes, Dziga Vertov 
pretende captar a realidade ao vivo. Os seus filmes de "cinema-verdade"e "cine-olho" sao extraidos de uma massa 
consideravel de documentos sobre a vida quotidiana, o trabalho, os crimes, os acidentes ou as comemorac;:6es, 
por exemplo. Ilustram a sua teoria segundo a qual a montagem e o meio de conferir um sentido a experiencia. 

7 Theses pour le Cine-CEil, de 1924. Primeira publicac;:ao na recolha de Dziga lTertov, Staty, Zamysl.]r. 
8 Marcel I.;Herbier e igualmente um dos mestres da escola impressionista. Requintado, apaixonado pela 

arte e pelas investigac;:6es, devemos-lhe Eldorado em 1921, que e sem duvida a sua obra mais completa. Cuida 
particularmente da plastica e comp6e quadros que dao um estilo identificavel a SUa obra, utilizando tons 
vaporosos, deformac;:6es e cenarios audaciosos, como nos seus fumes L'inhumain e L'argent. 

9 Louis Delluc, o primeiro critico Frances de cinema, igualmente realizador e escriror, constitui o seu 
eixo, aplicando pessoalmente as suas teorias ao ecra. Concebe os seus cen:irios muito mais como poemas do 
que como narrativas: Filma Fievre, em 1921, e La femme de nulle part, em 1922, onde utiliza a unidade de 
lugar e de tempo hem como OS retrocessos. Desde muito cedo e pioneiro e apaixonado pelo cinema e tenta 
dar aos filmes o seu estatuto de hem cultural. Pertence a um movimento, animado por Canudo, o inventor 
do termo 7a arte, como Moussinac e fazem nascer os primeiros cine-clubes nos anos 1920. Estes espac;:os 

desempenham um papel capital no reconhecimento da cultura cinematograflca. 
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para ai cornec;:ar uma segunda carreira. No trilho de Cavalcanti, surge Lacarnbe, 
corn o ftlrne La Zone onde revela urn sentido da irnagern ins6lita e, por vezes cruel na 
descric;:ao dos rnendigos e rnised.veis disserninados pela urbe parisiense. Duma rnaneira 
geral este rnovirnento frances focaliza a imagern do hornern corno o objecto central da 
setirna arte. Jean Vigo10 no seu prirneiro filrne A Propos de Nice de 1929 e censurado. 
Esta curta-rnetragern tern por func;:ao sensibilizar o publico sobre a precariedade de urn 
certo rneio social e choca as autoridades da epoca. Vigo insurge-se, claramente, contra 
a sociedade burguesa e poe em pd.tica o Cine-olho dos russos. Corn Zero de 
Comportamento de 1932 e L'Atafante de 1934 irnpoe-se rnundialrnente. Jean Vigo 
defende corno suporte das suas realizac;:oes um ponto de vista documentado. 

Nesta anos 1930, sob a influencia de Vigo, Jean Painleve, antigo medico 
cria o filrne ciendfico. Este, cria e obtern, atraves da fotografia dos rnicr6bios dos 
anirnais, urna verdadeira arte em filrnes de alto valor estetico, didactico e cientifico. 
Os grandes planos corn a sua ilurninac;:ao e a sua rnaneira de filrnar tornam as cur
tas-rnetragens autenticas pinturas abstractas de Kandinsky. Poderfamos citar os fil
rnes: La pieuvre, Les oursis ou Hippocampe realizados entre 1926 e 1932. 

Sempre apaixonado por tudo o que se constr6i e se cria, Joris Ivens sabe unir os 
hornens e as coisas pelo seu lirisrno. 0 tema da agua percorre toda a sua obra. Em 
1929 corn seu filrne A Chuva, Ivens filrna urn dia de chuva em Amesterdao reche
ado de poesia. Em A Nova Terra, nos Paises Baixos, ele caracteriza tao hem os (seus) 
personagens que nada os distingue dos her6is do filrne de ficc;:ao. Assim ele pr6prio, 
fundarnenta a noc;:ao do hornern urdida ou forjada pela sua hist6ria, pelo seu corn
bate e os seus sentimentos. No seu filrne Borinage de 1933, Ivens, poe em relevo as 
contradic;:6es da econornia capitalista. 

Flaherty tambern anda em busca do hornern, mas principalrnente nas suas rela-
c;:oes com a natureza. a conhecer corn Nanouk, em 1922· e 0 homem de 
de 1934, que descreve a vida quotidiana nurna ilha. 

Na Gra-Bretanha a Escola dirigida por John Grierson convida Flaherty para 
trabalhar juntamente corn Cavalcanti, em Landres. E nurn artigo de Grierson con
sagrado ao Moana de Flaherty que surge em 1926 o terrno Documentary pela pri
meira vez , corno sendo a elaborac;:ao criativa da realidade. Trata-se de reencontrar as 
intuic;:oes liricas de Flaherty e o conjunto visual de Cavalcanti. Este e obtido pela 
fusao das irnagens, dos sons e das rnusicas e de urna utilizac;:ao lirnitada da palavra. 
0 unico filrne que Grierson realiza e Drifters, um docurnento sobre a pesca do aren
que no mar do norte e que perrnite, em 1929, larn;:ar as base~ da escola do 
docurnenrario. A obra principal que da a conhecer esta escola em todo o rnundo e 

10 Jean Vigo (1905-1934), realizador frances que lans:a no cinema um olhar satfrico, com ira e amor, 
sobre o mundo feliz dos veraneantes com o fllme A proposito de Nice. Apresenta duas joias cujo valor nin
guem consegue avaliar nessa epoca no fi.lme Zero de comportammto, em 1932, e no L'Atalante, em 1934. 
Um Premio Jean Vigo passara a ser atribufdo anualmenre ao autor de um ftlme que se caracterize pela inde
pendencia de espirito e pela qualidade da realiza~o. Este rnovimento dos anos 1930 traduz-se artisticarnen-
te no mal-estar dos anos que a guerra e Jean Vigo apresenta uma subtil mistura de naruralismo e 
de populismo. Parcialmente pelo expressionisrno ern materia de fotografla e de encenac_;:ao. 0 
hisroriador Georges Sadoul recorda que ele sempre procurou a mesma coisa: os do homem tanto na sua 
luta contra uma natureza que nao pode dominar como no mundo ou a admirarao pemn-
te o mtmdo natural. 
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Night mail, 0 correio da noite, de Basil Wright. E um hino lirico ao trabalho nocturno 
dos correios na linha Landres-Glasgow. 

Aos filmes desses grandes pioneiros do documentario, junta-se o esp6lio de Paul 
Rotha, famoso realizador do grupo ingles, com fl.Imes caracterizados pela intervenc;ao 
social na Inglaterra industrial dando enorme relevincia a luta dos mineiros. Na mesma 
epoca desenvolve-se uma escola em Nova Iorque animada pelo grande fot6grafo Paul 
Strand. Este funda com outros cineastas amigos a· sociedade Frontier Films cujo 
objectivo era o de realizar filmes documentarios relacionados entre si, mostrando a 
realidade americana de um ponto de vista critico: quer se tratasse da economia social 
ou de politica. Em colaborac;ao com Leo Hurwitz, Paul Strand realiza Native Land. 
A importancia destes filmes e a de incrementar o desenvolvimento em geral das insti
tuic;oes e as lutas sociais dos trabalhadores americanos em particular. Toda esta serie 
de fl.Imes vao definir a vida destes homens-cineastas ate 1942. As grandes planicies 
aridas e OS problemas especificos de abastecimento de inspiram algumas destas 
produc;oes coma em A charrua que abriu as planicies e 0 rio. Respectivamente de 
1936 e 1937, caracterizam-se par uma narrac;ao enfatica e par poderosos acompanha
mentos musicais. 

Nos Estados Unidos dos anos 1930, nao queria deixar de falar no sucesso de um 
novo estilo documentario: o filme sobre o seminario Times. Esta formula chamada 
A Marcha do Tempo, mistura da actualidade com cenas inteiramente reconstituidas 
em mestudio e, representadas por actores, esti na dos debates importantes do 
jornal televisivo dos nossos dias. Frank Capra levara uma serie aos pincaros durante a 
guerra, supervisando filmes intitulados Porque combatemos? Com efeito, e face a tais 
tecnicas de trabalho o que se deve compreender com a descri¢o da realidade e da ve
racidade da imagem documental destes movimentos, mudanc;as, e documentaristas, e 
que ocupam, no entanto, uma boa parte do cinema mundial do seculo XX. 

Voltando a Europa, Luis Bufi.uel 11 e a sua maneira de tratar e filmar as pessoas, 
torna-as dignas da mais bela das ficc;oes. 0 seu filme Las Hurdes, tetra sem pdo, de 
1933, passa a uma transcric;ao directa da realidade, sem que haja a menor ruptura 
no espirito e no estilo da sua obra. Embora considerados com desdem por alguns, 
estes meios do documentario ocupam um lugar de pleno direito no cinema mundial. 

As gerac;oes que se seguem, nutridas de um esp6lio incomensuravel de ideias e 
conhecimentos, inspiram-se forjando novos estilos e movimentos. Assim, surge o neo
-realismo italiano, o Free Cinema ingles dos anos 1960, o Cinema Directo de Jean 
Rouch12 e um certo Jean-Luc Godard em Franc;a.Todas as realizac;oes podem teste
munhar que estes homens sao verdadeiros ex-lfbris da setima arte onde se levantam 
questoes fundamentais sobre o pensamento que revoluciona a maneira de filmar. 

11 Luis Bufiuel corn o seu ftlme Um ciio andaluz, em 1928 na fumosa cena do olho da mulher, cortado 
por uma lamina, c;;sta ali para abrir o olho do espectador aos mundos do inconsciente e do irracional. Esta 
visiio crua e sem concessao faz escandalo. A idade de ottro, saldo dois anos rnais. tarde, mostra um homem e 
uma mulher que tentarn unir-se contra as da ordem social. Obra com um:a linguagem narrativa, sempre 
realista e concreta, que associa o choque poetico de imagens, objectos e personagens. 

12 Jean Rouch (Paris - 31/05/ 1917, - 18/02/2004), realizador e etn61ogo frances, um dos 
representantes e te6ricos do cinema directo. cerca de cento e vinte ftlmes. Faleceu num acidente de 
automovel na Nigeria e al foi sepultado. 
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0 Realismo Sovietico 

Em 1926, 0 Courafado Potemkine, de Serguei Mikhailovitch Eisenstein 13 e aco
lhido no Ocidente com grande entusiasmo. Este filme marca o verdadeiro nascimento 
do cinema sovietico. Narra os acontecimentos revolucionarios de 1905 e imp6e de 
maneira brilhante a ideia de uma revolw;ao estetica. A chegada do sonoro pouco 
depois permite que os realizadores retomem a febre filmica e as esperarn;as dos criado
res sovieticos do inicio dos anos 1920. Esta invenc;:ao aplicada com atraso confron
ta-se com a recusa. de alguns. Estes consideram que o cinema mudo soube elevar-se 
ao cume de uma arte e receiam que o cinema falado seja um regresso ao cinema 
romance, ao cinema teatro. Desconfiam igualmente das hist6rias psicol6gicas tradi
cionais e das imagens naturalistas. Assim, realizadores como Eisenstein, Yutkovitch, 
Dovjenko14, Kozintsev15 , Trauberg ou Pudovkine16 assumem a deslocac;:ao e a 
descontinuidade da imagem e do som. Alguns grandes musicos, como Chostakovitc;h 
e Feldman, lutam durante algum tempo ao seu lado por um cinema sonoro, nao 
escravo do sincronismo. Todos acabarao por aceitar e utilizar o falado. Enquanto os 
franceses descobrem uma nova forma de realismo, dito poetico, os soviericos orien
tam-se para o que Pudovkine chama o realismo socialista. 0 cinema deve captar as 
relac;:6es do homem e do seu trabalho. Deve tornar sensiveis os dos que unem o 
individuo a toda a nac;:ao. Este movimento cinematografico sup6e tambem que se 
considere os acontecimentos do passado na perspectiva comunista, a fim de dar a 
hist6ria o seu verdadeiro prolongamento. Inumeras contradic;:6es vao surgir ao longo 
destes anos 1930. A orientac;:ao socialista dos grandes cineastas faz-se por si mesmo, 
sem press6es do regime mas por entusiasmo e esperanc;:a. Em 1935, apesar dos suces
sos mundiais dos filmes de Eisenstein e de outros de Vertov, o poder vai intervir e 
esmagar quaisquer tentativas de pesquisas e de inovac;:6es. Como qualquer regime tota
litirio, segrega uma arte oficial, academica e pomposa de salvac;:io. Em 1934, Serguei e 
Giorgi Vassiliev modelam um novo tipo de personagem verdadeiramente popular. 0 seu 
filme Tchapaiev representa, segundo Eisenstein, a sfntese narrativa de todas as realizaf6es 

13 Foi um dos cinco realizadores escolhidos para celebrar o 20°aniversario das revoltas de 1905. Neste 
filme, a acc;ao nunca e sacrificada as exigencias da propaganda. Andre Bazin, como crfrico, defini-lo-a mais 
tarde como o simbolo do cinema por excelencia, o alfa e o omega de todas as culturas cinem11tognificas. Eisemtein 
impoe-se como o promo tor de wm realismo, quase que do realismo por excelencia. Ao cinema-sonho, ao filme-eva- _ 
sdo, este filme opoe o cinema encarnado na historia para o transformar. lvlas este realismo reside na materia e 
ndo na expressdo, acrescentad. ainda Andre Bazin. 

14 A beira do mar Negro, em 1928, surge a primeira obra capital do realizador Alexandre Dovjenko. 
Ele e indubitavelmente, corno did. o historiador George Sadoul o maior poeta epico que o cinema alguma vez 
conheceu. Alia os temas eternos do amor, da morte e da fecundidade numa sfrie de cantos liricos consagra
dos a sua Ucrania natal. Arsenal, de 1929, traz-lhe a celebridade. Na sequencia dos her6is colectivos de 
Eisenstein ou de Pudovkine, revela uma terceira evolm;:ao romantica: o sirnbolo encarnado no povo imortal. 
Um ano rnais tarde, Dovjenko realiza A Terra, uma das ultimas obras-primas do cinema mudo que, como 
nos seus outros filmes, anuncia um futuro dificil mas radioso. 

15 Gregory Kozintsev e Leonid Trauberg criam a Fecks ou "Escola do actor excentrico'', que procuram 
revalorizar o actor e o cenario. Este movimento desemboca no laborat6rio experimental de Lev Kulechev. 

16 Pudovkine realiza, com cenarios muito elaborado-s e actores superiormente dirigidos, que tern por tema 
a tomada de consciencia, nomeadamente A mde, em 1926, e 0 Fim da Sdo em 1927, atraves de 
uma velha operaria e de um jovem campones que se tornou soldado. 
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artfsticas dos periodos precedentes do cinema sovittico. Acrescenternos que este retrato 
de urna personagem hist6rico, respeitador da disciplina revolucionaria, representani 
o rnodelo a seguir pelos dirigentes sovieticos. A obra de Verrov, Tres cantos para Lenine, 
de 1934, constitui urna vibrante epopeia do socialismo. Esta e, sern duvida, a sua 
obra mais rigorosa. A partir de numerosos arquivos sobre a vida de Lenine (filmes e 
discos), pode finalrnente aplicar as suas teorias sobre a montagern das imagens e dos 
sons. Kozintsev e Trauberg propoem tambern urn filme a gl6ria do pais. Maxime trap 
a vida de urn operario bolchevique atraves de tres perfodos hist6ricos. Coincidindo 
nessa abordagem com os grandes romancistas Tolstoi e Balzac, mostram nesta trilogia 
a evoluc;:ao da sociedade atraves de alguns individuos. 

Kozintsev e Trauberg esforc;:am-se assim por explicar tudo minuciosamente sem 
se esquecerem de integrar tambem algumas notas de humor. 0 seu estilo e tanto 
mais louvavel porquanto nessa epoca, os filrnes, em particular as prodm;:6es ameri
canas, cultivam os atalhos e as elipses. Dovjenko, depois de !vii, o Terrfvel, filrne de 
19 32 de Eisenstein, consagrado a edifica<;fo de urna grande barragern, realiza Aero grad, 
em 1935. A acc;:ao desenrola-se na taiga siberiana e o ftlme apresenta-se como um aviso 
aqueles que ousern forc;:ar as fronteiras sovieticas. Depois, Estaline pede-lhe, pessoal
mente, que come a hist6ria de um her6i ucraniano. Dovjenko p6e-se em acc;:ao e filma 
Chtors, em 1939, no qual da o melhor de si. 0 filme p6e em cena um enferrneiro 
ucraniano que cornbate as tropas alemas de ocupac;:fo em 1918. Dovejnko mostra-se 
lfrico, abrac;:ando OS grandes sentimentos da IIlOrte, do herofsrno e do amor a natu
reza. Influencia o realizador Eflrn no seu filme Os Ma·rinheiros de Crostadt. 
Este filme evoca a guerra civil atraves de um grande fresco, igualmente Hrico, dado 
que o Bciltico e as suas vagas cinzentas assumern urn papel preponderante. Como 
Dovjenko, Mark Donskoi e o pintor das extens6es arrepiantes, dos ceus sangrentos 
e dos seres perdidos no mundo, onde a forc;:a prevalece sobre o direito e onde o dinhei
ro corrompeu os sentimentos mais nobres. Donskoi deve o seu rename internacional 
a sua celebre trilogia sobre as mem6rias de Gorki. Assirn, com A Infancia, Ganhando 
o pao e As minhas Universidades, os tres realizados entre 1938 e 1940, rnostram-se 
verdadeiros trovadores da velha Russia czarista. Nao encontramos neles nenhurn 
vestigio de complacencia, mas a procura de uma verdade universal e a evidencia de 
uma revolu<;ao sempre inacabada, sempre a recomec;:ar. A historia inspira igualmente 
Vladimir Le Gotchine. 0 seu filme Ao longe uma vela, de 1937, descreve a reyoluc;:ao 
de 1905 em Odessa, vista atraves dos olhos de duas crianc;:as. Esta evocac;:ao sensfvel 
inspira-se no saber-fazer de Kulechov e de Eisenstein, de quern e disdpulo. 

E indispensavel atribuir a Eisenstein urn lugar particular. Ao longo de todo o seu 
percurso, ele confronta-se com a censura, corn os fracassos cornerciais, corn as falsi
fkac;:6es de c6pias e com o descredito politico, mas a sua obra, apesar de pouco 
abundante, continuara a figurar entre as mais puras e ricas da hist6ria do cinema. 
Convern repetir que a sua arte inspira-se no seu tempo e influenciara rnais tarde os 
cineastas de todo o rnundo. Francis Ford Coppola toma-lo-a como referenda no fil
me Apocalipse Now. Se as suas realizac;:6es sfo rnuito elaboradas nas suas construc;:6es 
e nas suas esteticas, continuam a ser incrivelmente acessfveis ao rnais amplo publi
co. Os americanos sabem-no hem, porque o convidam a ir a Hollywood em 1930. 
Mas, infelizrnente, nenhum projecto se concretiza. De qualquer rnodo, sonhemos corn 
o que ele poderia ter feito corn o romance 0 ouro, de Blaise Cendras; Com os seus 
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colaboradores Alexandrov e Tisse, realizador e operador, estabelecem-se no Mexico 
para filmar uma gigantesca epopeia sobre este pais e o seu povo: Que Viva Mexico, 
financiado pelo escritor progressista Upton Sinclair. Infelizmente, por quest6es de 
on;amento e de visto niio renovado, os setenta mil metros de pelicula siio-lhe retirados. 
De regresso a Russia, profundamente desencorajado, e objecto de violentas criticas 
na imprensa sovierica devido a sua longa ausencia. Apesar dos ataques que se agra
vam, regressa em 1935 ao realismo socialista, empreendendo 0 prado de Bejine. Por 
ordem superior, tern de interromper este filme consagrado as lutas agrarias. Mais 
grave, tern de fazer a sua autocritica. No final dos anos 1930, como e previsivel, a 
estalinizas;iio dos estudios acentua-se. Tudo o que niio seja respeito profundo as 
directivas vindas de cima e impiedosamente sancionado. Extinguem-se OS ultimos 
focos da criatividade da escola do realismo socialista. 

0 Cinema New Deal 

Designa-se pela expressiio New Deal a experiencia tentada pelo presidente Franklin 
Roosevelt para por termo a crise econ6mica que atravessa OS Estados Unidos desde 
1929. Embora a experiencia propriamente dita possa ser considerada como terminada 
em 1938, por extensiio, a expressiio e correntemente utilizada para abranger todo o 
pedodo que vai da chegada de Roosevelt ao poder, em Mars;o de 1933, ate a entrada 
dos Estados Unidos da America em guerra, em Dezembro de 1941. 0 cinema, agitado 
pelos escandalos, e vi'.tima de uma atitude de rejeis:iio por parte de algum publico. 
As suas receitas caem mais da metade, apesar do aparecimento do cinema falado. As 
familias americanas ja niio podem frequentar tiio assiduamente as salas de cinema. 
Assim, foi necessario diminuir as despesas produzindo filmes menos ambiciosos e 
criando uma frente unida de proprierarios de salas e de distribuidores. Convern referir 
tambern o grave problerna da falta de ternas. Assirn, desde o inicio dos anos 1930, 
voltarn-se para a realidade quotidiana para encontrar nela novos temas. Assim, nascern 
os filmes de gangster, de defesa das causas sociais e os documentarios de grande 
qualidade. Realizadores como Mervyn Leroy consideram que o gangsterismo, flagelo 
social muito real e um excelente campo de experimentas;iio para explorar depois outros 
aspectos da sociedade americana. 0 seu filme Sou um evadido, e realizado no estilo 
simples e directo, por vezes pr6ximo do documentario. Assume a forma de uma 
comovente denuncia do sistema penitenciario. Fritz ap6s uma curta passa
gem em Frans;a, trabalha em solo americano. Faz dois filmes com um grande poder: 
Fitria, em 1936, que trata do linchamento e, sobretudo, Ttmho o direito de viver, de 
1937, sobre o tema da injustis;a social e da inocencia perseguida. Dois filmes mostram 
um outro aspecto da realidade social desta epoca, o da delinquencia juvenil. Beco sem 

17 Fritz Lang e um dos mais famosos realizadores da escola expressionista do cinema alemao. Lang filma 
em 1921 As tres luzes. Este filme pretende ser uma poetica da lut:a entre o amor e a morte. Encon-
tramos nele personagens mostram uma rendencia para a como na serie do Doutor Mabuse. 
Com Niebelungen, de poe em cena um her6i mitol6gico para mais um vez o povo alemao. 
Metropolis, q ue realiza em 1926, e o seu filme mais espectacular. da rebeliao dos escravos/operarios 
contra a dasse dominante e acaba com a sua reconcilia<,.:ao. Este fUme perturba os franceses que veem nele 
um sin.al alarmante da vitalidade furura da Alemanha. 
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saida, de William Wyler, evoca a fatalidade que leva a juventude abandonada na rua 
da miseria ao crime. 0 ftlme de Michael Curtiz Os anjos de cara suja testemunha o 
mesmo, sendo mais incisivo. 0 ftlme social encontra depois a sua verdadeira via ao 
aproximar-se da vida quotidiana da populac;:ao americana. Levanta nomeadamente o 
problema do desemprego, o maior dos flagelos criados pela crise de 1929. Alguns 
realizadores sao excelentes neste tipo de produc;:ao. Franck Borzage surge coma um dos 
mestres do cinema social americano. 0 historiador Henri Angel define-a coma um dos 
mestres do cinema social americano, o filho espiritual de Griffith e recorda que, tal coma 
ele, este poeta Joi sempre ameafado por um mundo sordido e brutal. Desde 1933, com Gente 
da zona, Borzage centra o seu filme numa personagem de desempregado. Realiza um 
sabio casamento entre um certo realismo poerico e uma materia social mais convencio
nal. 0 universo dos seus her6is e uma America ou uma Europa que bate no fundo, num 
ambiente de depressao e de miseria. Michael Curtiz, ja citado, testemunha tambem as 
preocupac;:6es da epoca. Em Furia negra, de 1935, Paul Muni encarna poderosamente 
um mineiro combativo rodeado por fura-greves. Nao se pode ignorar aquele que e um 
dos pioneiros do cinema social, e desde o cinema mudo, King Vidor18. A ele devemos 
0 nosso pdo quotidiano, em 19 34, em que os her6is, desempregados se organizam para 
fundar no campo uma cooperativa agricola. 0 historiador Jean Mitty sublinha que nenhum 
filme rejlecte melhor do que aquele os ideais, as veleidades e as contradifoes do New Deal. 
Os criticos Bardeche e Brasillach exaltam o seu lirismo poderoso, sobretudo no final conce
bido como uma fanfarra visual e sonora em que a dgua que jorra simboliza a vida. Deve
se a John Ford um dos Ultimas ftlmes deste perfodo com As vinhas da ira, de 1939. Vemos 
uma familia de camponeses expulsa da sua terra por banqueiros e que parte num velho 
camiao em busca de nova destino. Sofre o desemprego ea miseria atraves de um deser
to hostil. Com base numa reportagem entre os camponeses do Oklahoma que se tornou 
romance pela mao de Steinbeck, este ftlme pretende ser uma apologia da democracia New 
Deal. 0 genio de Ford consiste em ter reconstituido a realidade emprestando-lhe a fan
tasia tonitruante da alegoria. As comedias do italiano emigrado Frank Capra, ut6picas e 
optimistas, participam igualmente no esforc;:o da America para sair da crise. Autor de obras 
baseadas numa realidade vivida ou esperada pelo publico, encarna o idealismo New Deal. 
Para resolver as injustic;:as sociais, os seus filmes contam com as boas fadas, coma em 
Senhora por um dia, de 1934; com os gangsters, coma em 0 extravagante Senhor Deeds; 
ou com os milion:irios generosos, em Nao o levards contigo, de 1938. Sohre este periodo, 
Capra escrever:i mais tarde: 

Queria cantar o canto dos operarios oprimidos. Queria estar ao lado dos eter
nos sonhadores e partilhar os ultrajes de todos aqueles que eram desprezados 
por raz6es de rac;:a ou de dinheiro. 

Na mesma epoca, o desejo de realizar documentarios engajados que mostram a 
realidade americana de um ponto de vista critico, anima jovens realizadores agrupados 

18 King Vidor filma com muita maestria, em 1925, um vigoroso panReto contra a guerra, A grande 
parada. Tres anos mais tarde, realiza A multidiio, que mostra o esmagamento do individuo na grande cidade 
e Show people, uma satira aos meios cinematograficos. Com estes filmes, e reconhecido coma um dos gran
des realizadores da sua epoca. 
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no seio da produtora Frontier Films. Entre eles, indui-se Leo Humitz OU 0 celebre 
fot6grafo Paul Strand. A originalidade e a qualidade do trabalho da Frontier Films 
chama a atern;ao do presidente Roosevelt. Depois de ter visto estes filmes, cria uma 
agenda cinematogrffica governamental a fim de favorecer as produc;6es que vao no 
mesmo sentido que a politica econ6mica recentemente posta em pratica, o New Deal. 
E um born reconhecimento para esta pequena equipa! 

Muito diferente das estrelas do cinema mudo, surgem vedetas que encarnam 
personagens quotidianas com as quais os espectadores podem identificar-se. Para
lelamente, os estudios apostam em tres formulas que irao revelar-se magicas: as 
series, o tandem de vedetas e o serial. A serie implica uma vontade de criar perso
nagens e ambientes que sejam elementos constantes de varios filmes como 
Frankenstein OU Drdcula. Estas series tern tendencia a criar vedetas. Os oito filmes 
sobre Os tres mosqueteiros, realizados em 1938 e 1939 reunem, por exemplo, John 
Wayne e Rita Hayworth. Nesta perspectiva de programas pre-fabricados, sao lan
c;ados tambem os tandem de estrelas, os chamados pares amorosos na cidade como 
no ecra. E o que acontece com Clark Gable e Jean Harlow, reunidos em Abela de 
Saigao, ou com Dick Powell e Ruby Keeler que podemos ver em 42a rua. Final
mente, os serials, ou longas hist6rias com saltos cronol6gicos, mantem os especta
dores em suspenso durante varios meses dado que cada epis6dio termina com uma 
pergunta: 0 que ird acontecer ao heroi? Exemplo famoso deste genero cinemato
grafico e a serie Flash Gordon com 15 epis6dios OU Mandrake com 12 epis6dios. 
A recuperac;ao econ6mica significa para a prodU<;ao o regresso dos financiamentos. 
Em 1935,· grac;as a uma lei, a seguranc;a do emprego e garantida e os salarios 
aumentam. Em 1938, a prosperidade, de volta a Hollywood, ja nao deixa duvidas. 
0 numero elevado de obras-primas candidatas ao Oscar em 1939 mostra-o bem. 
Concorrem em paralelo Ninotchka, de Lubitch; A cavalgada fantdstica, de John Ford; 
0 Morro dos ventos Uivantes, de Wyler; 0 feiticeiro de Oz e E tudo o vento levou, 
de Fleming. 

0 Cinema dos fascismos europeus 

Nos anos situados entre o fim da primeira guerra mundial e o comec;o da 
segunda verifica-se em quase todos os paises europeus a ascensao dos fascismos. 
Mussolini estabelece um regime fascista em Italia, em 1922, depois de o ter fun
dado tres anos antes. Inumeros movimentos inspiram-se nele, sobretudo ap6s 1930. 
Citemos a Palange espanhola de Primo de Rivera, o Rexisme belga de Leon ..__, ... i::. ...... u ..... 

e os Guardas de Ferro do romeno Codreanu. Alguns intelectuais franceses apoiarao 
estas ideologias, como Drieu La Rochelle ou Brasillach. Excluiremos voluntaria
mente do campo deste artigo o Nazismo. As fontes especificamente nacional-socia
listas, bem como o racismo e o anti-semitismo que determinam a sua doutrina 
fazem dele um espac;o relativamente a parte, embora indissociavel dos multiplos 
movimentos totalitarios deste perfodo. Tendo sido, cronologicamente, o primeiro a 
definir-se, o fascismo italiano constitui o modelo de base. Tern como objectivo nao 
so instaurar uma nova ordem politica e social, mas tambem modelar ou criar um 
novo tipo de homem cujo modelo e o heroismo guerreiro. Na Italia dos anos 1'920, 
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o cinema nfo esta forte. A Unifo Cinematogrffica19, na qual foram depositadas 
muitas esperans;as, entra em falencia em 1923. E o fim da idade de ouro do cinema 
italiano! A falta de publico, de produs;ao e de nivel esterico sao as principais causas. 
Inicialmente, a ditadura fascista limita-se a exercer uma censura vigilante e a criar o 
Instituto Luce, em 1928, que manter:i o monop6lio da informas;ao, da propaganda 
e da educas;ao atraves de meios audiovisuais. A crias;ao do Festival de Veneza em 1932, 
a Fundas;ao da Cinecitta e dos seus imensos estudios modernos em 1937, bem como 
diversas ajudas financeiras, concorrem para o aumento sensivel da produs;ao. Mas o 
que foi precisamente essa produs;ao? Reline filmes de todos os generos, com objectivos 
essencialmente comerciais. Contrariamente ao que se poderia julgar, sao pouco nu
merosas as obras de propaganda pura. Sendo o cinema um espelho da epoca, como 
representa ele as realidades hist6ricas e politicas desses anos? Praticamente, nenhum 
filme evoca abertamente as lutas ideol6gicas, a uniao dos militantes mussolinianos e 
as fors;as a que se op6em, ou seja, o fascismo em acs;ao. 56 o filme Ve/ha guarda, em 
1935, transcreve fielmente estas caracteristicas. Devemo-lo ao realizador Alessandro 
Blasetti. Os anos 1929-1935 sao os de maior adesao ao regime fascista. Mario Camerini 
e um especialista das comedias e o pintor sem ilusao da vida quotidiana. Em 1932, 
com Os homens, que sem-vergonhas, obtem um grande sucesso. A comedia contribui 
num certo sentido para a consolidas;ao do regime. Entre outras raz6es, ela explica-se 
por meio de uma produs;ao que tende precisamente a afastar a opinifo publica dos 
graves problemas do momento. 0 que nao impede que as comedias tomem como pa
drao, por exemplo, o mundo do trabalho ou a educas;ao nos colegios femininos, como 
em A secretdria privada e Segundo B, dois filmes de Alessandrini. 0 processo da meta
fora entre epocas e igualmente utilizado para exaltar OS valores de unidade nacional e 
de combatividade, misturadas com a ideologia do Duce. Temos um exemplo disso com 
o 1860 de Blasetti, uma reconstituis;ao, nfo conformista, da conquista da Sicilia por 
Garibaldi. A politica expansionista da Italia mussoliniana s6 pode favorecer um tipo 
de filme, o filme baseado no Heroismo e inspirado pelo espirito de conquista. 0 rea
lizador Carmine Galonne, que filma muito na Europa, e chamado a Italia pelo Minis
terio da Cultura para preparar Cipitio, o africano, em 1937. Este filme responde a 
numerosos imperativos, nomeadamente o de afirmar o prestigio industrial do cinema 
italiano.Traduz igualmente em imagens, a identidade de espirito essencial que une a 
Roma da conquista africana durante as guerras plinicas ea da contemporanea conquista 
da Eti6pia. Assim, e celebrada a latinidade, mostrada nomeadamente em 1937 no fil
me do nazi Trenker, Os condottieri. Dentro deste espirito, Augusto Genina filma 0 
Esquadrtio Branco, que lhe permite justificar a politica mussoliniana na Eti6pia, ao 
relatar um epis6dio glorioso da colonizas;ao francesa no Sahara. Face ao conjunto da 
produs;ao, o centro experimental aberto em 1935 s6 aparentemente segue o caminho 

19 Italia fascista (1922-1943) adoptou uma politica de protecc;:ao ao cinema. As constantes reclamac;:6es 
sobre a falta de moral nos filmes e os esrudos sobre o poder de convencimenro do cinema, fizeram com que 
Mussolini compreendesse o potencial dessa arte como fone aliado no processo de conquista das massas. Assirn, 
em 1924, o lfder do fascismo transformou uma pequena sociedade particular de cinema educativo em um 
6rgao do governo. Nascia, neste ano, o primeiro instiruto de cinema educativo coordenado por um estado 
totalitario, o Instiruto LUCE (Uniao Cinematografica Educativa), cujo objectivo era divulgar a culrura italiana 
atraves do cinema. 
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que o regime lhe trac;ar. Cadinho onde se encontram as ideias e os homens do novo 
cinema, reline em torno do critico Umberto Barbaro todos os ramos desta ~ndus
tria, lanc;ando assim as bases de um renascimento do cinema italiano. 

Os anos entre as duas guerras constituem um periodo de grande agitac;ao em 
Espanha. Em 1923 ocorre o golpe de Estado do general Primo de Rivera. Sob a sua 
ditadura aparecem os capitais estrangeiros que permitem retomar a produc;ao. Mas 
a sua qualidade nao e suficiente para assentar as bases de um autentico cinema nacio
nal. De qualquer modo, emergem varios realizadores, entre os quais Florian Rey, 
influenciado pelo grande cinema russo. 0 seu filme Aldeia maldita e um ponto alto 
do pedodo do cinema mudo. E em 1930 que sai o primeiro verdadeiro filme falado: 
0 misterio de La Puerta de! Sol, de Francisco Elias. Durante a guerra civil de 1936 
a 1939, do lado republicano, Andre Malraux filma o seu famoso Esperanfa e Joris 
Ivens, ajudado por Hemingway, Terra espanhola. Do lado franquista, as produc;6es 
refugiam-se em filmes an6dinos e comerciais, para escapar aos rigores da censura. E 
o que acontece com Raphael Gil, saldo da propaganda republicana mas que trabalha 
com os vencedores da guerra civil ap6s 19 39 e prosseguiri uma prolffica carreira. 
Curiosamente, e no exterior que este fascismo a espanhola e magnificado. 0 italiano 
Augusto Genina evoca em 1940, em A sede do Alcazar, um pals ideologicamente 
irmao. Este filme atinge a dimensao de um a lenda. Com o levantamento fascista 
de 1936 e a ascensao do caudilho de Franco desaparece qualquer possibilidade de 
um cinema novo, digno do seu tempo. 0 clima pouco pr6prio a liberdade de expres
sao obriga numerosos profissionais do cinema a refugiarem-se no estrangeiro, como 
Luis Alconza, Carlos Velo ou Luis Buiiuel. A 15 de Julho de 1939, a criac;ao de uma 
censura previa sobre os argumentos, fecha definitivarnente os Ultimos espas;os de liber
dade. A partir desse momento e durante muito tempo ainda, a produc;ao favorecera 
um cinema vulgar, sem raiz, que anda a par com o imobilismo poHtico e cultural. 
Estes movimentos fascistas tern em comum colocarem cortinas nas janelas da liber
dade, que deformam tudo em fum;:ao da ideologia dominante. Serao muitos os 
cineastas que, nos anos diflceis que se seguirio, abrirao estas janelas e mostrarfo aos 
povos as verdadeiras do mundo. 
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