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“Cinema no Tucupn colobofogélo modesto d
pesquiso histérico e ‘cs dodos de quem viveu
0 moior pone dos fates’? rfi§ncioncdos. Por isso, um livro
pequeno de bibliografia§\qi_iIco. Quose umo conflsséo. A
culpo do teimosio de  ‘ muito cinemp pord 0
selvo sem se conf sé estrelcfl Como 0
Corroldo com 0 Caruso.
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O tfio paraense tucupi, que no alrnoco do Cirio é mismrado ao pato, serve

muleta, ou de gancho, As minhas memorias do cinema feito e exibido na cidade
Belem.

o e N50 foi o meu proposito esgotar 0 assunto. A pretenséio foi muito mais
modcsta, usando a Histofia como cenério de lembrancas agradéveis de uma geracfio.
Essas lembrancas ficariam no meu travesseiro ou na cadeira de pano que uso quan-
do vou A praia do Farol, na ilha do Mosqueiro, ver 0 por-do-sol. Mas é possivel que
elas digam alguma coisa a quem se interessa pot cinema. Até porque hé quem se
admire de uma cidade da Amazonia ter uma tradicfio cinematognifica, quando, aos
olhos estrangeiros, seria, apenas, um cenério cinernatogréfico. Por outro lado, hé os
que buscam dados sobre 0 assunto e sofmm a inexisténcia de uma bibliografia especi-
fica. Por isso ouvi pessoas ligadas ao meio. Elas relataram as suas préprias lem-
brancas, que juntei is minhas, em tom brincalhfio, com 0 provincianismo que me
parece 0 sal da comida paraense. Sem deixar de levar em conta a minha dicta de
colitico, que aliena temperos picantes. O pato no tucupi inclusive. Ironia que pode
parecer maldosa, mas revela urna trégua no velho egoismo de “cuxtir” sozinho as
emocoes das imagens em movimento.

Pedro Veriano

Belém do Parzi, marco de 1998
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TRAILLER

p Em 1868 o Theatro Providénciai exibiu cenas da Guerra do Paraguay.
quente, como se diz hoje. O bastante para atrair o pfiblico que lotava a

casa quando das apresentagoes de comediantes do Sul com pegas que buscavam o riso
nos costumes da época.

Era 0 tmiller do cinema. Uma lantema magica que projetava gravuras co-
loridas e algumas fotografias de pessoas e coisas ligadas ao assunto.

As noticias dos jomais nao referem como se fazia a apresentacao do progra-
ma. Certamente um mestre de cenrnonias ficava ao lado da tela contando as diver-
sas historias sugeridas por cada gravura. Um precursor do professor de hoje, que uti-
liza a projecao de slides em suas aulas. Nao sei se com vareta para evidenciar algum
detalhe.

Falou-se em cosmorama (imagens intemacionais), mas o que chamou a atencao
foi mesmo a Guerra do Paraguay, com o que foi fazer o brasileiro-soldado, aquele
que a Historia engoliu quando filtrou os fatos e ficou corn Caxias, Barroso, o
paraense Gurjao e algumas outras poucas figuras.

A projecao foi tao rentavel para os donos do Providéncia que, dias depois,
surgiu no palco um sujeito com uma cabeca falante, narrando como foi degolada no
campo de batalha. O empresario, um tal de Las Berjas, oferecia um conto de réis para
quem descobrisse uma fraude, ou seja, que a cabeca nao falava coisa nenhuma. O que
nao se noticiava era como a voz do decapitado em amplificada para que todo o
auditorio ouvisse. Presume-se que a diccao ombreasse corn o talento dos comedi-
antes, inclusive em volume. Um prodigio que ficou so um dia em cartaz por culpa
do vapor que levaria o artista para os Estados Unidos. Com suas duas cabecas.

Lanternas magicas ganharam urn campo muito expressivo nos séculos XVII
e XVIH. Eram muito simples, basicamente uma objetiva em frente a uma fonte de
luz, deixando no meio uma janela para se colocar 0 objeto (quase sempre uma gravu-
ra em lamina de vidro). A origem é chinesa. Usava-se figuras recortadas em papel car-
tonado para projetar a sombra. Elas aumentavam e diminuiam a medida em que se
aproximava ou afastava o recorte do feixe lurninoso. Com o uso da transparéncia e
0 aprimoramento passou-se a chamar “Lantema Otica”. A opgao pelos cosmoramas
surgiu com a fotografia em placas (de vidro). O comum da programacao era “scenas
do mundo”. Um desfle de paisagens, a maioria colorida a mao. O avo ou a avo dos
slides modernos.

2 “O Teatro Providéncia, erguido na Praga das Mercés em frente ao Convento, era todo de madeira, com acomodagoes
precérias” (CRUZ, Ernesto. Fatos e ctuiosidades da Historia do Para. Belem: I-‘olha do None, 1963).. Durante algum tempo fol palco
de reunioes politicas. ( ..) Em 8 de novembro de I866 a Assembléia Provincial chegou a aprovar uma subven<;ao para o empresario Jose
de Lima Penante, que se obrigava, mediante contrato, a dar representacoes no “Providénc1a", passando tarde, esu: auxilio, ao ator
Antonio Maximiliano da Costa.

Em 20 de novembro de I867 a Assembléia aprovou o projeto n° 809 que autorizava o Presiclente da Provincia a dispensar até 500
contos de 1-éis mm Q Qonsrrugiio do teatro. ( A 8 de agosto de I868, foi autorizada por utilidade publica ~21 desapropriacao dc um ter-
renq simado emre 0 quarrel do 5° Batalhao de Artilharia e a Tv S. Mateus (hoje Pe. Eutiquio) para all ser construido um teatro com
3 Capacidade de L200 espectadores. Enquanto isso, Vicente Pontes D’Oliveira solicltava a Assembléia auxiho para o Providéncia,
querendo a clesapropriagao de duas casas contiguas para 1-eedificar o predio. O pedido foi mdeferido em 24 de setembro de I868. Mas o
insucesso nao desanimou 0 ernpresario. Pediu 20 contos de réis para melhorar o tearro, constmindo 56 camarotes, divididos em trés
ordens, e uma platéia para 400 pessoas Foi nessa fase que Maraflas y Benevicles de las Berias chegaram com a sua “machina” dc proje-
tar imagens". (VERLANO, Pedro. A critica dc cinemaem Belém. Belem. Secdet/Falangola, I983)
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paisagem parada, como se o camemman esquecesse que o apazelho produzia
movunento.
. Se os engenhos de Edison ganharam com maior rapidez o profissionalismo

exibigrao, os dos Lumiere traduziram primeiro o potencial de uma nova aite. Foi
um Cinematographo que se descobriu a faculdade de mover a camera pro-

duzindo elementos e linguagem, como o travelling ou carro. E foi com uma dessas
maquinas que George Meliés descobriu a trucagem, ou os chamados efeitos espedais
primitivos. Eles annaram a cama para o americano David Wark Griffith codificar,
em 1914, a fala do cinema, com a funcionalidade de cada elemento desooberto-‘.

- No Brasil acredita-se que o primeiro aparelho de filmar e projetar a chegar
ao Sul (e ao pais como um todo) foi o Onmiographo‘, do gmpo Lumiere, em 1896.
Novos traba-lhos mudaram a afirmativa de que os pioneiros de filmagem, por aqui,
tenham sido os Segretto, especiahnente Paschoal, italiano que antes de pisar no Rio
ja Flmava, do navio em que viajara, a Baia da Guanabara. Segundo uma pesquisa de
Jorge Cappelaroio pioneino teiia sido Henri Paillie, possivelmente de fiance-
sa. Isto no que se refere a exibigao. Fihnetes rodados em Petropolis, em 1897, geram
controvérsias quanto a autoria. Vieram a provar, apenas, que o cinema biasileiro é
so um ano mais novo que o norte-americano (conta-se pela primeira projegiio de
Edison).

Em Belém, chegou primeiro o Vitascope de Edison. Foi em 29 de dezembro
de 1896, no Theatro da Paz, um programa que nao obteve muita repercussao e que
depois seria severamente criticado em Manaus por sua deficiéncia técnica.

Os jomais da época noticiaram:

rafistas
d

1

3 David ward G1-[ffith (1894-1948) é reconhecido como o cineasta que primeino empregou, funcionaimente, os elementos de uma
dnmmoggfim, on seja, 05 planos, os movimentos de camera e a montagem (ediqao). Em Flmes como “Nascimento de uma

I-lstas (Birth of a Nation, 1914) e “Intoleranci:i" (Intolerance, 1916), expos esse emprego dando maior fluéncia A narrativa.
d f11 4 O Omniographo, aparelho de fabricagfio franoesa (Lumiere), foi apresentado no Rio de janeino por Henri Paille, na Rua do Ouvidor,

e ' . ' .

[S

57,noclia8de|uihode1896 _ _ _ _ _ _
5 Jorge _] V capeuaffl engenheiro civil caiioca, filho do pioneino do cinema brasileiro Victor Capellaro (fez a pnmeira versao de “O

gra_ Guarani”). l E pesquisador de cinema e escreveu, com Paulo Roberto Ferreira. o livno “Verdades sobre o inicio do cinema no Brasil”,
nnha a ser langndo.

l _._..,.
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ii AssessoesdecmemaemBelém,noinidodoséaflo,r1aod1egaramaimiiar
que 3¢°m@¢@11 em 1895 no Boulevard dos Capucines, em Paris, quando Louis e

nuguste Lumiere apresentaram ao pifiblico o seu Cinematographo. G
- As deficiencias técnicas das exibigoes de imagens em movimento

levarain a platéia a um ceticismo cruel. Ao invés de saborear a novidade, o poblioo
local acreditava na opiniao de quem chegava da Europa, vomitando esnobismo.
Sabe-Seqlle,I1flépoca,osjovensdeclasseabastadaiamestudarnaFian§:aouna
Bélgica. Dificil um filho de barao da borracha ficar na Amazonia, aprendendo nos
colégios da terra. Os mogos tomavam os navios para o Velho Mundo e quando vi-
nham passar as féiias diziam ma-ravilhas do que viram e fizeram, eles proprios
tratando os conterraneos como caboclos ignorantes. Nesse tom, menosprezavam o
que chegava depressa para pegar a moda, como o cinema: “- La em Paris a projegfio
nao treme como aqui”. E haja explicagoes sobre o novo invento.

Em 1905, um aparelho Biograph, da indfistria Edison (“American Motosoope
and Biograph Co.”), esteve atraindo os romeiros no Arraial de Nazaré. Saiu publi-
cado em A Provfncia do Pard de 18 de outubro daquele ano:

“Deu-nos ensejo de ver hontem, perfeitamente representada, a pororoca, esse
belo phenomeno da natureza, uma toirada, a tarantela, etc. O Biographo esta junto
ao Café Popular.”

No mesmo ano, Elpidio de Britto Pontes alugava para exibicoes cine-
matogréficas o Theatro Chalet, no Largo de Nazaré, onde mais tarde seria edificado
o Cinema Modemo (e hoje é um parque de diversoes, remanescente dos festejos do
Cirio). Elpidio era um habil fotografo, mas nao deixou uma so foto de suas ativi-
dades como exibidor de cinema ou como cinegrafista, esta ultima atividade alertada
como “bem possivel” por seu sobrinho Flavioé, quando testava a sua qualidade de
memorialista. Sabe-se que a casa continuou apresentando pegas teatiais, mas “passa-
va fitas” em determinados periodos - ou “temporadas”. O aparelho utilizado, o fihne
Cornprado ou alugado, o nifimero de sessoes e horarios, tudo é mistério. Os jornais
nao noticiavam os programas e 0 pioneinsmo de Britto Pontes ficou no testemunho
ds seu i>aI@m<-='- . . . .

, O aparelho dos Lumiere, o Cinematographo, foi mencionado pela primeiia vez,
loonis, também durante uma Festa de Nazaré. E também no inicio do sécu-

.1<§_' que 0 projecionista tenha sido Nicola Parente’, chegado do Cara oom
atestandoaqualidadedopro

ter sido 0 primeiro a filmar no Para, mas nao deixou provas concretas do

--r -i ,1 —; - -t ' O 7 7 2 7'

6m.-; _. {P-_'ovI. foi médico e professor especialimdo em obstetricia por 50 anos. Quandoestudante, empregou-sc como bilhetcim do
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-- Deve-se ao espanhol Joaquin Llopis 9 os presumiveis primeiros cinemas de
.-Belem. Refiro-me a prédio construido para abrigar cinema. Antes do “Politheama”,
inaugurado nos primeiros anos do século XX, na rua 28 de Setembro, e em seguida
o “Odeon”, em Nazaré, so ha referencia impressa de cine-teatro, designacao que foi
espalhada no tempo (em 1959 surgiu o Cine-Teatro Palacio e em 1986 o Cine-Teatro
Libero Luxardo). ‘

Llopis era um industrial da borracha. Inteligente ao ponto de acreditar no
potencial do invento dos irmaos Lumiere, ou de Thomas Edison, foi buscar em sua
terra natal 0 cinegrafista Ramon de Banos, com a missao de supervisionar a parte téc-
nica das novas casas e filmar um documentario sobre a extra<;ao do latex da
seringueira e seu beneficiamento até chegar a borracha. Tudo, naturalmente, evi-
denciando a fabrica Llopis, o que inauguraria na cidade o filme de matéria paga, ou
documentarios de propaganda.

Ramon fazia cinema em Barcelona com o irmao Ricardo, que havia traba-
lhado em Paris na Casa Gaumont, uma das primeiras produtoras de filmes.

Em 1906, Ricardo de Bafios uniu-se a Alberto Marro, pioneiro do cinema
catalao, e mais dois socios, Macaya e Chomon, para fundar a “Hispano Film”,
empresa em que o jovem Ramon iria iniciar a carreira de fotografo (hoje se diz “dire-
tor de fotografia”). Havia muito trabalho na cobertura de acontecirnentos sociais e
os irmaos De Bafios eram muito solicitados, ficando a direcao com Ricardo e a
fotografia 8; servico de laboratorio com Ramon.

Quando chegou o convite de Llopis, Ramon de Bafios maravilhava-se com a
nova camera Pathé e com os filmes de nova emulsao, pemritindo maior rapidez e,
conseqtientemente, melhores imagens.

O técnico viajou para o Brasil em um navio chamado Rio Negro, partindo
de Barcelona para Madrid no dia 31 de agosto de 1911, e em seguida para Lisboa e
Belém do Para. Joaquin Llopis bancava o cicerone, mostrando o cenario amazonico
com a sua fotogenia de facil alcance para as objetivas pouco versateis daquela época
(na realidade um caixao com diafragma amanado de f-8 a f-16, sem chance de captar
interiores sem iluminacao natural).

sabe dos primeiros dias dos cinemas de Llopis. Sabe-se dos filmes dePouco se
Ramon. Logo que terrninou a sua principal tarefa, fez “O Cyrio”, a pedido de
Llopis, e em seguida criou uma firma, a “Para Filmes”, com um cine-jornal regular
(quinzenal), “Para Filrnes Jomal”, de exibicoes asseguradas nas salas do amigo con-us trabalhos ganhando exibicoes em ci-

. . . r

terraneo. Conseguiu, flilldfrh “P0113? 05 5e ,

9 dad. 0- ~ . - Ram d Bafios fazem pane de uma enu-evista com d. Nieves Llopis, publimda em A Provincia do
Pa£r)'; em 2151376co(1:1ac:é$Ci1'flo dc dados extiaidos dc “Ensayo apresuiado de biofilinografia 'Im hermanos Bafiosfl
por_luan-Francisco‘l de Lasa", obrido da Cinemateca do Madrid, através da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
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s . Nolniciodasegunda décadadoséculoXXBelémdnhal2cinemasftmcionando.
E nao eram mais teatros alugados, como no caso do Chalet. Os novos oomerciantes do
mmoaprendaamquecmermpodiasermnlengolbrwimesfimdo,algunsbm1msa>m-
dos e um projetor de qualquer marca. O pioneirlsmo implicava em salas de bairios
como 0 “Beco do Canno”, e projecoes ‘volantes”, como as que aoonteciam em outubro
noda Nazaré, o apendice profano da Festa do Cirio.

 A Foi justamente em 1912 que dois ernpresarios locais inauguraram o Cinema
Olympia, a casa “de luxo” edificada para um ramo de atividades visto com lentes
de

Antonio Martins e Carlos Augusto Teixeira eram proprietarios de dois pontos
turisticos e culturaisz o Grande Hotel, feito no auge da borracha ate como uma celebragiio
do fausto que embalava a cidade, e o Palace Theatre, lugar de artes ceniras com biecha
para o futuro, ou seja, o aparelho de fotogiafias animadas.

A criagao do Olympia transformaria em quadrado o iriangulo de born tom com
vértices no Palace, no Grande Hotel e no Theatro da Paz, alguns passos adiante. Esse tre-
cho de rua, ou da Praga cla Repoblica, que o povo ainda chamava de Largo da Polvora,
era justamente o mais freqiientado pela elite. A classe que nao ia ao cinema dc Joaquin
Llopis na rua 28 de Setembro nem se entusiasmava com as exibicoes avulsas dos mascates
que tomavam espaco no Arraial de Nazaré ou mesmo de meteoncas temporadas cine-
matograficas num teatro proximo.

No dia da inauguracao do Olympia o assunto das conversas era uma tragédia em
lugar distante. Belem sentiu muito o naufragio do transatlantico Titanic, na madrugada
do dia 15 do mesmo ano. Na noite de 24, as pessoas falavam do desastre e havia até quem
soubesse de cor as musicas tocadas pela orquestra de bordo nas duas horas que o navio

afundar no mar gelado fim da viagem inaugural €l'l[1‘€ bondres e Nova York.levou para .
Eu morei com pelo menos trés velhas cinemeiras. Todas contavam historias sohre o
Titanic, como lembravam os primeiros dias do Olympia.

A Folha do Norte registrou a inauguracao do novo cinema:

‘Marc0uumwrrlaalei1oaoormimentonas1odasaIegan@destacaprial_ erareoque
asociedaderemdemarlsfino, elecl{z'cecullo,ainaug_rimzga0doCz11erncrOl;»r4Jra, naalrzada

.0n;emn0lw<u@soEd§fiaocm1shuwl0pamassefimaPm§adaRepublwa, esqumadaRua

Belémremdebalo, deencanradoredealegre, concorreuconiasuapraYiiclooque
sengapamobnflvanzismodasemta, dand0por'algunsinomenti1s¢'inouacasadedrwrso'es, um

dd,¢,w@demmpmzerquebemlmduzaamiadadeemqiwseacbmnamisa;x;ni“S9999 ’ .. . . ~ . -
lagaiogxarumcenlmondepudesseerrperrmentfira delu:rosasensaga0dev:wrquenosdaocon-
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lo de “belle époque”, usando o cinema como elemento de contraste Umd3Cl€S, 310

ipfila proxi- exemplo:

I ,S prosnm D0 Olympia‘a 
“e ‘ambem Que bore. /mm. Se -1-gm.Vamos ter a Pola Negri

foul” “Q9 Faz-se afita enamradom,
09905 edlfr Ha lancer que saioportentos

930 <10 -11 Pola Negnpor momentos
. e de 1939, Faz a genre delimr.

té e gmvgm Conjugando 0 verbo amar.
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0. Um poctfl.
la 1)

, definindo
Rocha Moreira citava nomes. Fulana de tal entrara na marine do Olympia

-ente= 3 uma tao elegante, num vestido assim e assado, que o cavalo de Tom Mix derrubava o
dono. Ou entao, o sorriso brejeiro da doce senhorinha fazia com que Douglas

31¢0Vfl. $151‘ Picfilrd, sua mulher na vida real.
O galanteio provinciano de efeito seguro fazia da nova casa de espetaculos

E0111 Naquele o ponto de encontro de uma classe social. Objetivo que se estendeu por geracoes,
de rroupa 6 chegando até mesmo a um tempo em que o cinema, ja com um “i no lugar do “y”

o m€nOS fOi parecia ter sido bombardeado, evidenciando um abandono que so ganharia alento
em 1960, vestindo tapecaria, poltronas estofadas e ar condicionado para que se visse

35 que Se lUl' Fa’ anks olhasse para frente, na diregiio da platéia, deixando enciumada a Mary

as
el

Jornal . Era
dedicava ver-

1ina,eramais
0 .anos depois

lo espagro, é certo). F15

mes, "fiquei esp-antado
:2 . " ‘ 'do MAM (Rj) HSAI1
gm gnu 4 dc deterio-
), para onde rinha ido

or filme do Osmr de quatro anos antes; “A volta ao mundo em 80 dias
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reserva, ou urn espaco comp:-ado, mas simplesmente uma pneferéncia.
;:.; Francisco Bolonha, o arquiteto cle um prédio que se transformou
Aturistica da cidade. Ele comparecia a caréter nos saraus, ou sotrée. Com a

escura que identificava os cavalheiros, como Synésio Mariano de
0 paraense que atuou em Hollywood e que vocés conhecerao melhor noutro

capi'tu1o deste livro. ‘
 . A fase do cinema mudo, quando um filme era festejado pelo assunto e pelo
filenco, com pouca valorizacao cle seu potencial artistico, os anfzncios dos progamas
evidenciavam as “obras historicas” ou uma fuitiva aparicao de estrelas do palco

moSarah Bernhardt“. E assim que 0 Olympia ganhava a contra-capa da revista A
Semcma, enaltecendo a “filmagem da Revolucao Francesa” ou “a astucia seductora de
Cleopatra”. No mesmo diapasao, “a adaptacao fiel do livro de Dostoiewsky”, ou de
Victor Hugo. Quanto mais parecia elitizada, melhor a propaganda. A reforcar pa
impresséio de que uma parte da cidade, a mais tratada pelo intendente Antonio
If-‘mos, era, de fato, dedicada aos ricos. A eles uma novidade técnica que se debru<;:a-
va no erudito. Aos pobres, quem sabe, Carlitos e Buck Jones a alguns metros de dis-

(os cinemas dos bain"os). Cun'oso prenuncio de uma vinganca democratica
(quem lembra, hoje, de uma versao muda de “Crime e castigo” ou do que Adolph
Zukor fez com La Bemhardt na Paramount, que ele criou? Por outro lado, quem
jesqueceu Charles Chaplin?)

Em 1930, 0 cinema falado alcancou o Para. A sessao inaugural sen'a no cine~
Gloria, concorrente do Olimpia (ja com “i”). Por tragica casualidade, um pro-

grama marcado para a noite em que estourou a Revolugao de 50. Meus pais Linham
progmmado a novidade. Mas foram alertados com alguma antecedéncia: “- Nao va
‘seu’ Pedro; a coisa esta braba e a revolugao deve estourar de hoje pra amanha”.

Quem foi ao cinema sofreu vexame. Os homens foram guinados para o quar-
"tel proximo e as mulheres devolvidas as suas casas com protegfio militar.

No dia 30 de novembro do mesmo ano, coube ao Olimpia inaugurar o som
no processo movietone (som gravado no proprio filme, em banda otica) com o musi-
cal s“Alvorada do amor" (Love parade/EUA, 1929), de Emst Lubitsch, com Maurice
Chevalier e Jeanette MacDonald. Grande sucesso e marco de um género que iria cati~
var uma faixa de platéia.

Dai em diante os lancarnentos de filmes falados eram alenados por uma frase:
“todo falado”, tiaducao do que o americano registrava com orgulho: “all talking".

Em 1948 as coisas estavam muito diferentes. O Brasil comportava um
crescente de cinemas e as copias dos filmes eram poucas para atender a

Seguindo uma rotina de circuito que vinha do Sul para o Norte, o normal

to - -- as apamen
.13 Sarah Bemhardt era conslderada a melhor imérprete teatml da vimda do século. O seu presiigio den margem ao contraio para o cine-
' a cusvo also por Adolph Zukor presidente da Paramount Pictures. Comam que em um pl-ano médio, ou “americrano”, com a atriz- r ‘

dores assl * . ~ - : “-Eu a conlratei de corpo lfll€'if()l". Explica-see o cinema seguia de peno o ceatro e costumava fil~

o
lI1'l21.1'1h
1“
P
a
l
u
n

1
le

-vista em meio corpo, Zukor reclamou
112 CGUVQ mm. O5 atoms como 5e estivessem num palco. “.represem:ando" sem mover a camera.
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o filrne nacional programado para, logo em seguida, fazer os reparos.
Nente que os espectadores deveriam ficar apreensivos. Lembro que, no cole-

;(au-— estudante de curso secundafio, hoje segundo gran), um professor dell uma
sol:'>re o assunto .

r J “ Por surpresa, 0 cinema lotou. Com 0 teto em perigo, com chuvas foxtes, nem
por isso or belenense deixou de prestigiar a “guerra ao samba”. E demonstrando a
capaciclade bem brasileira de rir da desgraca (a conselho de Oscarito), fez boas piadas
cla “vlga podre” (“- Nao peida que cai”).

O Antes, eu estive numa sessao de trés e meia da tarde em que um vendaval
incomum abn'u todas as portas laterais e quebrou vidros da sala de espera. Tinham
poucos espectadores, todos correndo assustados para 0 que poderia ser um local
seguro. Nesse dia, mangueiras foram arrancadas e carros danificados. Um mini-
tufao. Um macro susto. E ninguém sabia da historia do telhado. Se soubesse, a piada
era outta (“peida que nao cai”).

Eu ainda lembro do Olimpia que me deleitava com as matinais de domingo
no tempo das calcas cunas e das sessoes ngiclamente improprias para menores, fazen-
do-me correr para o Poeira, onde qualquer filme podia ser visto sem interferéncia de
fiscal de menores. Foi assim com a exibicao de “O rei do samba”, filme nacional que
se propunha a biografar o compositor Sinho (de “Gosto que me enrosco” e “]u1a”).

uma coisa horrorosa, com Bené Nunes, o pianista guinado a Jose Iturbi“
tupiniquim e Lulu de Barros” na direcao. Mas eu tentei ver e fui barrado. Pediam 1.8
anos e eu nao tinha nem l5. Esperei o filme chegar ao Poeira. Vi e nao gostei.
Capricho besta. Lembro disso e da escadinha técnica. Em 1954 veio a tela panorami-
oa‘°, mal ananjada num espaco feito para um retiingulo modesto. Depois, o cine-
mascope, acabando com dois ventiladores que ficavam nas laterais da tela.
Finalmente o som dolby, com caixas acusticas que jamais funcionaram a contento.

Instituicao da terra, o Olimpia foi algumas vezes ameacado de venda. Houve
um movimento para preserva-lo, tombando o prédio como patrimonio historico
por seu valor social (ja que a caixa constmida sofreu muitas modificagoes com o
tempo, a mais importante nos anos 40, por Arlindo Costa Guimaraes). Nada de con-
creto (argamassa e argumento) O exibidor permanece o unico responsavel pela
testemunha muda (e falada, embora sem voz no assunto) de um capitulo da histona
da cidade. Até quando, ninguém sabe. Alguém ja disse que cinema é a arte capitalista
por exceléncia. Como producao e exibicao. Resta ao belenense comprar ingressos,
reciclar seu habito de ir a cinema, pensar no Olimpia como um anciao da familia.
Sem jamais cogitar de leva-lopara gum asilo. g _
14 José lturbi era um pianista mediano projetado pela Metro Goldwyn Mayer em sens musicais colondos dos anos 40. No Brasil, Bené
Nunes costumava intervir nas chanchadas da Atlfintida do mesmo modo que lturbi intervinha nas procluqoes de Arthur Freed ou _]oe
Pasternak.
15 Lulu (Luis) de Banaos foi um pioneiro do cinema bmsuleiro com vasta filmografa. O seu conceito dc filme partia principalmente do

ffi {J aspecto técnico. Se a fotografia saia boa, tudo bem. Ele, Lulu, esteve em Belem nos anos 40, decorando o Bar da Condor em atencao a um
Pnmeiro lO1 o Q Lulsl
pm para fllho (0 nu!
nesa Cmem'1toi%l”1l“‘
Poelra e S I030

s1na1s mu1tO
ar
le

P

pedido do interventor Magalhaes Barata.
16 A primeira “tela panoramica" de Belem foi a do Cinema lndependéncu-1, inaugurada com o musical “Lilli”. em l955 O processo con-
sist: na projeoao com uma lente de maior abertura, us-anclo-se um filme com margens escums nas extremidadcs horizontals do quadro
(fotograma).
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“- Claro. Eu sou ator, na Franca”.
r R“-R Ah, é? Entao veja la se sabe fazer esta cena cle danqa apache..."(e apontou

um que parecia se digladiar, com empurroes e tapas.
= Mariano nao se deu por vencido. Foi para diante da camera. Dancou como
aprendera em Bruxelas e Paris. Com uma desenvoltum que o diretor aplaudiu.

“- Como é o seu nome, meu amigo?”
i Ele pensou rapido. Tinha no cenario (decor) uma garrafa de vinho Condé,dand

muito popular na época. Entao, usou as trés primeiras letras de seu nome, mu 0
0 “i” pelo “y”. Ficou Syn de Condé.

“- Syn de Conde? Muito bem. O senhor pode ir amanha ao meu
escritorio...”

Foi 0 comeco. Um ano mais tarde estava contracenando com Alla Nazimova
(1879-1945) e com Richard Barthelmess (1895-1963), astros de parar o transito.

Enquanto o estudante paraense fazia carreira no cinema, morando numa
pensao com talentos emergentes como Rudolph Valentino, seu pai pensava que tudo

' ’ ' ' ' d . P lestava indo muito bem na Belgrca, com o menmo aproveitando os estu os e o
menos é o que dizia nas cartas. Um dia, como numa comédia da Keystone ou data
Mutual Pictures, o ilustre paraense foi alertado por um amigo que o seu garoto es -
va, na verdade, puxando um camelo no deserto do Saara.

“- Como? Meu filho estuda na Europa. So vai chegar pelas férias! E que dia-
bos de camelo é esse?”

“- Va ver Aguiar. Na tela do Olympia”.7

E o pal C\.lI‘lOSO, foi na mesma noite comprovar se o seu moleque estava9

esmo no cinema Constatou que estava, mas nao na platéia, como pensou a princi-m . .
pio (mesmo com a historia do camelo). Sinésio era um hindu, coadjuvante numa
producao classe A de uma produtora amencana.

Nao deu em outra- o “velho” telegrafou para 0 endereco belga e para um
' os Estados Unidos, intimando o lilho a voltar imediatamente para o Brasil.amlgo n

Para Belém do Para. Corria o ano de 1920. Terminava a promissora carreira de Syn
de Conde, na época ja com um titulo na filmografia do grande Griffith e com
promessas de muitos papéis importantes, inclusive principais.

“ Foi a maior bunada da minha vida”, contava ele. Chegou, casou (a noiva
teria sido arranjada pela familia para acomoda-lo na cidade), e o destino fez com que
se transformasse num modesto professor da Escola Normal (curso pedagogico), con-
tinuando uma longa existéncia no triste anonimato.

.' Syn de Conde foi reconhecido aos 80 anos. A Cinemateca do Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro, sob a direcao do amazonense Cosme Alves Netto,

A h na em com uma exposicao de suas fotos. A mesma exposicao veioprestou-lhe ome g
a Belém encerrar um festival de cinema amador em 1976. Mariano achou que mere-
cia muito mais. Chegou a ameacar um grupo de pesquisadores de cinema com um

r estoque, arma que conduzia desde a mocidade. Alguns anos depois, foi convidado
25
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LlBERO LUXARDO

Depois de fazer filmes em Mato Grosso com Alexandre Wulfes, socio na
empresa FAM (Filmes Artisticos Mato-grossenses), depois FAN (Filmes Anistlcos
Nacionais), o paulista Libero Luxardo (1908-1980) tomou 0 rumo do Para. Chegou a
Belem em 1959 com uma copia de seu maior sucesso, “Alma do Brasi1” (1951/1932) e
com a disposicao de fazer cinema na Amazonia.

Libero era filho de um fotografo e desde cn'an<;a aprendeu os segredos de
uma camera. A associacao com Wulfes deu em trabalhos elogiados, embora pouco
vistos. Sylvio Back, 0 diretor de “Aleluia Gretchen!” e de documentarios instigantes
como “Revolucao de 30”, “A guerra do Brasil” e “Radio auriverde", escreveu sobre
“Alma. .”: “...é umfilme tgpico dos anos 20, produto retardado doprocesso tecnologico
docinema brasileim,po1lsnas.semomentoja'sefaziafilmasson0mscom som impmsso no
filme (...) um tom teatral, uma certafalrzaade, ondepensebo que 0 diretor nabprocura
fazerrealrsmo. (...) Ta1z,ez(...)sq'aprodu.todeuma ‘cava§ao’(eg>ecz'edematériapaga)que
era comum nme tempo epermitia aos cineastas, com ranissimas excegdes, realizarem seus
longascujocustoer'aal11Zsrimoeos1'ecu1sasacassos.C..)Quemsabepencebendoa interfio
do General Bertoldo Klinger em seprojetar, Luxardo e W/ulfesfilmaram manobras mil-
itants e qomueitaram 0 apoio logistico oferecido (...) A genre deduz que 0 ‘Alma’ nao é
umfilme intelectual, as legendas inclusive sao ginasianas, contrastando com 0 texto ale
Taunay(...)Poroutmladotambéméumfil1ne dzferenteematéna defilmedeguerra (...)
a meu uerantecioa em sells anos um ckisrzbo do cinema soviético quese cbama ‘Alexandre
Nevsley”.

“Cacando feras”, uma comédia de 1956, “A luta contra a mone”, documen-
tan'o de 1957, e “Aruana”, misto de documentano e ficcao de 1958, nao chegaram na
bagagem do cineasta que pelo proprio curriculo ja mostrava o seu fascinio pela mata
e seus possiveis segredos (ele chegou a ser chamado, em Belem, de “O Cineasta da
Amazonia”).

Durante a Segunda Guerra Mundial construiu um estfidio na av. Nazaré, no
centro de Belem, produzindo documentaiios de curta metragem. Pretendia, simul-
taneamente, rodar um fihne longo na Ilha do Marajo. O titulo era “Amanha nos
encontraremos” e para o principal papel feminino havia escolhido a miss Para de
entao, jussara Marques. O custo, no entanto, foi mais alto que a vontade. Alérn
disso, havia caréncia de material fotografico por conta da guerra. Os poucos filmes
acabaram sendo usados nos “cunas”, ganhando com essa producao a simpatia do
lider politico local, Joaquim de Magalhaes Cardoso Barata, que nao so o contratou
como cinegrafista do govemo como elegeu-o amigo particular, amizade esta que
durou ate o fim da vida de Barata, em 1959, e proporcionou ao cineasta a chance de

carreira politica que o levou a Mse fif%B mMD8,
substituindo o governador, a chefla do Executivo esgijlgl,-E0 £1 E Alli.
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sua aparicao ficou sem jeito na tela, como a linha central do roteiro acabou fragrnenta-
dfl Scm qualquer recurso de funcionalidade.

Luxardo havia mudado duas vezes seu fotogafo e esgotado 0 orqarnento pre-
visto. Acabou fazendo um filme inteiramente local, com a ajuda tecnica do amigo
Femando Melo, um amigo intimo (e macon como ele), que dai em diante seria o seu
diretor de iluminacao permanente. Foi a rendicao ao amadorismo. Mal montado, o
filme chegava a exibir uma pessoa colocando flores numa sepultura e, em seguida,
saindo do cemiterio com as flores na mao. lsto sem falar nos dialogos terriveis e mal
dublados. O proprio Helio Castro recusou-se a dizer a frase escrita no roteiro: “Que
malandrinha!”, alegando que nunca em sua vida havia dito isso. Libero insistia numa
postura literaria, achando que a seriedade em cinema se faz no elitismo do texto.
Muito melhor figura ele faria, mais tarde, com alguns romances publicados, traba-
lhos que lhe asseguraram uma cadeira na Academia Paraense de Letras. Por ironia, a
cadeira que depois de sua morte seria ocupada por Acyr Castro, um de seus criticos
mais veementes. O mesmo critico que, na qualidade de Secretario de Estado de
Cultura, providenciaria a perpetuidade da sepultura do cineasta, o homem que fez
historia no Para e que morreu pobre, empregando tudo o que ganhou em vida no
seu sonho de fazer cinema. Contra a mare.

Eu conheci Libero Luxardo desde muito jovem, através de meu pai e meu
irmao. Durante as filmagens de “Um dia qualquer”, sabia dos acontecimentos por
tras das cameras em minhas visitas quase diarias a oficina de Fernando Melo, onde
revelava meus proprios filmes, em 16mm, e consertava meu projetor caduco, tam-
bém de 16mm.

Lembro que de uma feita Libero chegou preocupadissimo a oftcina de
Fernando, situada em sua propria casa (ele nao usava mais o prédio para moradia).
Contou 0 que se passara:

“- Imagina, senhor Fernando, que 0 Helio me apareceu com uma camisa azul
e eu nao percebi de imediato. Antes ele estava com uma branca!”

“- E dai, Luxardo”, apaziguou Fernando com a calma que lhe caracteri-
zava: “- O fihne nao é a cores. Vai passar bem”.

Mas o cineasta nao se conformava:
“- Pode ser, mas um espectador arguto vai dar conta de que houve solugfio de

continuidade. . . .
Era assim. Perfeccionismo em meio ao caos técnico. Recordo que ao termi-

nar “Marajo, barreira do mar”, seu segundo longa paraense, refilmagem, em parte,
do inacabado “Amanha nos encontraremos”, a edicao para efeito de mixagem deu
em diferenca de metragem da pista de som. Para quem nao entende do assunto, sim-
plificoz a banda sonora e gravada numa faixa magnetica e depois do filme revela-
do e do negativo montado, faz-se a adaptacao para a banda otica, ou seja, o som no
proprio celuloide com imagem. No caso, o som estava assincrono, dando falas com
bocas fechadas e ruidos antes ou depois das imagens correspondentes. Libero, sem

.. . ._-.-.._...._..._...fl@..,rn...um1¢-maa 
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seus filtirnos papéis. Luxai-do apreciava a humildade do artism, que)-.0
“meu diretor”. A estrela era uma jovem de nome Leila Crave. E 0 vilao,
B1-lblllt elogiado por seu papel em “Compasso de espera”, cle Antunes Filho, drama
sobre preconceito racial. s

.“B1'.Ui0S inocentes” tinha duas novidades marcantes na pane
Fernando Melo nao estava com a camera e as mfisica passava dc Waldemar I-kmrlque
para Paulo Andre Barata.

Um lamentoz o filme pronto nao deu o tempo regulamentar um longa
metragem segundo a Embrafilme, co-produtora e distribuidora. Libero resolveu
fazer um “curta” para acoplar e garihar hora e meia de projecao. Chamou Femando
Melo e seu pessoal “de casa”, incluindo Claudio Barradas, ator de seus outros tra-
balhos. Produziu e dirigiu em pouco tempo “A promessa”, uma historia ligada a
uma crendice regional, a de que o eclipse da lua influi na oor do filho de uma ges-
tante de nove meses. No caso, o menino filho de brancos nasce preto. E os pais vao
acompanhar a procissao do Cirio pedindo a N. S. de Nazaré que “clareie” o bebé
como forma de graca. Na hora em que 0 padre ergue a imagem da santa para
abenooar a multidao, o garoto parece, de fato, virar branco. Mas so aos olhos do pai
e da mae, que agradecem a graca. Uma anedota racista que o diretor nao filmou por
maldade. Libero nao era capaz de fazer deliberadamente um filme preconceituoso.
Pensou nos mitos amazonicos, mas escolheu mal e dosou mal a matéiia escolhida.
Agindo as pressas, conseguiu influenciar negativamente o filme principal, talvez o
seu trabalho mais acabado.

Um projeto, “Maldicao”, ambientado no século XVIII, ficou restrito a um
livro. Libero Luxardo morreu depois de uma cirurgia de emergéncia que lhe desobs—
truiu as vias urinarias atacadas por um cancer na prostata.

O idealismo do pioneiro nao teve seguidores ate os anos 90. Nao Ficou muito
facil ter coragem de vender seus bens e seguir, como o chamado de Cristo, o cami-
riho de urn ideal, ou crenca. Além de cinema e politica tinha um lugar de leiloeiro
judiciario. Tiansformou o ganho em celuloide. Hoje o pouco que restou de sua obra
esta merecendo cuidados especiais para resistir ao tempo.
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Olirnpiaou no Iracema e depoisoorreressasoutias
prograrna cle dois em dois dias. Como rotina, as sessoes eram Os
d0sbairiosfaziamsoun1asessao,as20hoi'as,domlng0se

asOlimpia e a da metade da
década, a fazer vesperais Nos 50, todos os a tarde,
diarlamente. E a noite, os lancadores, ou seja, os que. esnmvam filmes, a
desdobrar horario: 19 e 21 h.

A Cardoso 8: Lopes comandava quatro cinemas: Moderno, em Nazaré,
Independéncia, no bairro de S. Bras (inaugurado na véspera da Natal de 1931),
Universal, na Cidade Velha e Rex, depois chamado Vitorla, no b3ll‘1'O da Pedreira.
Os dois primeiros eram lancadores. Exibiam filmes simultaneamente, ernbora so dis-
pusessem de uma copia. A mecanica era transportar as panes de um para o outro,
utilizando-se o servico de um funcionario-ciclista. O rapaz pedalava com forca por
uma rua que nao tinha muito transito. Seria impossivel efetuar uma operacao dessas
20 anos depois. Em seguida os filmes percorriam as outras salas.

Moderno e Independencia tinham caracteristicas inusitadas: duas
classes. A primeira utilizava poltronas de madeira, a segunda, bancos corridos.
Separando-as, uma armacao de madeira. No caso do Lndependéncia, a armacao la-
teral dobrava ao chegar perto da tela. Traduzindo: so os espectadores da segunda
classe podiarn ver o filme bem de perto. Os miopes que pagavam mais caro ficavam
a ver sombras de luxo.

O Cinema Universal lembrava o Olimpia: a tela ficnva de costas para a entra-
da, na frente do prédio. O espectador, ao penetrar no salao de projegoes, passava por
debaixo do retangulo branco pintado na parede. A caixa de som ficava no rodapé,
protegida por uma grade.

O Rex, depois Vitoria, era, assumidamente, “de segunda classe”. Urn grande
barracao corn uma entrada pequena. Quem passasse pela rua (av. Pedro Miranda),
pensava que 0 cinema era um dos menores da cidade. Nao chegava nem mesmo a ter
marquise para anunciar os filmes, limitando-se aos cartazes dependurados proximos
a bilheteria. Foram fechando, pela ordem, Universal, Iris, Popular, Independéncia,
Moderno e Guarani.

Surgiram, depois, Palacio, no centro, Opera, em Nazare, Paraiso, na
Pedreira, Cinema I, Cinema II, Cinema III, no bairro da Campina e os Castanheira
I e Castanheira II no inicio da BR-316.
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L. S. Rlbeiro até morrer, nos anos 80. Nao fosse ele e as oolsas terlam um rumo alnda
mais desagradavel.

Belém nao tern uma hlstorla dc exiblfio cinematografica muito alegre. O
melhor que se pode dizer é que ainda tem o Olimpia, que é 0 cinema mais velho do
Brasil desde que se considere que nunca mudou 0 nome nem saiu do lugar. O mais
é mistura de espenangzas e fmstragtoes. O majestoso Palacio acabou seus dias em I997,
vendido para a Igreja Universal do Reino dc Deus. O velho Iracema estava entnegue
a programagzao de filmes pornograficos e com 0 fim do Palacio foi rnaquilado para
ter poltronas estofadas, ar condicionado com caixas avulsas e um novo nome:
Nazaré 2. Mudangzas que cenamente aconteceram por culpa de uma bilheteria insta-
vel. Cinema é arte, mas também indfistria e comércio. As grandes salas, com mais de
mil lugares, comegaram a desaparecer nos Estados Unidos, deixando lugar as peque-
nas, e agora muito pequenas (os multiplex) ligadas por um automatlsmo que dirninui
o custo operacional e facilita a veiculagao do filme. No caso de Belém, sem salas
pequenas - ou com poucas aproxirnando-se disso - a fefida ocasionada pelas novas
opgoes de lazer é muito maior, ou mais doida. Mas isso é matéxia para um outro capi-
tulo deste livro: 0 futuro, que desafia bolas de cfistal ou taros.

Antes de fechar 0 assunto, vale lembrar que os estudantes também fizeram
camparlha pelo djreito a meio-ingresso. Em 1941 estrearam as “paredes” para dar pre-
juizo ao dono do cinema relutante em ceder o beneficio. Ganharam. Com muito
mais presteza do que em 1953, quando pensaram que 0 titulo de um filme anuncia-
do “O Fun do mundo”, era uma metafora de ue enfim, as coisas lam mudar em ter-! 3

mos de salas de projegao na capital do Estado. N50 so 0 mundo nao terminou como
toda uma campanha virou anedota.
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Tennou uma vez, sem resultado. Acabou arrendando os da Sul
?‘trato,a sala luxuosa do Norte. Em 1970, 0 Palado fa pane do cimulto
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cle Ele mandava telegramas, telefonava (e era caro) pela Raclional, chegava a
programar viagem para Belém atras de suas “fimas". Mas os Cardoso an-iscavam.
Sablarn que o seriado exibido por inteiro era muito mais lucrativo do que a soma de
todos os programas em separado, ou seja, série por série.

 O assunto lembra um outro: a molemgem em cinema. Sempre existiu. No
do cinema mudo, um cidadao chegou a dar um tiro na tela enciumado com

os elogios que a namorada dava ao ator, Rodolfo (Rudolph) Valentino. Com o som
e os programas po-pulares, tinha de tudo. Os cinemas divididos em classes apresen-
tavam uma verdadeira guerra entre elas. Oomecava com bolas de papel e terminava
com pedms. A “municao” vinha das srevistas adquiridas pouco antes da sessao e
pedacos de lajota do piso. No garboso Olimpia, chegou a haver briga de soco,
como na tela, com direito a luz acesa e “torcida” competente. E as gracolas envol-
vendo doentes mentais como o Afonso Alves, que se dizia herdeiro do cantor
Francisco Alves e o Garcia, maniaco populista, carregado pela platéia nas vesperais
dos sabados as cinco da tarde, chamadas de “passatempo”. Proezas que tinham dois
animadores: os gémeos Alexandre e Joseph Farah, mais rebeldes e inventivos do que
os “Sobrinhos do Capitao” das historias em quadrinho.

Mas havia quem se incomodasse com tantas bnncadeiias, embora ingénuas.
Afinal, quem ia ao cinema, em tese, era para ver 0 filme. Mesmo assim, até os recla-
mantes achavam graca de algumas siiuacoes. Lembro de um dialogo, na sala escura,
entre um espectador de voz alta e... um gago. O primeiro, insultado com qualquer
coisa dita pelo segundo, sapecou: “- E a rola da mael”. O segundo pensou por alguns
instantes e respondeu como lhe foi possivel: “- A mi mi minha ma mae nao tem
ro a”.

1 E ainda os namoros. O escurinho do cinema sempre foi propicio a um bei-
jinho mais ou menos prolongado. E, se dependesse da oportunidade, mais alguma
coisa. Nos 50, no Olimpia, uma menina de familia conhecida, ou, como ja dizia
seguindo os jornais do Sul, do “high society”, foi flagiada com o namorado be1jando-
lhe os seios. Azar da garota: uma falha na projecao com a conseqiiéncia de luzes ace-
sas. O flagrante foi tao diamatico, numa épOC21 em que o namoro consistia em maos
dadas e pouco mais, que a “vitima” teve que ix embora da cidade. Nem precisou sair
no jornal, como alguns parentes témiam. O poca-orelha foi mu1to~rap1do,
esvaziando a imagem de colegial componada e quendi-nha de papal e mamae. 0

Sem escandalos, muitos casais aproveitavam 0 cinema como cenano ideal
para caricias. Anteontem, ontem e hoje. E recentemente, nos Estados Umdos, uma
pesquisa sobre a freqiiéncia de pfiblico nas salas exibidoras, chegou ao consenso de

e 0 convivio social incluindo o namoro, é uma das causas do velho formato de
gyudbicfio cmematograflca persistir no mundo cada vez mais cheio de opcoes audio—

da TV aberta a fechada, do video fita ao disco, do “payper view” a outras for-
mas de “home entertainmerzt”.

E o caso de brindar em francés; Vive l’am0ur./
3‘)
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da Cia. Cinematografica Vera Cruz (SP). Um desses filmes, “Riacho ride
sei”, ganhou distribuicao intemacional, e muitos anos mais tarde, longe de

e roteiros, Gilda falou-me, com saudades, da produmo.
Y; it Um episodic curioso que bem ilustra 0 que representou 0 cinema alternati-
-de i\11h0, H0 Mosqueiro, aconteceu em 1957. Os filmes eram alugados

Belém de um representante da RKO Radio, F. Aguiar & Cia. Havia uma pro-
motracada, mas era possivel uma falha. O problema é que a copia chegava

navio (nao havia estrada ligando Mosqueiro ao centro de Belém) as 181130 e a
tinha o horario padrao de 20h30. Quando estava anunciado o classico “King

gt-Kong”, de Ernst B. Schoedsack e Merian C. Cooper, chegou, em cima da hora, “O
de mulher”, aventura policial com Robert Mitchum e Jane Russell. Eu tinha

ado 0 dia orientando a colocacao de um cartaz gigante, na porta do cinema, com
o desenho de um gorila. Com a troca do programa, segui direto do trapiche, onde
salzracavas o navio, para a escola-mercado. Cheguei as 19 horas e ja havia fila. Muito

ananquei o cartaz de “King Kong” e escrevi num pedaco de cartolina o
do novo filme. Quando tem1inei a operacao, estava cercado por espectadores

indignados. Pensei que, enfim, a mania de cinema ia me legar uma surra. Procurei
-explicar, mas a vaia nao deixou. Corri para o jipe que me transportava nessas aven-

e fui para casa criar coragem para voltar as 20 horas. Voltei, mas nao vi pfibli-
Alias, nao vi pfiblico dai em diante. A falta do “King Kong” deixou um saldo de

desc1'édito. No filtimo dia das férias (e o cinema so funcionava nas férias), exibi em
sessoes o desenho “Alice no Pais das Maravilhas”. Recepcao morna. Foi 0 fim

um tempo. Nunca mais voltei com projetor para o Mosqueiro. Dez anos depois, o
proprio Guajarino encerrou suas atividades com as maquinas juiassicas de 35 mm ven-

A fase posterior, que eu vi como pré-agonica, durou pouco. O quadro mint'1s-
Gulo da bitola inferior tentou em vao ressuscitar um habito. Mas nesse tempo a con-
veirsa, na vila, era sobre o flme da TV ou a novela das oito.
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que um exibidor, o dr. Victor Mattos Cardoso, socio da flrma Cardoso &
,‘foi ao jomal com recones de criticas sullnas elogiosas sobre o filme “Um

e dez destinos” (Executive suite, EUA/1955), de Robert Wise, afinnando
so os escribas paraenses discordaram, revelando uma preclisposicao contra a sua

Victor nao deixou por menos: pediu que o jornal optasse entre os “meni-
ava dis-

1 que vat

cao na
b1 o E

’,’se at maténa paga de anfincios que enviava diariamente. O fato provooou uma
reagaor tragicomica da editoria. Os mocos poderiam continuar com as suas “alfine-
*ta”das”, mas restringindo os comentarios aos filmes exibidos pelo gmpo Severiano

iro.Daquele lado, a compreensao de Adalberto Affonso, o gerente local, trans-
no seu passado de critico bissexto (no livro “A critica de cinema em Belem”
comentario de Affonso sobre “Branca de Neve e os sete anoes”). Resultado:

ou mal
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a. como escreveu Acyr Castro, desceu a escadaria do jornal pam nao mais
su-bir.
, O Flme repetiu-se. Em 1962, Edwaldo Martins, que mantinha uma pagina

de cinema em A Provincia do Pard, também dos Diarios Associados, foi
.iriterpelado pelo dono do Cine Palacio, que se viu prejudicado com o que ele tinha
escrito sobre o filme “O Rei dos Reis” (King of the Kings, EUA/1961), de Nicholas

Edwaldo nao desceu a escada, mas acabou trocando de género. Mais algum
e, no mesmo espaco, ou jornal, passava para o colunismo social, onde

ficou por muitos anos, inovando antes dos sulinos que seguiam a cartilha de
Sued.

ii Em 1962, quem fazia comentario sobre fihne de cinema passou a fazer parte
rei uma associacao. Criou-se a Associacao Paraense de Criticos Cinematograficos
(APCC), reunindo, entao, Acyr Castro, Edwaldo Martins, Rafael Costa, Alberto

eiroz,Paulo Sérgio de Macedo e Ariosto Pontes. O primeiro representava o jot-
A Folba do Norte, o segundo A Prouincia do Para‘, o terceiro O Liberal, o quarto

gdo Dia e o quinto, uma emissora de radio. A Associacao ganhou vida longa.rre
e se exi-
r0uque-

dtavolo
ntistlco
l
> era um

1' Castro,
Colegto

1967- eu ja a dirigia e parti para a criacao de um cineclube. Foram 18 anos e alguns
meses de atuaoao.

O primeiro cineclube local chamou-se “Os espectadores” e foi Fundado por
Orlando Teixeira da Costa, em 1955. Orlando era um jovem advogado e professor
que faria brilhante carreira juridica, chegando a ministro do Supremo Tribunal do
Trabalho. Apaixonado por cinema, carregou nas costas um velho projetor alugado, o

de mandar buscar filmes da Fundacao Cinemateca Brasileira e das distribuido-
comerciais como a Art Filmes, e a programacao periodica no auditorio da

Sociedade Artistica Internacional (SAD, entidade até entao mais ligada a musica, com
apnesentacoes feitas por intelectuais convidados.

S O trabalho de Orlando Costa foi acompanhado de perto por Benedito Nunes,
Sylvia Nunes, Angelita Silva e Francisco Paulo Mendes. Os filmes eram exibidos

nter uma
cle Assis
"YT
er bom-
3203

<ente na garagem de minha casa, transformada por algumas horas da noite no
Bandeirante,um tipo de cineclube sem socios que durou de 1950 a 1984. Ali se reu-
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Em 1925, numa banaca do Arraial de Nazaré, foi exibido um filme abor-
dandoa historia da imagem da santa, achada por um caboclo chamado Placido, a beira

um igarapé, e os posteriores milagres que levaram a devogao e a procissao do
€iri0, uma das maiores manifestacoes religiosas do pais ou, alguns afinnam, do con-
tinente. Os pesquisadores nao conseguiram saber quem realizou o filme nem a sua
metragem ou destino. Eu cheguei a entrevistar pessoas que viram o programa.
Irnpressionaram-se com algumas seqiiéncias, achando que foi bem abordada a lenda
contada de pai para filho sobre a permanéncia da imagem no lugar onde foi encon-
trada, transportando-se misteriosamente de diversos outros para onde fora levada no
tempo e depois de Placido.

O ctitico, historiador e cineasta Alex Viany (1918-1992) pesquisou o trajeto de
tnascates que seguiam com cameras rudimentares Brasil afora, registrando fatos que
lhe pareciam interessantes. Um desses mascates ganhou notoriedade: o libanés que
filmou o cangaceiro Lampiao e seu bando, no inicio da década de 30. Segundo Viany,
um mascate ten'a vindo ao None e filmado no Para. Quem sabe nao exagerou seus
afazeres e botou ficcao no do-cumentario sobre o Cirio. No filme que se chamaria
“Os milagres de N. S. de Nazaré” havia uma parte dramatica, com atores. Muito
mais do que a rotina dos mascates com os seus “caixoes magicos”.

Depois de Libero Luxardo e de uma firma que anunciava em jornal, oferecen-
do-se para registrar em celuloide qualquer matéria paga, o que se viu fazendo filmes
no Para foram cinegrafistas, ou seja, pessoas que documentavam diversos assuntos
sem preocupacao de dramaticidade e venda para cinema (e tudo em cuna ou no ma-
xitno média metragem). Milton Mendonca, 0 mais conhecido nos anos 60, manteve
um estfidio em Belém, onde atendia a clientela no tempo em que ainda nao havia
-televisao (e imediatamente depois). Além de um cine-jonnal regular, a finna de
Milton, “jucara Filmes” (Iucara era 0 nome de uma sua filha) produziu um interes-
sante documentario de 20 minutos sobre o primeiro contato do branco civilizado

os indios Assurinis, na Amazonia.
t Fernando Melo revelava filmes e filmava alguma coisa. Foi o diretor de

iifotoigafta dos “longas” de Libero Luxardo. Incentivador dos amadores, Femando
a técnica de filmagem a muitos amigos, inclusive a mim, que através de seu

ifftorio bem rfistico, com tear de madeira pequeno e secagem no ambiente,
ii mais de 15 “curtas” em 16 mm, alguns com pretensao dramatica como “O
I-lie”, “O deus de ouro” , “O vendedor de pimlitos” e “Brinquedo perdido”.

i coube a Fernando a fotografia de um filme dirigido pelo poeta Joao de
i?1'7vPaesLoureiro, “Colégio Santo Antonio”. Loureiro iilmana depois, em Super-

’?Fo1te”,em Macapa.
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Cinema no Tucupl

“Saias, lacos e ligas” e “Olympia”. _
Nos 80, mais dois filmes sobre o Cirio e um com base no texto do escntor

paraense Benedicto Monteiro: “O carro dos milagres”, dlngtdo por Moises
Magalhaes, e 0 documentario “Maria das castanhas”, de Edna Castro. Moisés procu-
raria, mais tarde, com Ronaldo Passarinho Filho, montar na cidade um polo de pro-
ducao cinematografica. Os dois realizaram em 1997/98 “Lendas amazonicas”, _I_I>F0i@"
to para uma série de curta-metragem mudada para um longa, com ampliacao da
bitola original, 16 mm, para a profissional de 35 mm.

O vasto campo que seduziu 0 paulista Libero Luxardo nos anos 30 pede ci-
nema e nao é a toa que é periodicamente visitado por estrangeiros ou cineastas de ou-
tros estados. E cenano para o futuro e oxala chegue as telas ainda a tempo de mostrar
uma face que a invasao em nome do progresso esta mudando com o pé no ace1e-
rador.
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trabalhosa. Trabalho que sobrou para o SESC local, também ajudando a equipe com
transporte para o galpao Mosqueiro-Soure, de onde seguia para a vizinha Ilha das
Oncas, onde fora ambientada uma pane da perfeitamente dispensavel aventura.

Quando a coisa chegou a0 Cinema Olimpia, era mais quem queria ver o
Grande Hotel e a performance de Don Taylor. Viu, mas dizia-se que aquilo tudo se
passava em Manaus, no Amazonas. Bonito para a cara de Belem e de quem ajudou
na bobagem a troco de prestigio.

Mais picaretagem, o documentario “Amazonia indomavel”, da RKO, sobre
cabecas mumjficadas por tribos indigenas. O pessoal da producao pediu penico para
0 Museu Goeldi e andou pouco. Saiu um arremedo de pesquisa seria. Nao se disse
que muitas cenas foram filmadas por sertanistas do entao SP1 (Sen/ico de Protecao
aos lndios) e por técnicos do proprio Goeldi.

De uma feita, um sertanista de verdade, Ayres da Cunha, conseguiu lotar o
Cinema Moderno num dia fitil, apresentando um filme que ele mesmo encomendou
sobre 0 seu romance, real, com a india Diacui. O caso ganhara a midia e emocionara
um pfiblico acostumado com romances similares Flmados pelos americanos, como
“Flechas de fogo” (Broken arrow, EUA/1951). Ay.res foi até didatico, contando
como fez o filme. Um filme que em nada agradou os fas acostumados com indios de
cinema. A verdade surgia muito feia sem a maquilagem de Hollywood. Até para
quem estivesse mais peno dela.

“O fim do rio” (The end of the river, Inglaterra/1947), foi um caso curioso.
Trouxe a Belém 0 ator indiano muito conhecido por sua atuacao em filmes ingleses
como “Mowgli”, “O Menino e o elefante” e “O ladrao de Bagdad”: Sabu. Também
trouxe a adolescente filha do ator Procopio Ferreira, Bibi. Eles viveriam um
romance de um indio que fugia de um massacre em sua taba e uma cabocla de Boa
Vista municipio paraense. Pandego era um julgamento num tribunal improvisado!

num prédio que havia sido um necrotério, na doca do Ver-oPeso. Advogado, pro-
‘ ' ' d S.motor e juiz apareciam portando grandes cabeleiras brancas como na corte e

Majestade Britanica. Nao pegou vaias porque o filme foi muito mal lancado: trés dias
d 1949 no Cinema Iracema. Mas acabou virando um marco historico regional; foie 1'
o primeiro registro cinematografico do som do Cirio, além de mostrar as velhas mas
de paralelepipedos com trilhos de bonde (e os bondes), lembran(_;a de uma Belem ha

' dada A mfisica era de Waldemar Hennque, como Bumba meu bot , toca-muito mu . _ __
Eda num anemedo de festa de casamento dos protagonistas, e até os gaiolas“ nao
foram esquecidos, dando ao rio uma importancia que ]US1llflC£1Vfl 0 titulo, com um' ’ d lt

' dia ’tico muito comentado na época: o salto para a Baia do Guajara o a o, e ma
- navio do Lloyd Brasileiro, seqiiéncia em que Sabu for substituido por um esti-

muito popular, apelidado de Maria Gorda. Uma cunicao que infelizmente
reprise nos cinemas.a I

__l I i-—-we —

15* ‘EH1 rum passageiros pelos rios da Amazonia. Na pnmeira metade do século era pram":-g'-mdos depo Iisiesname dado as ernbai'C3€5e5 que "MP0 "temente .1.ii oamde mnspone para os mtmicipros do Para.
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tragico para o vilao da historia.
Cain era quase um estreante, tinha so quatro titulos no cuniculo. Mas con-

seguiu modular um roteiro ingrato. Fez sequéncias bonitas, captando, bem ou mal,
a poesia do lugar, com pianos demorados, por exemplo, da chuva caindo no rio, da
viagem de canoa pelos igarapés, da paisagem Chegou até a conter-se na
historia, ridicula, do boto. Atitudes que acabaram tomando o resultado pouco co-
mercial. Foi um lancamento tao ruim no mercado norte-americano que nao chegou
aos cinemas brasileiros. so em video.

Outro besteirol veio da Franca. O diretor Marcel Camus, animado com o
sucesso de seu “Orfeu do carnaval” (Orphée noir, Franca/1960), pretendeu uma espé~
cie de painel brasileiro, botando um francés em viagem pelo Brasil de Norte a Sul.
A coisa chegava a imaginar uma estrada de fen'o de Belem a Fortaleza e boi bumba
em festa natalina. Tudo muito ruim ao ponto de nao agradar nem aos fianceses pro-
dutores. E 0 pior é que um francés com anos de Brasil atuou na producao: jean
Manzon, que comecou carreira como fotografo da revista O Cmzeiro e depois, no
cinema, fez uma série de documentarios turisticos, inclusive um sobre 0 Cirio
encomendado pela Vang.

O mais é visitante de outros Estados. Nesse campo dois éxitos: Jorge
Bodanszky e Orlando Senna com “Iracema”, depois com o subtitulo “Uma transa
amaz6nica”, e Carlos Diegues, com “Bye, bye Brasil”. No primeiro, em linha semi-
documental, a cara do povo através da odisséia de uma moca do interior que vai
acompanhar a procissao do Cirio em Belém e acaba se prostituindo. Filme que mar-
cou a vida de uma mulher da tena; Edna de Cassia. Eu a conheci numa favela, antes
de ser estrela por pouco tempo, voltando a encontra-la, ja refeita do sonho (ou
pesadelo), quando recebeu o prémio do Festival de Brasilia, a contragosto, trazido
pelo proprio Bodanzsky. Mais adiante no tempo, eu tratei como médico do
INAMPS de um filho dela, gerado na época da producao. So a conheci quando se
identificou como Edna Iracema. A silhueta do tempo de filmagem tinha sido substi-
tuida por uma senhora obesa, emugada e triste. O episodio passou a ser um dos mais
contraditorios da historia do cinema local: um filme realista e bem sucedido, corn
uma bagagern humana mais para a ante do que para a vida.

s “Bye, bye Brasil” estreou nas telas o nosso carimbo. Surgiu como realidade
da viagem de Carlos Diegues a Belém para inaugurar 0 Cinema 1. Viu a

tlfocagio, prometeu voltar e voltou. Muita gente da terra esteve por e adiante
.O paraense Cleodom Gondim ganhou um papel falado,

Emmanuel Franco
’ _ 0 que se na Amazonia semna
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Cinema no Tutupi

ESTRELAS EM NOSSO cHAo

aza A.S eiirtrfelas de cinema também brilharam, ou brilham, no céu da
gmli p Oma. drase eo irescura em estado de graca, mas é o que os jornais pu-

caram quan o da visita de algumas personalidades da industria cinematog1'€\l’icn it
regiao.

Quando da Segunda Guerra Mundial, os norte americanos voamm para ca
l “ ’ ' ' ' as . -nome da chamada politica da boa vizmhanca , na verdade 0 medo do preside-nte
Franklin Delano Roosevelt, de Getulio Vargas cair de amores por Adolf 1-iitler (ja
comecara um llerte), considerando a posigao geografica do Brasil, um importante
ponto estratigico para a defesa do continente contra os navios nazistas, especial-
mente os su mannos.

Belém era uma escala obrigatoria para o Rio de Janeiro, sede do governo fe-
deral. Por aqui passaram Walt Disney, Lana Tumer, Orson Welles e muitos outros
artistas famosos de Hollywood. Welles, que ia filmar, no Sul e no Nordeste, “It’s all
true”, chegou a dancar numa festa de camaval no Grande Hotel. Uma das parceiras
do atoncineasta foi, por ironia, em se tratando de cinema, Nieves Llopis, filha do
primeiro exibidor de filmes na cidade. Ela contou-me como Orson, “alto, bonitao e
muito engracado” (sic), cantava, num portugués arrastadissirno, a marcha

O “_Iardineira”. p
N W R Depois da guerra, os “astros” chegavam em turismo, a maioria fazendo\ ‘s ‘ d

escala. Rock Hudson ficou no aeroporto. As 7 da manha pediu um copo e v a.
Tornou puro. Sabu gostou da cidade, onde passou quase um mefnglmando O fim

‘ ' IOdo rio” (The end of the nver) para a Rank inglesa. Levou de le ranca um ga
7 que ele chamava de onca. Mais adiante, no tempo, Daryl Hannah bateu

lmorando em Belem por seis meses. Estava com medo de ficar na cidade
Y o Natal. “- Onde ja se viu um Natal sem neve?”. Ela e ainda Kathy Bates,

D “ ' , T B er e Torn Waits estive-
llféleuxlocl:Il‘Bri(llE:§do nos campos do Senhor” (At play in the fields of the

D llii 1991)de Hector Babenco, produgao de Saul Zaents. Kathy J Bates,.
entao, passeava pela Praca da Repfiblica

ou Alias, so Berenger e Waits atraiam
chegou Na aborrecer-t-se no cinemado
,v N sesa"oi. Alias, Hannah foi a liq‘-‘Q
’e botar 05 Pésl $°b“’ Fma?
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Em 1996 o Circuito Cinearte (Cinemas l, 2, 5, Castanheira I e 2 e Locadora
de Video Cinema 4) realizou uma enquete para saber o que o belenense gosta, em
cinema. Marco Antonio Moreira, redator dos quesitos, ficou surpreso com o
resultado. O ator preferido foi o atleta belga Jean Claude Van Damme, que nunca
na vida foi ator de verdade. A atriz, por estar em moda, Demi Moore. O diretor, por
ganhar midia excepcional, Steven Spielberg. E o mais que se perguntou recebeu
resposta no mesmo diapasao, denunciando um interesse relativo, ou mesino dimi-
nuto, pelo cinema como um todo, seja uma manifestagao artistica seja um diverti-
mento que se renova de forrna continua e, por isso mesmo, exige a atuzili2.zigtao do
espectador.

O filme que mais atraiu publico na historia das exibicoes cinematograficas na
cidade foi “Ghost, do outro lado da vida” (Ghost, EUA/199]). Ficou em canax por
seis meses no Cine Palacio, fazendo quatro sessoes diaiias. Em seguida, “Titanic”,
estreado em janeiro de 1998 e em cartaz por nove semanas no Olimpia e 15 no
Nazaré 1.

O filme mais reprisado é “Vida, paixao e moite de N. S. Jesus Cristo” (La
passion, Franca/l902), exibido nos cinemas dos bairnos em todas as Semanas Santas
até a década de 60. Outros titulos: “Os ultimos dias de Pompéia”, versao de Emst B.
Schoedsack e Merian C. Cooper (1955), “O beijo de Judas”, producao espanhola dos
anos 40, “Ginga Din”, de George Stevens, “Os dez mandamentos”, de Cecil B. De

(versao de 1956), o vento levou” (Gone with the Wind, EUA/l939), o
nacional “Vida de Jesus” e alguns filmes da série Tarzan, produzidos por Sol Lesser

A predominancia de temas religiosos denuncia um comportamento e umaem seus
pre-pro-

zenas de

Boorman
.A sociedade via os dias santificados com o respeito herdado dos ancestrais. Ha

sode quem se benzia quando projetada a seqtiéncia da cmcificacao na velha
no inte-

em num
a licenca
r ens de

cinema
u o seu
ou admi-
0 3111130
oesia de

viada ‘Vida de Cnsto (por sinal que cada cinema tinha a sua copia) E o ato de
ver o filme dito “sacro” fazia pane de um ritual de sexta-feira sania.

gente humilde que so ia ao cinema para ver “Jesus Cristo morrer na cruz”.
confundindo a dramaticidade teatral com um documentario, até pela ma
da copia.

No soircuito altemativo, ou seja, na area de cineclubes, o filme
demorou em cartaz, foi “.. .E 0 vento levoui”, com 15 dias -inq-
anos 70. Alias “...E 0 vento...” pé uma W
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Cinema no Tucupi

(scope), em principio adotada seguindo a patente do fiancés Henri Chrétien, vendi-
da a Fox, e depois aproveitada com variacoes minimas que permitissein a fuga ao
C012)/V13/9! COITIO O parzavilsion, hoje um recurso de linguageml“.

Mas é sempre bom lembrar que os donos de cinema vendiam at sua “rnercado-
ria” com ceita engenhosidade num tempo em que nao se cogitava em 'IV ou concor-
réncia no ramo. Nas “festas de Nazaré” dos anos 30 e 40, Poeiia e Independéncia
soiteavam patos e galinhas. Quando estreou “King Kong”, uma fantasia de gorila per-
oorreu as piincipais iuas, seguida de “cagadores” e a garotada. Parecia que um novo circo
estava chegando a cidade. A mesma “passeata” alegre anunciou a mistura cle desenho ani-
mado com atores feita pelos esttidios de Walt Disney, “Vocé ja foi :1 Bahia?" (The three
caballeros). Desta feita era uma baiana de mais de dois metros de altura, pr(x.luzida por
um equilibrista em “pernas de pau”.

Ja nos anos 60, “Os dez mandamentos” inovou com ingressos vendidos ante-
cipadamente, poltronas numeradas e, como brinde as freqiientadoias, um cordiio
dourado com os mandamentos gravados em medalhas. O mesmo cinema patrocinou
uma coirida de motonetas como publicidade de “Sem destino" (Easy rider).

E ha lances publicitarios muito diveitidos, como o que propagou “A profe-
cia”: um bloco carnavalesco com os integrantes cobertos por capuzes negros com
tinta branca realcando a imagem de caveira. Alguns criticos de cinema participaram
do bloco com os funcionarios da Empresa Luis Severiano Ribeiro, entre eles Luzia
Miranda Alvares, com as quatro filhas menores (eu fiquei vendo a folia, numa
esquina). Alias, foi num camaval a minha (mica participacao em publicidade cine-
matografica, sse bem que involuntaria. Sai num carro com “os cangaceiros", alusao
ao filme de Lima Barreto que estava em cartaz no cinema Olimpia.

Nos anos 70, era comum a Embrafilme, estatal produtora e distribuidora de
filmes, trazer ao Norte do pais atores e técnicos de producoes ambiciosas. Vieram a
Belém, Edson Celulari ajudar no lancamento de “A opera do malandro",fi Carlos
Alberto Ricceli e Walter Lima Jr. para promover “Ele, 0 boto", Fernanda "lorres e
Lui Faria para “Com licenga, eu vou a luta”, e muitos mais. Desse penodo e nessa linha,
0 lado anedotico ficou com a anunciada viagem de Hugo Carvana para o lan<_;a-
mento de sua comédia “Se segura, malandrol”. O filme seria exibido no Cinema l e
0 gerente da casa, Manoel Teodoro de Miranda, havia providenciado a publicidade,

aleitando o pfiblico para a presenca do diretor-ator no palco, na primeiia sessao. Ia
tudo bem quando Carvana telefonou de Recife dizendo que nao vinha mais a Belem.
A sessao estava marcada para l9h30 e o cancelamento da presenca do artista foi as 18S‘ V ~ ' bu-s ; ia mudar as coisa, Manoel apelou para urn cineasta pemam £3?/Ii)l(é1gaque estava em Belém para rodar um curta-metragem. Clinton

) , 3 ,

C I; f‘ T, C rre de C€fiIT16l'!i215 anunciando a falta de Carvana. So que o moco era
nf tar a latéia foi beber “umas e outias” na lanchonete ao

mmdo e para ed reglie oupa hora estava imitando a personagem de Celestino
O §§:_§)T“i,Sg‘f§:1OO na lfarba e coin as pemas trémulas, so sabia dizer que 0
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sEs5oEs ESPECIAIS

Um cinema com mesas, bebidas e “fumoz'r”, outro abrindo espaco, no fim do
“expediente” para filmes pornograficos, outro exibindo filmes em bitola de
amador, o mesmo que alugava para paiticulares, e ainda um grupo em bairros dis-
tantes, com programas anunciados nas vizinhancas, recebendo “fitas” programadas
para 0 interior do Estado, tudo isso ja fez paite do comércio cinematogiafico em
Belem do Para.

No bairro da Pedreira, um exibidor construiu um cinema chamado Pamiso.
Mais tarde, o cinema foi vendido para um comerciante ligado a casas notumas.
Transformou-o em Cine Cassino. Botou um bar e apresentacoes ao vivo antes das
projecoes. Por pouco tempo. A novidade nao agradou aos que preferiam o bar e
muito menos aos que buscavam um filme.

O Cinema Aldeia do Radio, no bairro do Jurunas, funcionava com proje-
tores de 16 mm. Os filmes vinham da pequena distribuidora que o jomalista Ivan
Maranhao mantinha no prédio do jomal/-1 Folba do Norte, visando, principalmente,
os exibidores particulares (e eram muitos nos anos 50 e 60, época em que a televisao
ainda nao tinha se expandido). O mesmo processo de veiculacao e lancamento de
filme era oferecido pelo Paramazon, na tv. Piedade, construido por um per-
nambucano, Domingos Pereira. A curiosidade maior do Aldeia do Radio é que
exibia filmes “pornos” em sessoes de 22h50. Nao foi, apesar de enfrentar o
moralismo de um tempo, o pioneiro na area. No Cinema Moderno, as l7h50
alguns dias, no final dos anos 50, um projetor pequeno atraia executivos que cancer-
ravarn seus dias de trabalho vendo “joias” do genero, como “O presente de Papai
Noel” e “Have Bananal”. ‘ I _

Eu ainda vi filmes num cinema escondido, no bairro do Guama. Cabine com
méquingg de 35 mm. O resto era improviso. Como assim comecou o Brasilandia,
bairro da Sacrarnenta, do médico Eduardo Hermes. Todos esses cinemas marginfis
fed-,1.31-am quando chegou a TV em cores e o video-tape. Com a abeitura de ota o-
ms de fitas VHS as demais salas de bairro também se despediram. A cidade cresceu. - ~ - ’ tendencia de’ J cinemas diminuiu. No fim dos 90 e que surge uma ‘e o numeio de _ , d “fl d

ento com a chegada de novas salas de shopping. E o estimulo os imes egum - , . , . - ' ' he am em determinados periodos doestacao” ou S€]21, os sucessos comerciais Q96 C 3
~ vs - 1 ’ t ce em lho nos EUA. Nao por coincidéncia, 85
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o Cineclube APCC, alertou que nao se devia fazer urn cinema para enfrentar a con-
oorrencia de Luis Severiano Ribeiro. Dois o niinimo. Du-as salas pequenas, genti-
nadas, fatalmente chamadas Cinemas l e 2. E amim foi feito. O engenheiio amigo de
Alexandrino, Gelson Silva, inspirou-se no Cine Guajara e no dia 28 de junho de I978
entregava a obia. As salas eram inauguradas com o filme nacional “Chuvas de ven‘-to", de
Carlos Di@8'~1@5, C001 a presenga dele e do roteiiista Leopoldo Senan, e oom "YI)ersu
Uzala”, de Akira Kurosawa.

Uma das curiosidades dos novos cinemas era uma replica da “calgacla da farm" do
Theatre, onde personalidades deixaiiam no cimento inipiessfies das maos ou dos

pes. Ooube a Caca Diegues e Serran inaugurarem a coisa. Gostinho de Hollywood que
durou pouco. Contam que um cachorro acabou deixando as suas iiripressoes “patais"
quando foi usar a parede proxima de pipi dog.

Eu fui o primeiro progiamador dos cinemas. la enteriando a empresa com a visiro
cineclubina. Em l979, a Columbia ja estava programando com exclusividade, assim
como a Art Films, distiibuidoras que na maioria dos estados brasileiros operava (opera)
fora do circuito Engracado e que eu cheguei a fazer os proprios antincios, publi-
cados nos jomais. Amadorismo em estado de graca, mas, afinal, uma coisa difeiente. Nos
3), os dois cinemas ja estavam perfeitamente entrosados na linha comercial padizlio. Em
,uma sobra de terreno, onde a principio funcionou uma lanchonete, a Ianchonete

Urn (onde chegou a ter ate um Festival da Cancao), deu espaco a mais um cinenia.
Obviamente o Cinema 5, inaugurado no dia 29 de agosto.

Em 1994, Alexandrino ampliou a sua rede de cinemas com os primeiros de ship-
em Belem: os Castanheira l e 2 (no Shopping Castanheira, nattrralmente). Em I998,

0 piano e inaugurar mais duas salas de sb@z'ng: Doca l e Doca 2. Mas a visao empiesari-
at mostra-se temerosa com o futuro. Num debate, em l992, quando eu ainda prognrmava
0 Cine Libero Luxardo, Alexandrino Moreira, o exibidor que também assina coluna de

aos domingos, no jomal O Liberal, mostrou-se pessimista com relacao ao merca-
do cinematografico. Viu 0 fantasma das novas tecnologias afastar cada vez mais os espec-

E nao chegou a prever mudancas salvadoras, algumas ainda a desafiar a imagi-
nacao. Natuialmente que a opiniao foi embasada no compoitamento nacional em um

Hoje talvez especificasse o None, ou mudasse algum conceito. Simplesmente
“porque os fas de cinema nao monem. Melhor dizendo: lembiam a figura do Fantasrna
AV, de Lee Falk, um dos classicos dos quadrinhos. O Fantasma e o “espirito que

ianda”., porque os pigmeus nao atentam para o fato de que o titulo, com fantasia e tudo,
pai para filho. Da mesma fonna, o amor pelo cinema passa dos mais velhos para

9 . Uma nova eracao esta chegando para fazer as mesmas coisas que a minha- novos g da b “o es odobronodastar no
outro mrnerro "O
a de aite dz
veio o gelme

ava forgaf 21
me da Preferfllm
a em 16 mm Pal“

-e,-loertamente, fazer mais. Se eu penso no campo ’6Xi ica I, pero

nos anos 60: “Grave a Amazonia antes que ela acabe”.

Ha uma equipe pretendendo criar no Para um polo de realizagoes cine-
a exemplo do que ja existe no Ceara. E o pessoal ia esta trabalhando, fazen-

sobre as nossas lendas, procurando seguir um pensamento que a turma da

‘K H

. 
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. I-afliéado 110 dia 16 de janeiro de 1998, o filme “Titanic” conseguiu uma
Platéla dc 6-009 espectadores na semana em que completou o 4» mes de exibicoes.

N ' O fenomeno internacional gerou discussoes entre exibidores, dis-
tribuidores, criticos historiadores e quem vai a cinema simplesmente para se diver-
I11"-.

_ . A que se deve o sucesso que catapultou o filme ao invejado posto de uma das
maiores bilheterias da historia do cinema? Ao assunto? Ao romance colocado no
roteiro? A0 elenco?

Enquanto os pesquisadores de explicacoes batem suas cabecas, registra-se o
dado estatistico que langa um pouco mais de jambu no tucupi que tempera o cine-

local.
E curioso como um filme sobre o naufragio do Titanic chegou ao Olimpia,
que abriu suas portas a comentaristas do fato, acontecido dias antes (confi-

o capitulo “Olympia”). E numa epoca em que a casa estava precisando de um
salva-vida. Em 1997, 0 cinema mais antigo de Belem atravessava uma de suas piores
fases, com pouco pfrblico, nenhuma reforma de vulto nos sistemas de som e projecao
(o dolby stereo apenas decorou as laterais com caixas mortas), e estreias pouco con-
vidativas. Um quadro tao nebuloso que inspiiava boatos pessimistas, como o da
venda do prédio. Mas as coisas mudaram no inicio de 1998. “Titanic”, o filme dirigi-

por James Cameron e vencedor de 11 Oscars, fez em nove semanas o que a bi-
lheteria apresentou em um ano. Nao quebrou recorde de permanencia porque foi
imnsferido para o Cinema Nazare 1, de mil lugares. Quem ja havia esquecido as filas

-comprar ingresso em cinema, espantou-se. E o importante: frlas diarias, sem
»esmorecer por meses!

. i “Titanic” ficou no honroso 20 lugar da preferencia local, deixando a
“Ghost” a primazia, ate porque o romance de fantasma passou seis meses no Cinema
Palacio, de 1.300 lugares, com cinco sessoes/dia (“Titanic", por sua metragem, nao

que tres sessoes/dia).
= 1 9 Mas a chegada em tempo imprevisto de um sucesso tao grande leva a se ter
‘Pquando se trata do assunto. Neste apanhado de dados sobre a exibicao ci-

em Belem do Para, um epilogo com o “Titanic” nao fecha um
acaba um capitulo, nao limpa o prato do pato (fica drfrcil mencionar. . ,
pato). O pequeno livro que voces estao acabando de ler (ou comecan-

Q5 curiosos que sempre inauguram uma leitura bisbilhotando o fim),
0 seu espaco Encerra a sessao de cinema em maio de 1998. Dar para

outro navio pode chegar, ou um novo ghost pode baixar. O gargon
9 ao cliente. O restaurante esta fechando. Boa digestao e bom dia,

_m 
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