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IMAGINAC;:AO E IMAGINAruO 
- UM JOGO ACTUAL ENTRE A VERTIGEM, 
A NEUTRALIZAC;:AO E AS IDEALIDADES 

Luis CARMELO * 

RESUMO 

Neste artigo, analisam-se as tensoes entre a imagem e a imaginas:ao no quadro da 
contemporaneidade instantanista e global. 0 processo descrito pOe em eviclencia a celeri
dade dos fluxos e a dificuldade de produzir discursos que os explicassem. Neste quadro, 
propOe-se para 0 imaginario urn papel de interface que permitisse equilibrar a disjunt;ao 
entre verdade e sentido que, para F. Gil, constitui 0 par essencial de metaforas da moder
nidade: «entre a eficacia dos fonnalismos produtores de conhecimento, que sao 0 tra90 
distintivo da modernidade, e a intimidade das perten~as naturais: a uma lingua, a ufua 
comunidade, a urna experiencia transmitida». 

Nesta linha de ideias, 0 artigo persegue a ideia segundo a qual 0 conhecimento e os 
produtos e praticas tecno16gicos a ele associados determinam, hoje em dia, homogenei
dades que estao a desequilibrar as chamadas «pertens:as naturais», ou, por outras pala
vras, dir-se-ia que a imagem omnipolitana esta cada vez mais a pressionar 0 nivel da 
imaginas:ao gregaria, modema e tradicional. Neste abismo global, dominado progressiva
mente pela «metacidade tele6ptica», como ditia Virilio, 0 papel do imaginario continua a 
ser 0 de uma inteligibilidade, embora cada vez mais centrada na vertigem e no risco das 
expectativas e idealidades (que nao reconstituem em plena a ser-dito do mundo e 0 seu 
jogo de press6es desiguais) do que na produs:ao de discursos propriamente dita. 

ABSTRACT 

This article focuses on the tensions between image and imagination in face of the 
instantaneous and global character of the contemporary world. The process I describe 
shows the celerity of flows and the difficulty of producing discourses for explaining them. 
In this framework, I propose a role of interface for the imaginary, which could help re
balancing the disjunction between truth and meaning. For F. Gil, this is the essential pair 
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of metaphors of modernity: ({between the efficiency of knowledge-producing formalisms, 
which are the distinctive trait of modernity, and the intimacy of natural belongings: to a 
language, to a community, to transmitted experience». 

In this line, the article pursues the idea that knowledge, and associated technological 
products and practices, presently generate homogeneities which are unbalancing the so
called «natural belongings». In other words, one could say that the omnipolitan image is 
increasingly pressing the level of gregarious, modem and traditional imagination. In this 
global abyss, increasingly dominated by the «teleoptical metacity», as Virilio would say, 
the imaginary still plays the role of an intelligibility, although ever-more centred on the 
vertigo and on the risk of expectations and idealities (which do not fully reconstitute the 
reality of the world and its game of unequal pressures) rather than on the production of 
discourses itself. 

Disse Marc Auge que, a partir do momento em que as «imagens sao uma 
amea~a a imagina~ao, podemos passar da analise do par lugar! nao-lugar 1 

a das rela~oes entre 0 imaginario e 0 real» (1997: 30). A actual difusao de 
imagens assim como a imediaticidade das interac~oes, proporcionada 
no quotidiano por dispositivos tecnol6gicos, estaria assim, segundo 0 autor, 
a pressionar ou a agir decisivamente «sobre a nossa imagina~ao e sobre a 
constitui~ao do nosso imaginario». 0 imaginario surge aqui como uma 
coisa ja dada, assim com a imagina~ao. No entanto, convira determinar 
os terrnos. 

Husser! teve grande importancia na fixa~ao de uma certa ideia para a 
imagina~ao. Segundo 0 autor da fenomenologia, a imagina~ao e tripartida: 
pelo seu caracter intuitivo (porque a imagina~ao «fait voir l'object, qu'elle 
met en contact avec lui - d'une maniere qui lui est propre et qui n'est certes 
pas la maniere perceptive» - M. Saraiva, 1970: 248); pelo seu caracter de 
presentifica~ao (pois, a presen~a corporal e actual «de l'object per~u fait 
place, dans l'acte imageant, une quasi-presence dans laquelle s'etablit une 
communication sui generis entre la conscience et ce qui a ete anterieure
ment per~u» - ibid.: 248); e tambem pelo seu caracter de neutraliza~ao (pois 
a imaginac;ao e tambem concebida como «passage a l'irrealite»; ou seja, a 
imaginac;ao desencadeia em nos uma consch~ncia «qui opere Ie passage a 
l'irrealite, a condition de la considerer comme une conscience parmi d'au
tres» - ibid.: 25011). 

I «Se urn lugar se pode definir como identitario, relacional e hist6rico, urn espa<;:o que 
nao possa definir-se como identitario, oem como relacional, nem como hist6rico, definira 
urn nao-lugar». E nesta certifica<;:ao «sobremodema» de espa<;:os que nao constituem em si 
mesmos «lugares antropol6gicos» que os nao-lugares, no seu anonimato e despovoamento 
memorial. sao caracterizados pelo autor (M. Auge, Ntio-Lugares -lntrodu~iio a uma antropo
logia da sobremodemidade, Bertrand, Lisboa, 1999: 83 e Lugares de solidiio in Publico - 30/1/97 -, 
Lisboa, 1997: 30). 
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Quer isto dizer que, por natureza, a imagina~ao se consegue libertar da 
inevitabilidade do objecto que observa (pode ate reinventii-lo, recriii-lo
como se fosse urn nenhures puro) e, por isso, empreende uma fuga a reali
dade, neutralizando-a, esteticizando-a de algum modo. A imagina~ao pres
supoe, numa palavra, uma viragem, uma ruptura, uma suspensao do facto, 
da vida, ou mesmo da realidade enquanto tal. Esta presentifica~ao neutrali
zada que constitui a imagina~o viverii, hoje em dia, de acordo com 0 alerta 
de M. Auge, sob a forma de uma especie de sobreposi~ao clara do eixo da 
neutraliza~ao - dessa explicita e esteticizada fuga ao real (efectuada global 
e massificadamente) - sobre 0 eixo da presentifica~ao. A intui~ao imagina
tiva estaria, portanto,' a adqu~rir feic;oes novas e ate imprevistas, urn pOlleD 
ao sabor daquilo que Manuel Delgado ciassificou, inspirando-se em M. de 
Certeau, como senda uma «estruturac;ao carnavalesca» 2. 

Passando do nivel das flutua~oes imaginativas ao das oposi~oes entre 
real e imaginiirio (tal nao significa, de modo nenhum, que estejam urn con
tra 0 outro), seria born, em primeiro lugar, que atendessemos a uma delimi
ta~ao possive! para a ideia de imaginiirio. H. Jauss afirmou que e possivel 
descobrir «dans la litterature de tous les temps une image typique, idealisee, 
satirique ou utopique de l'existence sociale» (1978: 73). 0 que se diz da 
literatura em particular pode dizer-se, tam bern, em termos mais gerais, de 
todos os enunciados e discursos que constr6em e reflectem mundos e comu
nidade. No contexto de uma sociedade em rede e progressivamente acen
trada, pensamos que e mesmo possivel conceber 0 imaginario no ambito da 
no~ao de «heterotopia» sugerida, hii cerca de uma decada, por G. Vattimo, 
isto e, enquanto «reconhecimento de modelos que fazem mundo e que 
fazem comunidade apenas no momenta em que estes mundos e estas comu
nidades se dao explicitamente como multiplos» (1992: 74). 

Estes modelos mUitiplos, compostos e ficcionalizados por imagens de 
imagens (macro-desdobramentos de miriades de micro-narrativas) produ
zidas e interiorizadas socialmente, baseiam-se num fluxo de frequencia e 
iterac;ao que condensa e metaforiza a pr6pria experiencia colectiva, como 
escreveu Joaquim Carlos Araujo: «a imagem imaginada dos arquetipos, se se 
da enquanto ficc;ao, e porque em ultima instancia se constitui par recor
rencia da sua facticidade» (2000: 60). Ficcionalidades, afectos, expectativas, 
desejos, em suma, discursos filtrados por uma multiplicidade cada vez mais 

2 «La estructuracion carnavalesca es cosmogonia sin sustancia, sin identidad. sin causa. 
S610 existe en y par las relaciones que suscita y que, a su vez, 10 susucitan. En 61 todo son 
distancias, conexiones. analogias. oposiciones no excludyentes. dialogos pluridimensionales. 
El sujeto de la camavalidad en Bajtin se corresponde plenamente com el viandante de Certeau. 
ambos anonimato puro. creadores sorprediendose a SI mismos en el acto de crear. cada uno de 
elIas persona y disfraz, ellos mismos y todos los demas.» (El animal publicb. Editorial 
Anagrama. Barcelona. 1999: 200). 
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acelerada de imagens onde 0 jogo social da neutraliza<;iio imaginativa acaba 
por ser reconhecido e projectado, eis 0 que poderiamos delimitar, para ja, 
como universo do imaginario. 

Neste artigo, apos uma visita guiada ao papel essencial da ficcionali
dade e da imagina<;iio na abertura it modemidade, veremos como e que 0 

«aparecimento do homem» (M. Foucault), sob a forma de sujeito operante 
e transforrnador, acabou por traduzir-se numa reconfigura,iio profunda, de 
onde adveio (e esta sempre, em processo, a advir) a propria ideia de imagi
nario. Nessa linha de ideias, tentaremos, por fim, delinear algumas hipo
teses acerca da flutua<;iio e derivas do imaginario, tal como as poderemos 
entender e interpretar neste tempo tecnologico de hiper-realidades, de ciber
vidas e de globario 3. 

No estadio pre-modemo, os seres e a produ\;iio de sentido estavam uni
dos numa unica esfera transparente e teo-semioticamente partilhada. A signi
fica<;ao, a comunica<;iio e 0 saber disso dependiam. A estrategia do «grande 
codigo» (N. Frye) que regia esse estado de pasmo come<;a a encontrar resis-

3 «0 homem do inicio da modernidade, sonhando-se urn subliminar continuador de 
Deus, ainda imaginou mundos perfeitos, paraisos na terra, - uma autentica e futura idade de 
ouro que 0 progresso humane inevitavelmente atingiria. Hoje em dia - talvez porque 0 estadio 
dito «p6s-modemo» 56 ja mantem algumas das caracteristicas matriciais da modernidade 
inicial- 0 homem parece sentir-se apeado de uma consistencia simb6lica que the permitiria, a 
cada momento, explicar 0 mundo, definir 0 espa90 e 0 tempo em que respira. esbo9ar convic
tamente urn optimismo desafogado. 

Curiosamente, 0 homem do ana 1000 olhava tambem, de dentro, para um edificio fechado 
e tao transparente como a aleg6rico oceanario da Expo 98. Esse seu globario invisivel, repre· 
sentado simbolicamente na Figura da grande catedral, configuraria a ideia de uma rede simb6-
lica geral onde cada simbolo particular repousava e partilhava os seus proprios dons. A globa
liza~ao do homem do ano 1000 confundia-se com a magnitude que se pressentia em Deus e, 
sobretudo, com ° anuncio de uma respeitada e desejada salva~ao final. Esta estrutura, seme
lhante (apenas enquanto estrutura aparentemente fechada e algo inomeavel) a da globaliza~ao 
actual, e, no entanto, diversa, no que respeita a evidencia do devir e nao tanto ao optimismo 
humano. 

A diferenc;:a situa-se no facto de 0 homem do ano 1000 crer, sem margem qualquer onde 
se pudesse inscrever uma duvida que Fosse. 0 homem do ana 1000 e, com efeito, urn homem 
que ere no concerto global cia criac;:ao original e cia salv~ao final, reservando a vida para uma 
lenta e repetitiva aprendizagem que acata e aceita, do mesmo modo que aceita que as raios 
solares se espalhem sobre 0 pica de uma montanha. Para 0 homem que cruza 0 pr6ximo 
miienio, convoca-se, por constraste, nao 0 optimismo de ha urn seculo atras, par exemplo, mas 
antes a instabilidade, talvez criativa, assente nos suportes telematicos e ciber-tecnol6gicos da 
grande maquina da actual globaliza~ao» O;'.uis Carmelo, Anjos e Meteoros, Editorial Noticias, 
1999, 108/9) 
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tencias, no momento em que F. Bacon (1561-1626) inicia urn claro cepti
cismo face aos «idols» 4 e em que J. Locke (1632-1704), pai do nome 
modemo da semi6tica, nos veio dizer que entre as palavras, as ideias (sim
ples ou complexas) e 0 mundo existe uma clara arbitrariedade, baseada em 
criterios singulares de selec<;iio do espfrito humano '. 

Este vagaroso colapso acabara niio s6 por prefigurar 0 advento da 
modemidade, como, segundo 0 sintomatico Les Mots et les chases (1966) de 
M. Foucault, vira mesmo fazer submergir, na hist6ria, 0 homem, enquanto 
objecto epistemico: 

«Quando a hist6ria natural se transforma em biologia, quando a am\
lise das riquezas se valve em economia, quando sobretudo a refiexao sabre 
a linguagem se converte em filologia e se extingue 0' discurso cIassico em 
que 0 ser e a representat;;ao encontravam 0, seu espa~o comum, entao, no 
movimento profunda de uma tal mutat;;3.o arqueologica. surge 0 homem 
com a sua posit;;3.o ambigua de objecto para urn saber e de sujeito que 
conhece: soberano submetido, espectador olhado ... » (1988: 351). 

Com 0 surgimento do homem, no momento do coJapso da antiga repre
senta<;iio, de acordo com a conhecida tese de Foucault, surge tambem a Iin
guagem, niio ja como uma amalgama de signos inseridos numa teo-semiose 
motivada, mas sobretudo enquanto entidade complexa, autotelica e refle
xiva que se tomara, tambem, em objecto privilegiado do «ser-dito», como 

4 Os «Idols» de Bacon surgem no-New Organon (1620) e constituem «false notions which 
are now in possession of the human understanding ... )>>. 0 autor divicle-os em: (1) «idols of the 
tribe», quando tern a sua funda9ao «in human nature itself, and in the tribe or race of men» e 
actuam como urn espelho que «distorts and discolors the nature of things by mingling its own 
nature with it»; (2) «idols of the cave», ou seja, «idols of the individual man»; (3) «idols of the 
market place» formados pelo «intercourse and association of men with each other»(' .. )>>For it 
is by discourse that men associate; and words are imposed according to the apprehension of 
the vulgar»; (4) «idols of the theatre» por representarem «worlds of their own creation after an 
unreal and scenic fashion» (1988: 617) 

5 No seu An Essay Concerning Human Understanding (1690), J. Locke situa a relexao e a 
sensayao como origem de todas as ideias (II.1:276). Estas podem ser simples - COmo a 
perceplYao (<<the first simple idea of reflection» e, portanto, «the first faculty of the mind exer
cised about our ideas»-IX.l: 290)-e complexas, quando fonnadas a partir daquelas e que 
podem ser «compound ideas», «ideas of relation» e produtos de «abstraction>;> (XI!.1: 293/4). 
As ideias sao, porlanto, signo das coisas e de outras ideias e, no seu caracter nao inato, mantern 
uma clara relayao de separayao face a esfera das palavras que, por sua vez, segundo urn nomi
nalismo estrito, sao signos das ideias. V. Eco no seu 0 Signo sintetiza: «As palavras mio expri
mem as coisas, porque as coisas sao conhecidas mediante a construyao de ideias complexas, 
atraves da combinayao de ideias simples. As palavras remetem, quanto ao seu significado 
imediato, para as ideias. E por isso ha uma Jigayao arbitraria entre as palavras e coisas». 
(1981: 115). Para 0 autor, Locke s6 nao se antecipa a Peirce (ou ate a Saussure) na funda9ao da 
semi6tica, devido a «natureza ainda pSicol6gica das ideias>;>; para tal bastaria substituir, na sua 
teoria, «3. nOyaO de ideia a de unidade semantica, identificada nao na mente humana, mas no 
pr6prio tecido da cultura que define as pr6prias unidades de conteudo» (ibid.: 116). 
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disse Agamben 6, e do saber. Mais do que referir 0 insondavel ou indexica
lizar 0 mundo, as palavras (e Dutro tipo de signos) passam a adquirir agora 
a arbitrariedade funcional que as leva a retalhar conteudos e a disputar 
os sentidos de uma especie de teo-continuum perdido. As linguagens (e as 
metalinguagens) tornar-se-ao, assim, na modernidade ja consumada, num 
dos objectos mais intrigantes de pesquisa, a tal ponto que acabarao mesmo 
por se instituir enquanto alvo preferido das grandes perguntas - e dos 
motivos epistemicos - da actualidade. 

Imagina~lio. fic~lio. "ume e modernidade. 

A representa<;:ao, para Foucault, deixa, portanto, de ser «urn lugar de 
origem» inquestionave! para passar a ser urn mero «efeito» (ibid.: 352). 
A produ<;:ao desse efeito, ou me!hor, dessa constru<;:ao, e produto do 
seculo XVIII e pode ser ilustrada num jogo dialogico que une, entre outros, 
Hume a Kant. 0 primeiro dos autores desenvolve duas inova<;:oes que, para 
Antonio Marques, permitem antever 0 palco vivo da propria modernidade, a 
saber: a ausencia de «referencia externa na avalia<;:ao da objectividade» 
(1988: 233) e «uma certa ideia de necessidade dos produtos ficcionais» 
(ibid.: 235). Estas inova<;:oes sao 0 ponto de partida e de chegada da abor
dagem de Hume. Comecemos por referir que ideias e percep<;:oes sao, para 
o autor escoces, copias que se equivalem mutuamente, dai poder concluir-se 
que e na vida interna que 0 sujeito e os seus objectos se disputam: 

« ... we need but reflect on that principle so often insisted on, that all our 
ideas are copy'd from our impressions. For from thence we may immedia
tely conclude, that since all impressions are clear and precise, the ideas, 
which are copy'd from them, must be of the same nature, and can never, 
but from fault, contain any thing so dark and intricate» 1739-1749, A Trea
tise on Human Nature (1985: 120). 

Tais impressoes, as «data», sao recebidos pelo ser humane e organiza
dos de acordo com principios de, respectivamente - «contiguidade ou suces
sao» (ibid.: 124), «conexao constante» (ibid.: 137), «semelhan<;:a» (ibid.: 138) 
e «sucessao» (ibid.: 142). Este quadrilatero organizador das percepqoes que, 
embora nao constituindo urn quadro de categorias, mas antes uma ((rela<;ao 
natural» (ibid.: 142), e regido por urn factor decisivo, descrito, mais it frente 
(na Secqao II da parte IV do Livro I), no Tratado: a imaginaqao: 
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«The imagination naturally runs on in this train of thinking. Our 
perceptions are our only objects: Resembling perceptions are the same, 
however broken or ininterrupted in their appearance: This appearing 

6 G. Agamben, A Comu.nidade qu.e vern, Presen~a, Lisboa,1993: IS. 



interruption is contrary to the identity: the interruption consequently 
extends not beyond the appearance, and the perception or object really 
continues to exist, even when absent from us: Our sensible perceptions 
have, therefore, a continu'd and ininterrupted existence» 1739-1749, 
A Treatise on Human Nature (1985: 263). 

E evidente que a citada «necessidade de produtos ficcionais» encontra 
nesta imagina~o reguladora 0 seu exemplo. Mas este tomar-se-a ainda mais 
evidente se, duas paginas a seguir, compararmos imaginac;ao e reflexao: 

«The imagination tells us, that our resembling perceptions have a 
continu'd and unintenupted existence, and are not annihilated by their 
absence: Reflection tells us, that even our resembling perceptions are 
ininterrupted in their existence, and different from each other» 1739-1749, 
A Treatise on Human Nature (1985: 265). 

Oeste modo, a imagina<;iio permitiria ao ser humano considerar uma 
especie de continuum, mais ou menos imaginario, que seria como um dique 
- ou um cinlo de seguran"a - que garantiria a aq:ao reguladora da seme
lhan<;a, da conjun<;iio, da sucessiio e da conexiio sobre 0 caos permanente 
das impressoes (dos «data») que recebemos. Em contraposi<;ao, a reflexao 
seria uma especie de horizonte referencial e real que, a cada momento, 
segredaria ao ser humano a sua verdade, isto e, de que niio ha, de facto, 
continuidade para a compreensiio dos objectos do mundo real. Como refere 
Antonio Marques, e nas «fun<;oes cognitivas da imagina<;iio» de Hume que 
devemos encontrar 0 «nucleo operativo comum» para uma abordagem a 
«teoria da objectividade em Kant» (1988: 235). 

Kant e a imagina<;ao. 

G. Berkeley (1685-1753) disse que nada pode ser semelhante a uma 
ideia excepto uma ideia. Quando 0 disse, segundo nos avan<;a R. Rorty, 0 

autor estana a responder it maxima de Hume segundo a qual, como vimos, 
nada esta realmente presente na mente humana, a niio ser as suas proprias 
percep<;oes ou impressOes e «que os objectos externos so se tornam conhe
cidos para nos unicamente por aque!as percep<;oes que os ocasionam» 
(1999: 213). Kant, por sua vez, acabaria por enfrentar 0 problema da natu
reza do conhecimento como uma «questiio acerca da possibilidade do conhe
cimento». Este desvio de perspectiva 7 tornou-se possive! pelo facto de Kant 

7 Sobre este desvio de perspectiva, U. Eco refere que «Kant non era interessato aHa 
knowledge of rna alia knowledge that, in altre parole, non alle condizioni di conoscenza 
(e pertanto di nominazione) degli oggetti quanto alia possibilita di fondare la verita delle nostre 
propostizioni intorno a oggetti». 
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ter levado «a seriO» a afirma<;ao de Berkeley sabre a semelhan<;a exc1usiva 
entre ideias, ao mesmo tempo que passava a dizer que nenhuma ideia pode 
ser verdadeira em rela"ao a nada, excepto a urn mundo feito de ideias: 
«Dado que 0 Deus de Berkeley nao estava disponfvel para Kant, (este) tinha 
de criar 0 eu transcendental para realizar essa tarefa» (ibid.: 213). 0 «eu
pensante» de Kant toma-se, assim, num reflector de si pr6prio, mas com a 
salvaguarda essencial de que apenas conhece (0 mundo, os objectos e 0 seu 
pr6prio pensamento), na medida em que se enquadra - e, de certa forma, 
emerge - a partir dessa moldura que constitui 0 conjunto dos elementos 
puros do conhecimento e, entre eles, as categorias: 

«Pode-se, por isso, dizer do eu-pensante ( ... ) que, em vez de se conhe
cer a si pr6prio pelas categorias, conhece as categorias e, mediante elas, 
todos os objectos na unidade absoluta da apercep<;ao (0 eu), portanto p~r 
si mesmo. Ora, e bern evidente, que aquilo que devo pressupor para 
conhecer em geral urn objecto, nao 0 POSSQ, por sua vez, conhecer como 
objecto e que 0 eu detenninante (0 pensamento) deve ser distinto do eu 
determinavel (0 sujeito pensante), como conhecimento distinto do objecto» 
1781-1787, Crftica da Raziio Pura (A402/1994: 375). 

Para Kant, a actividade da «faculdade do juizo» e significada atraves da 
«apresenta"ao» (<<Dartsellung») - sempre que «0 conceito de urn objecto e 
dado» - e, na pnitica, isso consiste em colocar ao lado desse conceito «lima 
intui"ao correspondente» 8 (se fa"o corresponder it ideia de brancura, por 
exemplo, uma certa imagem de muro branco). Deste modo, os conceitos 
tornam-se objectivos - objectivam-se -, 0 que acontece de dois modos: ou 
atraves de «esquemas», caso a intui"ao 9 seja dada a priori (urn certo mise
en-cene esquematico de muro branco); ou simbolicamente, caso a intui"ao se 
submeta a urn conceito que apenas a razao pode pensar (urn certo mise
-en-scene formal de brancura). Por outras palavras: 

«A prova da realidade dos nossos conceitos requer sempre intui<;6es. 
Se se trata de conceitos empiricos, as intui~oes chamam-se exemplos. Se 
aqueles sao conceitos de entendimento puros, elas chamam-se esquemas. 
Se a16m disso se pretende que seja provada a realidade objectiva dos 
conceitos da razao, isto e das ideias, e na verdade com vista aD conheci
mento te6rico das mesmas, enta~ deseja-se algo impossive!, porque abso
lutamente nenhuma intui<;ao pode ser-Ihes dada adequadamente. 

S Critica da Faculdade do Ju{zo (VUIIXUXl1988: 78). Tal acontece «atraves da nossa 
pr6pria faculdade da imagina9ao, como na arte» ou «mediante a natureza na tecnica da 
mesma» - da arte - «quando the atribuimos 0 nosso conceito de fim para 0 julgamento dos seus 
produtos.» (ibid.: 78). 

9 Intui~6es sao formas da sensibilidade que contem «apenas a maneira pela qual somos 
afectados pelos objectos, ao passo que 0 entendimento e a capacidade de pensar 0 objecto da 
intui~ao sensivel» (B7SI1994: 89) 
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Toda a hipotipose (apresenta<;ao 10, subjectio sub adspectum) enquanto 
sensifica<;ao e dupla: ou esquematica, em cujo caso a intuic;ao correspon
dente a urn conceito que 0 entendimento capta e dada a priori; ou simb6-
liea, em cujo caso e submetida a urn conceito, que somente a razao pode 
pensar e ao qual nenhuma intui<;ao sensivel pode ser adequada, uma 
intui<;ao tal que ° procedimento da faculdade do juizo e simplesmente 
anal6gico ao que ela observa no esquematismo, isto e eoncorda com ele 
simplesmente segundo a regra deste procedimento e naD da pr6pria 
intui<;ao, par eonseguinte segundo a forma a reflexao, nao 0 conteudo}) 
1790, Critica da Faculdade do Juizo (& 591B255/1998: 260-1). 

A apresenta"ao (<<Darstellung») e, neste senti do, sempre geradora de urn 
certo enfoque, de urn determinado «mostrar» que pode surgir atraves de 
simbolos ou esquemas. Estes ultimos sao comparados por U. Eco, nao tanto 
ao que correntemente se traduz por imagem mental, mas antes ao «bilt» 
de Wittgenstein, ou seja, a «proposizione che ha la stessa forma del fatto 
che reppresenta, nello stesso senso in cui si parla di relazione 'iconica' per 
una formula algebrica 0 di modele in senso tecnico-scientifico»(l987:65). 
No entanto, estas rela"oes entre conceitos e intui"oes tern, na teoriza"ao de 
Kant, como alicerce comum a figura da imagina"ao; uma entidade espon
ta.nea (tal como as categorias ou os conceitos): 

«[A] sintese do diverso da intuic;ao sensivel, que e possivel e necessaria 
e a priori, pode denominar-se figurada (. .. ). [Esta, se referida, ao que e 
pens ado nas categorias] «devera chamar-se sintese transcendental da 
imagina<;ao (. .. ). A imagiI)ar;ao e a faculdade de representar urn objecto, 
mesmo sem a presenr;a deste na intuir;ao ( ... ). A sintese transcendental da 
imaginal'aa ( ... ) e urn efeita do entendimenta sobre a sensibilidade e ( ... ) e 
a primeira apliear;ao do entendimento ( ... ) a objectos da intuir;ao possivel 
para n6s. Sendo figurada e distinta da sintese intelectual, que se realiza 
simplesmente pelo entendimento ( ... ) na medida em que a imagina<;ao 
e espontaneidade, tambem por vezes lhe chamo imaginac;ao produtiva e 
assim (a) distingo da imagina<;ao reprodutiva, cuja sintese esta submetida 
a leis meramente empiricas ... » 1781-1787, Critica da Raziio Pura (B151-
-BI52/1994: 151-2). 

A objectiva"ao requer, pois, - como adiantou ainda Antonio Marques 
(1988: 247) - uma apresenta"ao - «darstellung» - que esquematiza ou poe 

10 «Darstellung», urn terma introduzido por Kant «para designar precisamente 0 caracter 
encenado de tada a objectividade» CA. Marques, 1988: 236). Em B/249 da Critica da Faculdade 
do JUlzo, Kant campara «Darstellung» e 0 verba «Darstellen» com a actividade anatomista: 
«Conceitos do entendimento, enquanto tais tern que ser sempre demonstraveis (se por demons
trar se entender, como na anatomia, simplesmente 0 exibir); isto e 0 objecto corresponclente a 
eles tern que poder ser sempre dado na intui<;ao (pura ou empirica), pais unicamente atraves 
dela eles podem tornar-se conhecimento». 
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em cena objectos e e acompanhada (aMm de uma exigencia de reconheci
mento exterior 11) por uma inevitavel consciencia de ficcionalidade que 
advem da espontaneidade autonoma da imagina<;:ao. Ou seja, para Kant, 
como U. Eco reflectiu, «no possiamo pensare una linea senza tracciarla nel 
pensiero, non possiamo pensare un circolo senza descriverlo»(' .. }»oon 
possiamo rappresentarci Ie tre dimensioni delle spazio senza porre tre Iinee 
perpendicolari tra loro, non possiamo neppure rappresentarci iI tempo se 
non tracciando una linea retta» (1987: 66). 

Esta mise-en-scene mental fabricada por sucessivos requisitos ficcionais 
parece desmentir, afinal, a visao segundo a qual pensar e uma aplica<;:ao de 
conceitos puros; pelo contririo, segundo a alega<;:ao de Eco, pensar tomar
-se-ia sobretudo numa sucessao diagramatica e processual de esquemas 
construidos com base numa iconicidade do sujeito. 

Represental(iio e identidades 

A representa<;:ao classica baseou-se na semelhan<;:a quase integral entre 
representantes e representados, fazendo da coincidencia entre a aparencia 
(optica, entre outras) dos objectos e a imagem subjectiva 0 a1icerce de uma 
teo-semiose mais vasta. Hume, Locke e Bacon, alem de Berkeley, desafia
ram, cada urn a sua maneira, estas Iiga<;:oes entre representantes e represen
tados, entre objecto exterior e sujeito, quebrando la<;:os, descobrindo arbi
trariedades, desvendando logicas para as semelhan<;:as entre 0 que se desco
difica (0 que aparece) e 0 que existe. Para Kant, fenomeno (0 que nos 
aparece) e a coisa em si diferem, devido aos nossos orgaos de percep<;:ao 
e devido, tambem, claro esta, ao espa<;:o e ao tempo (formas puras a priori 
da sensibilidade). 

o «conceito empirico» acaba par ser, na teoria de Kant, aquila que esta, 
de facto, em vez da hipnotica coincidencia entre imagem e aparencia (optica 
OU Dutra), no ambito da representa<;ao. Se bern que a analogia e indispen
savel ao pr6prio curso da experiencia, como vimos. a verdade - acrescenta 
J. Gil - e que «a representa<;ao de origem sensivel e ja uma percep9ao 
interpretada, urn sensivel e (par intermedio de conceitos) uma descri93.o. 
Ora, cada conceito empirico -' uma arvore', 'urn choupo' - constitui 0 pro
duto de uma memoria de semelhan<;:as» (1984: 80); por outras palavras: 0 

II Em A critica da Faculdade do Juizo (BI42/1998: 186) sao referidas particularidades do 
«juizo de gosto» e conclui·se: «A sua peculiaridade porem consiste em que, embora ele tenha a 
validade meramente subjectiva, contudo estende a sua pretensao a todos os sujeitos, como se 
pudessem ocorrer sempre, caso fosse um juizo objectivo que assenta sabre fundamentos cogni· 
tivos e pudesse ser imposto mediante uma prova». 
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conceito empirico «significa uma tematiza~o da percep9ao de feixes esta
veis de aparencias». Ao transformar as semelhan9as em identidades. «0 con
ceito torna passive! 0 pensamento, a memoriza93.0 e a antecipa9ao»; por 
outro lado. porque «a percep9ao de semelhan9as forma um dispositivo inde
pendente com uma espontaneidade propria (a constru9ao do conceito 
liberta-a das coisas) emerge dai a possibilidade permanente de uma derra
pagem em rela9ao ao sensivel» (ibid.: 83-84). 

o sujeito que sai deste mecanisme kantiano e tambem humeano e. 
pois. um sujeito construtor. imaginativo e e sobretudo um sujeito que 
desmonta a velha capsula no seio da qual os data coincidiriam. como 
que por magia aceite. com a natureza primeira do mundo. Inicia-se agora 
a montagem. 0 diagrama tornado em sujeito. a edifica9ao da auto-repre
senta9ao. 0 «homem» - surgido do colapso da representa9ao ciassica. reto
mando Foucault - e um ser que agora conhece e redesenha os modelos e as 
categorias e. nessa rede complexa do seu construir-se. passara lentamente a 
reconfigurar-se. 

Imagimirio, inteligibilidade e expectativas 

Reconfigurar - belo termo ancorado nas cibervidas actuais - significa. 
neste contexto. a emergencia de uma inteligibilidade que se materializa 
atraves da produ9ao de discursos (ficcionalidades. expectativas. idealidades. 
desejos). Chamemos para ja a esta emergencia imaginario. Quase pode
riamos afirmar. na senda das teorias do continuum. ou do sistema sempre
aberto que 0 «rizoma» de Deleuze e Guattari pressup6e. que 0 imaginario e 
um interface fiuido de diversos tipos de imagens e diagramas expressivos. 
mas tambem de conteudos singulares e de afectos. que. no seu conjunto 
incerto. acaba por corresponder a experiencia. aos desejos e as palavras de 
ordem dos sujeitos sociais em jogo. 

Sem 0 papel que a imagina~ao assumiu na lenta transi9ao (e nos seus 
multiplos percursos) em direc9ao a uma autonomia moderna do sujeito, 
jamais as novas idealidades e «cren9as» (Peirce) teriam dado origem. por 
ratio facilis ou difficilis, a traves-mestras decisivas, ou melhor, a imagens de 
fundo. tais como a cultura. a estetica. a ideologia. 0 poder. a liberdade ou a 
democracia. 0 imaginario e esta inteligibilidade. esta visibilidade fiutuante 
e comum que condensa e regula imagens e auto-imagens de fundo. assim 
como as rela96es de for9a e as idealidades disputadas em comunidade. 

Lembremo-nos. porem. que. hoje em dia. ao falarmos de comunidade ja 
estamos sempre a falar de uma amaIgama social que se esta a transpor para 
o dominio da rede complexa que interage. de modo cruzado e quase sempre 
imprevisto. no local. no global. no regional. on ou off-line. 0 imaginario esta 
a tornar-se numa inteligibilidade cada vez mais fragmentaria e dispersa que 

141 



.0 partilhada por crescentes homogeneidades (imagens de imagens) que 
tentam resistir as identidades fundamentalistas, as cascatas de representa
<;oes locais, as areas de fragmenta<;ao ou aos hibridismos regionais. 

Neste processo de tens6es diversificaclas, muitas vezes mais celere do 
que a propria capacidade para produzir discursos que 0 expliquem, 0 imagi
nario torna-se porventura no interface que permite equilibrar a grande 
disjun<;ao entre verdade e sentido que, para F. Gil, constitui 0 par essencial 
de metaforas da modernidade. Esta disjun<;ao, segundo 0 autor de Media
",5es, .0, ela mesma, a tensao «entre a eficacia dos formalismos produtores de 
conhecimento, que sao 0 tra<;o distintivo da modernidade, e a intimidade 
das perten~as naturais: a uma lingua, a uma comunidacle. a uma experiencia 
transmitida» (2001: 287). 

Por outras palavras, dir-se-ia que 0 conhecimento e os produtos e pra
ticas tecnologicos a e!e associados determinam, hoje em dia, homogenei
dades que estao a desequilibrar e, portanto, a pressionar as chamadas 
«perten<;as naturais» (Auge diria que a imagem esta cada vez mais a pres
sionar 0 nivel da imagina<;ao gregaria). Neste abismo mundializado, domi
nado progressivamente pe!a «metacidade teleoptica» (Virilio 12), 0 pape! do 
imaginario continuara a ser 0 de uma inteligibilidade, .0 certo, mas cada vez 
mais centrada na vertigem e no risco das expectativas e idealidades (que nao 
reconstituem em pleno 0 ser-dito do mundo e 0 seu jogo de pressoes desi
guais) do que na produ<;ao de discursos propriamente dita. 

Par outras palavras ainda, cercado Oll imerso par uma «transcendencia 
objectiva das idealidades» da instantaneidade tecnologica (e, neste caso, 0 

meio que conduz 0 fluxo comunicacional .0 0 proprio conteudo, assim como 
uma pluralidade de outros preenchimentos 13), pode dizer-se que 0 imagi-

!2 A velocidade da liberta9do, Re16gio d'Agua, Lisboa. 2000: 188. 
13 Segundo a teoria que temos desenvolvido nos nassos ensaios e artigos mais recentes, 

depois de 1999, a instantaneidade nao e ja apenas 0 m6bil atraves do qual, no tempo das 
grandes narrativas, se exigia 0 cumprimento imediato das prometidas idades de auro (sempre 
ancoradas num futuro desvivido). Esses paraisos do ceu ou da terra eram muitas vezes reivin
dicados com a compulsao de uma exigencia ja e agora. 0 tempo tecnol6gico de hoje, dominado 
pela figura da imediaticidade, e nao apenas urn tempo que refluiu decisivamente ern direc<;ao 
aa presente (as futuros de auro a ele refluiram por caducidade dos grandes c6digos). como e, 
ele mesmo, tam bern, urn tempo que simula a realiza<;ao plena e instantanea de resultados em 
fluxo. Nesta medida, 0 agir global por via dos dispositivos tecnol6gicos actuais. e igualmente 0 

agir de uma salva<;ao subliminar e profunda, especie de hierofania que preenche 0 pasmo 
divino au ideol6gico perdido. No ensaio 6rbitas da Modernidade (2000), descrevemos do 
seguinte modo este pensamento: 

«No final do ensaio Anjos e meteoros (1999), pretendemos evidenciar as novas moldes a 
que a ideia de instantaneidade se tern vindo a sujeitar na actualidade. Nomeadamente, 
partimos do principio de que a instaura<;ao do futuro (au do 'ainda nao', do 'horizonte do devie', 
do 'estar para vir') sempre constituiu, no ambito ocidental e semitico. uma visao de inevitavel 
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nano tendeni cada vez mais a reflectir, como afirmou Jean Petitot em 
relac;ao as matematicas, «urn excesso do objectal sabre 0 discursivo 14». 

fractura face a instancia do presente, persistentemente gerida por urn 'grande c6digo' totali
zante. Desde a fase profetica propriamente dita a apocaliptica judaicas; desde as escatologias 
crista ou ishimica a cristalizar;ao ut6pica de p6s-seiscentos; desde 0 alvor neo-escatol6gico das 
ideologias ao ponto 6mega de T. Charclin, sempre urn 'grande c6digo' monOpOliZQll a interpre
ta~ao de conquista de urn futuro distante e perfective!. Esta longa e pesada tracii9ao - as vezes 
ainda invisfvel, por isso mesmo - sempre coabitou" no entanto, com a exigencia latente, e as 
vezes presente, do cumprimento instantaneo desse futuro anunciado na esfera imediata do 
'agora-aqui'. Entre este tipo de manifesta~6es activas, poderemos colocar, em pe de igualdade. 
o horizonte de cumprimento premonit6rio dos tempos do primeiro Isaias, as visoes directas de 
Deus na literatura apocaliptica, os m9vimentos milenaristas e montanistas do alvor do Cristia
nismo, a urgencia da conquista do Dar-al-Isldm ap6s a revela~ao de Maome, as revoltas 
ut6picas europeias no despontar cia modernidade e. por fim, 0 deslumbramento inicial das 
revolu~oes socialistas do seculo XX. 

Estas manifesta~6es de exigencia e evocac;ao activas do cumprimento instantaneo do 
futuro - tal como urn adequado grande c6digo 0 anunciava - foram geralmente enunciadas 
como fascinantes inicios de cidos que, ap6s algum tempo, sempre se esgotaram na eontinui
dade homogenea e vazia do tempo que, por sua vez. transformava 0 presente. de novo, no arido 
terreiro de uma longa espera. A fe, a crenr,;:a, a convicc;ao, a esperanr,;:a - para 0 easo e 0 mesmo 
- tomar-se-iam subsequentemente numa especie de compulsao, capaz de superar a negativi
dade da pr6pria espera e de instaurar severas ordens, caracterizadas, ou pela grar;a divina, au 
pela libertar;:ao do homem, ou ainda pela construc;ao do homem novo. Na modernidade, a eons
trw;ao de todos os maero-sujeitos que temos vindo a referir assentam, directa ou indirecta
mente. neste mesmo alicerce original. Com efeito. devido ao que H. Rowley designou pela 
'teoria das duas idades' (1964: 73), ou seja, devido a esta perene descontinuidade entre os niveis 
do presente e do futuro, a hist6ria da instantaneidade - semitica e ocidental- tornou-se na 
hist6ria comum de augUrios indeferidos. de desejos incumpridos e, ja na modemidade 
ocidental, sobretudo de autoflagelac;ao -instituida e de verdadeiras miragens, muitas vezes 
sujeitas a uma etica de imposir;ao radical. 

Esta situar;:ao de disputa auto-punitiva do instantanismo acabaria por alterar-se, gradual 
mas substancialmente, nas dltimas duas decadas, no momento em que a silhueta de uma nova 
epoca (ainda) modema pareceu, a pouco e pouco, emergir: Para tal, contribuiu a articular;:ao 
entre dois faetos, a saber, a faIencia dos grandes c6digos totalizantes, enquanto factor mobili
zador das sociedades, e, por outro lado, a culminante entrada em cena de novos modos de inte
raec;:ao teenol6gieos, de uma novissiroa antropologia do ciberespar;:o, da acelerac;:ao da 
(i)mediac;:ao telecratica, assim como da sobreposi~ao do acentrado sobre 0 centrado, nas rela
f):oes entre audit6rios e emissores, quer nas linguagens, quer tambem nas regras que as signi
ficam. 0 que basicamente domina esta nova epoca e 0 que designamos por 'areas de quase 
imediac;ao' e que incluem: (1) a ficcionalidade da experiencia corporizada pelos media; (2) a 
area de propagac;:ao eiberespacial; (3) 0 agir livre do sujeito impelido por urn desejo instanta
nista; (4) a compulsao interactiva circundante face ao sujeito e, por firo, (5) a propriocepc;ao, 
ou seja, os novos Iimites que advem da expansao do sujeito tecnol6gico. 

A instantaneidade, neste novo quadro, deixa efectivamente de ser 0 m6bil atraves do qual 
se reivindicaria urn horizonte salvifieo. para passar a ser 0 elemento central de urn sistema de 
vida que recoloea na arena do presente uma especie de conseeu~ao plena do agir humano, ou 
seja, do preenchimento do seu pr6prio ser. Do mesmo modo, a instantaneidade deixa de ser 
escrava da fraetura entre presente e futuro longinquo e passa a refIuir em direcc;:ao ao presente, 
arrastando consigo a imaginac;ao exilada desse mesmo futuro. 
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