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DlMENSOES DO IMAGIN;\RIO 

EDUARDO PRADO COELHO * 

RESUMO 

Prop6e-se aqui a rela~o de cada urn de n6s com a prolifera<,;:ao das imagens em 
termos de vinculo a uma singularidade. Procurar saber ° que faz com que certas imagens 
nos liguem mais a n6s pr6prios do que outras, entrando no lugar da nossa intimidade, e 
uma questao para a qual, atraves de uma abordagem do conceito de imagem e das suas 
implica<,;:6es ao nivel do imaginario, se procura abrir caminho. 

ABSTRACT 

This article proposes a reflection on the relationship between the individual identity 
and the proliferation of images in present society. It attempts to explain why some images 
are able to link us more to ourselves and enter our intimacy while others do not. 

Comecemos por uma expenencia pessoal. A seguir ao periodo da 
Guerra do Golfo, tive a dada altura, por motivos de ordem profissional, que 
entrar na Embaixada do Koweit em Paris. Embora ja esperasse que existisse 
urn forte sistema de seguran9a, aquila com que deparei excedeu as minhas 
expectativas uma vez que a porta, ja de si bastante estreita, dava para uma 
sala pequena que tinha a caracteristica de ser coberta de espelhos nas 
paredes, no tecto e no solo. A primeira reac9ao era de puro panico, porque 
a pessoa que entrava perdia de subito todas as referencias e ficava abando
nada a urn sentimento de vertigem absoluta. Temos aqui a experiencia de 
urn espelhismo generalizado - que, no caso da referida embaixada, s6 se 
come9ava a desvanecer no momenta em que da ranhura que separava dais 
dos quadrados espelhados saia uma especie de bandeja acompanhada por 
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uma voz que dizia. «Coloque aqui os seus documentos». Mas nao era apenas 
esta vigilancia policial obsessiva que nos provocava uma sensa<;ao de pesa
delo. Era sobretudo 0 dispositivo em causa. Nele se plasmava 0 que Bra
gan<;a de Miranda, citando Fichte, propoe a dada altura no seu texto para 0 

volume organizado por Manuel Valente Alves sob 0 titulo de bnagens Medi
cas - Fragrnentos de uma historia, em publicac;:ao no ambito do Porto 
Capital Europeia da Cultura: «so existem as imagens: elas sao a unica coisa 
que existe, e tern conhecimento de si mesmas a maneira das imagens
imagens que passam, flutuantes, sem que haja nada diante de quem passar: 
que se relacionam umas as outras atraves de imagens de imagens». 

De certo modo, esta e a vulgata contemporanea: tudo sao imagens, 0 

que conta e a imagem, as imagens sao sempre imagens de imagens, as coisas 
sao apenas imagens de outras imagens. A questao e precisamente aquela que 
Bragan<;a de Miranda coloca noutro ponto do seu texto: «Como restituir 
principialidade as imagens, elas que se esgotaram na 'historia' e que sao 
infindavelmente recicladas pelo cinema e a televisao.» E 0 autor explica urn 
pouco mais adiante: «Precipitada sobre a terra a grande imagem, seja a de 
Deus, seja a do humano, ela fragmenta-se numa infinidade de pedac;:os. 
Como conviver com tal fracturac;:ao? Trata-se de redescobrir a forc;:a de 
iniciar, no seio de fragmentos que estao esparzidos pelo 'real', perdidos entre 
muitos outros. Tudo se deve iniciar, uma e outra vez, apesar desta fragmen
tac;:ao.» Deixo por agora a questao de saber se 0 criterio a estabelecer sera 0 

de urn retorno a energia do inicio, para me limitar a apontar esta neces
sidade sentida por muitos de ter uma linha de demarcac;:ao que permita 
separar entre as imagens que fazem diferen<;a e as imagens que nao fazem 
diferenc;:a.. 0 que em Braganc;:a de Miranda passa pela divisoria entre 
«techne» e «poiesis»: «Diria que a 'tecnhe' tende a ser uma 'poiesis' que con
trola as 'ligac;:oes'. As passagens, instaurando trajectorias conhecidas e repe
titivas, enquanto a 'poiesis' e uma 'tecnhe» que desconhece os caminhos e 
e unica e singular». 

A questao que podemos colocar e se esta ideia de estar ligada a urn prin
cipio, que passa pela convicc;:ao de que quanto mais perto do inicio mais 
pr6ximo da pureza, nos poden. servir para destrinc;:ar as imagens que nos 
afectam e aquelas que nos deixam indiferentes. Alexandre Melo propos 
recentemente urn outro marcador de diferenc;:as: 0 da intimidade. Por outras 
palavras, certas imagens teriam por vezes a capacidade de entrar numa zona 
interdita, que e aquela feita de segredos murmurados atraves dos quais 
damos consistencia a uma figura da intimidade - e seria ai, nesse lugar 
nocturnamente habitado, que descobririamos 0 que faz com que certas 
imagens nos liguem mais a nos proprios do que outras. Joao Lopes iria urn 
pouco mais longe e procuraria encontrar, no ja mencionado volume das 
Imagens Medicas, uma especie de estrutura transcendental, anterior a 
toda a experiencia. que levaria a inscrever tuclo 0 que vemos no interior da 
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diferen<;:a sexual. Escreve Joao Lopes: «A diferen<;:a sexual e, talvez, a mais 
primitiva das formas. E, pelo menos, a que ecoa, de modo literal ou simbo
lico, na maior parte dos arranjos de linguagem. Nao que ela permita dividir 
o mundo em zonas opostas e transparentes. Acontece que nos reconhecemos 
sempre nos seus labirintos, sejam eles familiares ou indecifniveis - 0 meu 
sexo e 0 teu imaginario». 

Pela minha parte tenderia a falar em «singularidade», mas sublinhando 
que em todas estas hipoteses a grande preocupa<;:ao consiste em evitar 0 

recurso a no<;:ao demasiado estabilizada de «identidade». Diria pois que 
devemos pensar a rela<;:ao de cada urn de nos com a prolifera<;:ao daS 
imagens em termos de vinculo a uma singularidade que permite que das 
imagens se passe para algumas das instancias decisivas em que essa singu
lariade se define: a da vida e da morte, a do sexo e da loucura, a do sangue 
ou da voz. A singularidade tern a ver, segundo Agamben, com a exposi<;:ao do 
ser, que se exp6e numa nudez sem pressuposto. Neste caso, 0 singular nao 
seria nem 0 universal nem 0 individual, mas, sim, «a singularidade enquanto 
singularidade qualquen>. E Agamben ira fazer entrar aqui a questiio do 
amor: «Porque 0 amor nunca se liga a esta ou aquela propriedade do amado 
(ser loiro, pequeno, temo, coxo), mas tambem nao se exerce em nome de 
uma insipida genericidade (0 amor universal), ele quer 0 objecto com todos 
os seus predicados, 0 seu ser enquanto tal. Ele deseja 0 'qual' unicamente 
enquanto tal- e e este 0 seu fetichismo particular». 

As imagens ficariam suspensas de uma singularidade sem predicados 
nem raz6es, e nesse no onde a madeira se adensa emergeriam for<;:as 
de atrac<;:ao e repulsa que permitiram introduzir tens6es e inclina<;:6es no 
espa<;:o indiferenciado das imagens. E neste ponto que julgo extremamente 
uti! recorrermos as propostas de Marie Jose Mondzain, que, num pequeno 
livro recente, de nome Cimage peut-elle tuer? (Bayard, paris, 2002) resume 
multiplas aventuras de espessa erudi<;:ao na seguinte classifica<;:ao: teriamos 
as imagens de incama<;:ao e as imagens de incorpora<;:ao. E aqui que se 
inscreve uma ambivalencia do visivel: entre ser carne e dar corpo a. As 
imagens de incorpora<;:ao tern uma violencia propria que resulta de urn 
excesso de for<;:a que, nao sabendo encontrar a forma de se transformar, age 
directamente sobre 0 sujeito. Na incorpora<;:iio, a for<;:a surge sem media<;:iio, 
o que permite a Maria Jose Mondzain dizer que a imagem incorporada 
oscila entre a destrui<;:ao assassina e a asfixia fusional. Oeste modo, «quando 
se diz que uma imagem pode ser violenta esta-se a sugerir que ela pode agir 
directamente sobre urn sujeito fora de qualquer media<;:ao linguistica.» 

Teriamos assim de urn lado urn regime de imagens sob a tutela do Urn. 
Por outro, no plano da incarna<;:ao, uma rela<;:iio entre tres elementos, 0 

visivel, 0 invisivel e 0 olhar que os poe em rela<;:ao, e que garante sempre 
no interior do processo urn resia de indeterminac;ao e ambivalencia: en
contramos aqui uma estrutura termiria. A energia da imagem, a sua fon;;a 
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poetica, vem precisamente dessa indetermina9ao. Por seu tumo, uma ima
gem toma-se lugar de violencia sempre que «esta permite a identifica9ao do 
infiguravel no vislve!'». Mas a imagem incarnada tem na sua estrutura a 
capacidade de se «rebelar contra toda a substancializa9ao do seu conteudo». 
o «controlo do imaginario» e fundamentalmente a tentativa de usar a vio
lencia das imagens incorporadas contra a liberdade das imagens incar
nadas. E esta liberdade e a liberdade do desejo, segundo as palavras de 
Gregoire de Nysse: a verdadeira visao de Deus exige que aquele que ergue os 
olhos para ele nao deixe nunca de 0 desejar. 

Aquilo que hoje sucede com as maquinas programadas de produ9ao de 
imagens e narrativas em formato televisivo e fI1mico (diluindo-se por vezes 
a especificidade do cinema nessa nova categoriada cultura de massas que e 
a chamada «industria dos conteudos») e que as imagens nem se identificam 
com 0 infigunivel que transportam, nem permitem que 0 desejo de ver Deus 
se inscreva nelas como um desejo de infinito: repetem-se na esterilidade 
dual de um vislvel que repercute outro visivei, na pura idiotia do mesmo. 
E neste processo saturante as imagens tomam-se meros espelhismos com 
que se constr6em os sistemas de seguran9a dos nossos dias - manipula9ao 
de um discurso do mestre em que cada imagem perde a came de que era 
feita para se Iransformar no corpo de uma mensagem sem roslo. 
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