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Para Bergson tudoeimagem. Percebemos imagens, agimos em 
torno de imagens e nos afetamos par imagens. A materialidade do mundo 
real eimagetica e, simultaneamente, Iuminosa. Assimtudo 0 que perce
bemos, 0 outro, 0 mundoe 0 nosso prOprio ser sao imagens para 0 fil6s0
fo frances; tambem, nossas ~ gravitam em tomo do objetos e coisas 
que se apresentam como imagens, alem dos corpos que nos afetam: 0 

mundoacabapor 1110 ser maisuma imagem degenerada de IdCias Trans
cendentes, ele e"imagJml-imanente" de f~, pura materia. Materia que 
apresenta 80S olhos do espirito pelo "principio da luz"( a materia somen
te pode ser percebida se i1uminada) e destacada, por ser movimentar no 
mar de imagens que e0 mundo. A ~ do mundo aos o1hos do 
bomem seria idCntica a um "Beran", au tela cinematogrcifica. As imagens 
apareceriam e seriamn:cortadas pela consciCncia possl"bilitando a visibi
lidade: a vida ecinema. Bergson DOSensina que toda que toda imagem 
est! em movimento, au Iilelhor, IMAGEM-MOVlMENfO. 

Esta multiplicidade de imagens produziriam linhagens de acordo 
com suasre~·para com as eategorias de~movimento. Existiri
am pianos de iman&1cia, sustentados por blocosde esp89O-teJDpO, media
dos e percebidos pele aparelho sens6rio-motor. Perceberlamos imagens
movimento distintas: petcqXivas, ativas e afetivas. Essas imagem
percep;io, imagens~e imagens-af~ sao as imagens predominan
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tes do Cinema Classico Narrativo (1) para Deleuze, leitor de Bergson (2). 
As grandes percepw6es dosfilmes de Fritz Lang: as multidOes de Metr0
polis: a ~ intensiva dos Westerns de Ford e Hawks; e 0 cinema
~ de Joana 0 Arc de Dreyer, sao exemplos do cinema das imagens
movimento. Um cinema brilhante, mas ainda preso ao "esquema se'" 
rio-motor" da ~ e ~ frente ao dado, subordinando 0 tempo ao 
movimento. A verdadeira revol~ estaria por vir: 0 cinema modemo. 

Bazin di.ria em urn de seus brilbantes ensaios acerca do NED
REALISMO (3) que 0 cinema moderno, propriamente dito, nasceria com 
o ~ de duas obras: "Cidadio Kane", deOrson Welles e "Roma 
Cidade Aberta", de Roberto Rosselini. Estas duas obras inaugurariam 
uma estetica "anti-representacional"(4), fundada em urn novo realismo
urn. novo cinema, urn cinema-verdade- uma nova imagem, uma 
"imagem-fato". A montagem seria substituida pelo pIano-sequCnci.a e 
peIa profundidade ~ campo: 0 Todo nIo seria mais percebido intelectu
a1mente como nas montagens cIassicas de Hollywood, de Grift\h on 
Eisenstein, mas apreendida peIo olbar do espec;tador que distiDguiria, 
atraves da dialetica entre figura e fundo, todas as nuances da imagem, do 
cinema, da vida. .. do Todo. 0 cinema modemo para Bazin e0 cinema do 
fluxo narrativo, urn. cinema da ~, em soma, urn cinema bergsoma
no. 

o cinema modemo e urn. cinema de "~ "bergsoniana, 
para alem de Henri Berpon. que nio percebetl todo o seu potencial. nem 
coobeceusuas grandes obras. 0 cinema modemo nasceu deuma.ense, da 
crise das cJuunadas imagens-movimento. esta cnsetena cinco caracterls
ticas au fatores, que nJo somente apontaram a derrocada do Cinema 
Classico Narrativo, mas 0 surgimento de urn. novo cinema e de novas 
imagens para 0 cinemat6grafo. 

Em primeiro lugar, a imagem nio remeteria mais a uma si~ 

globaJizante ou sintetica, mas dispersiva. Os persona.gens sao mUltiplos; 
com interfer6ncia enfraquecidas- tomam-se principais e retomam a ser 
secundlirios. Outra ml1da~ foi 0 rompimento da 1inhaau fibra do uni
verso que propagava os acontecimentos uns nos outros, ou garantia a 
j~ das ~ de espI9): a realidade passa a ser lacunar e dispersi
va. Os personagens nIo mais aJmejam as alturas, eles caminbam peJa 
superficie. Em urn terceiro momenta a atualidade da imagem~ e a 
virtualidade da imagem~ cairiam na indif~ sendo que 0 

passeio, a ~, 0 continuo ir e vir substituem a ~ e a situa
~ sens6rio-motora. Os cliches passam a ocupar 0 Ingar da novidade, 
fundeurn corgunto: a vida repete-se diferentemente e os homens ocupam
se dabanalidade; 0 cinema modemo torna-se espelho da vida, au melhor, 
ea prOpria vida. A fragmen~ das si~ e aconteeimentoslacuna
res e dispersivos provocam infinitas fissurasno -Todo: 0 cinemaabsorve 
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as modemas teenicas do romancede Dos Passes, Joycee Faulkner. E. por 
Ultimo, 0 cinema ganha 0 estatuto da reprodutibilidade e se intluencia 
pelas midias, 0 jomal, a TV, as imagens-eletrenicas e cibemeticas dos 
computadores. a modernidade acaba por instalar-se definitivamente na 
"Beran" Cfuematogr3fica. 

Estas cinco caracteristicasou fatores combinados simultaneamen
te apontaram para uma crise edespontaram uma linha de fuga. J3 com 
Hitehcook e com 0 cinema minimalista de Yasujiro Om tomar-se-ia 
aparente. 0 autor de "Vertigio" e mestre do suspense tomou 0 espectador 
particiapante do espetaeulo, mas ainda assim 0 espet3culo persistiu. A 
modemidade cinematogrtiica tomou os prOprios personagens espectado
res. 0 estranhamento produzido por Hichcook quanto aimagem foi radi
calizado: os personagens do os espectadores do prOprio espet3culo. do 
filme, da vida, do mundo; registram e observam, ao inves de agir e rea
giro 

Om. por suavez, foi inventor. antes do Neo-realismo e de Orson 
Welles, de imagens 6ticas e sonoras puras. Seus pianos fixes, camara 
baixa e 0 fiel retrato do banaI cotidiano da vida do "'homem co
mum"japones trariam toda a essencia do cinema modemo. Negligenci
ando por completo as fusOes. tao caras ao cinema americano para as 
~~temporais por simples cortes. instaurou uma montagem 
"cult". Esta montagem cut. 0 plano fixo e as imagens 6ticas e sonoras 
puras implicari.am 0 desvelar de novas imagenspara 0 cinema, imagens 
para 0 alem do movimento: as imagens-tempo. 

PIatOO taIvez tenha criado uma de suas mais belas imagens ao 
referir-se ao tempo. Esta seriaa imagem mlwel da Etemidade. Dai por 
diante fundou-se uma ~ na hist6ria do pensamento ocidentaI: 0 

tempo estariasubordinadoao movimento. porque aquele euma represen
taIWIo da eternidade, e.esta e im6ve1. Bergson se aproveitaria da idCia de 
tempo como imagem para expIica-lode outra maneira e reverter a ~ 

representacional que PlatJoesculpiu para 0 tempo. 
De princlpio, ele retomou 0 senso comum e seus !res momentos 

para 0 tempo: 0 passado que passa, 0 presente que ee 0 futuro em devir. 
Mas caminhou diferentemente em re~ ao senso comum e a esta tra
dicional imagem do tempo. 0 presente euma atualidade. ou seja, 0 que ~ 

atual e sempre urn presente. 0 presente sente torna-se passado quando 
urn novo presente 0 substitui. As imagens necessitam desta passagem do 
presente para 0 passado a fim de que novas imagens se apresentem. 
Acontece que estas imagens que passaram nIo desapareceram, nem es
conderam-senas "gavetas da mem6ria" do senso eomum: elas se conser
Yam, difusamente. e em estado latente DO presente QUe se apresenta. Este 
presenteguarda em si este passado que escapa. Presente e passado estari
am combmados e simuItaneamente Hgados: coexistentes. As imagens 
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passadas do contempodneas da imagem presente. Destacando-se, para 
ser mais rigoroso, que a imagem presente estaria numa atualidade, en
quaDto as imagens passadas, em estado virtual. Ao passado .nio sucede 0 

presente, elascoexistem. Bergson criou uma ponte ao invesde uma linba 
do tempo. 0 passado seria 0 inicio da ponte; «> presente o meio, ondenos 
encontramos; e 0 futuro ou devenir para onde noS dirigimos. Os tres 
momentosfazem parte desta ponte, eles sao a ponte. SO estamos DO meio 
da ponte porque a iniciamos. Esta ponte eom presente que se desdobra 
em duas pontas: uma que se l~ para tris, 0 passado; e outra que s 
estica para frente, 0 futuro- 0 ser edevir para Bergson. 0 tempo, entJo, 
se cinde em dois momentos:om faz todo 0 presente tomar-se passado e 0 

outro conservaria este passado no presente. Assim podemos destacar tres 
grandes teses bergsonianas sobre 0 tempo: 0 passado coexistiria com 0 

presente que ele foi; 0 passado se conservaria em si, como passado em 
gem ( nio obedecendo cronologias) ; eo tempo se desdobraria a cada 
instanteem presente e passado, presente que passa e passado que se con
serva, Uma imagem do tempo para alem da represen~. uma nova 
imagem do tempo. Uma nova imagem do tempo para 0 cinema. 

Estas novas imagens para 0 cinema sao as imagens-tempo que 
possuiriam, a partir da leitura deleuziana, tres divis6es basicas ou princi
pais: as imagen~leJDbran¥l, as imagens-sonbo e as imagens-crista1. As 
imagens-l~ partem da ~ bergsoniana de reconbecimento. 
Haveriamdois tipos de reconhecimento: 0 reeonhecimentoautomatico ou 
habitual e 0 reconhecimento atento. No h8bito a ~ se prolongaria 
em movimento de costumes sens6rio-motor. Por exemplo, bastarlamos 
o1harom determinado objeto para que mecanismos motores se constitui· 
rem e acumuIarem-se. 13 DO reeonhecimento atento nio prolongariamos 
nossa per~, a ~ colocar-se-ia descritiva. No primeiro reco
nhecimento ( habitual ou automiltico) ainda estava sendo produzidauma 
imagem sens6rio-motora, enquanto no reconhecimento atento, ja estari
amos As voltas com uma imagem 6tica (e sonora) pur3. A imagem
~ e fiIha deste reoonhecimento atento, far-se-ia a partir de uma 
virtualidade ( do passado conservado)para atnaJizar-se no presente. 

As imagens-sonho sao as imagens cia ftagmen~ e dos circui
tos interligados. Quando dormimos nJo estamos fechados. ~ 
exteriores e interiores. Mas nos deparamos com imagens-l~ 

difosas, que se misturam, tomado-se verdadeiros "l~is de passado 
fiuidos e maleaveis", que juntam-se numadeterminada or~ crian
do om circuito. Pur isso, as perc::ewies onfricas sao difusas, mas ainda 
sic perc::ewies. Assim como temos impress5es, em geral, de ambientes 
nebulosose sinestesias ( amontoadosperceptivosdesordenados) . 

As imagens-<:ristal taIvez seJam as mais belas imagens-tempo. 0 
que e om cristal? Verdadeira preciosidade mineral, advindado opaco ,~ 
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duro quartzo, que transforma-se na bela transparCncia e insustent3ve1 
leveza do cristal. As imagens-cristal do as imagensda tIansparCncia e 
da leveza,cujo exemplo mais popuIarizado pelo cinema e0 espelho. Uma 
imagem que se instaura por uma espCcie de duplo entre uma imagem 
atual e "sua "imagem virtual. A imagem-crista1 ea mais instigante das 
imagens-tempo; a partir deJa e de seu jogo de duplos e espelhos, podemos 
pensar uma das caracteristicas mais contundentes do cinema modemo: 0 

fiImedentro do fiJme ou 0 cinema no espe1ho. 
o cinema modemo COIDO uma de suas vertentes e problemas 

trouxe a tona a questIo da ~ e da auto-referencia: urn. cinema que 
fala do prOprio cinema, que busca a todo momentopensar a ~ e a 
inv~ cinematogr3fica. Dentre desta vertente, .res cineastas do 
exemplares: Frederico Fellini, Jean-Luc Godard e Wim Wenders. Fellini 
foi urn dos maiores cineastas itaIianos; roteirista e ator no inicio do Neo
realismo, trabalbando com RobertoRosselini. Sen filme "Oito e Mezzo" 
(Oitoe Meio)foi 0 criador do que cbamamos cinema no espelhoou ,filme 
dentro do filme. Suas questOes fbndamentais do 0 insOlito e 0 grotesco 
na vida-espet3culo, onde urn humor, quase circense contrasta-se com 
umaprofunda reflexJo soble a memOria e a vida. Godard eurn. dos gran
des nomes de Nouvelle vague, 0 ex-entice de cinema. dizia fazer critica
cinematografica e filmes-crlticos. Subverteu a maneira de filmar; seu 
fiJme"A Boutde Souflle"( Acossado) de 1959 eom marco. Wenders e, 
talvez, 0 mais instigante cineasta do cbamado Novo Cinema AIemao. 
Todosseus filmes praticamente referem-se de algumaforma ao cinema, a 
passagem do tempo, a solidlo da vida modema. Os tres tern alga em 
comum. Ao fazerem do cinema a possibilidade para opensamento dar 
conta do mundo, aumentando-o, produzindo-o, fazendo 0 cinema refletir
se, tomaram-se cineastas-pensadores ou pensadores-eineastas. ' 

o cinema no espelho, ou 0 fi1me dentro do filme, possui 0 sentido 
de modemidade na arte. aquele que reflete-se e prob1eoJatiza 0 prOprio 
fazer artistico: a obra c:pJe tala da ~ da otn. Este cinema est3 
ioundado de imagens-tempo e particulannente de' imagens-cristal e 0 

cinema das imagen~sta1. Urn grande espelhp que duplica-se e ~ 

bra-se, apre&entando a belatransparencia e a verdade daane: as re~ 

entre ~.~ e ~ artfstica. O:fiJme a ser gestado e suas 
dificuldades, a soIidio da ~, a necessidade do reconhecimento, e a 
morae da obrade arte- 0 cinema euma m3quinade pensar. 

Para Bergson pensar einverter 0 caminho habitual da vida, reno
var a existencia e realizar BOSSa natureza. Estes cineastas-pensadores 
produziram jmagens que nos possibilitaIam olbar 0 mundo de outra for
ma. produziram imagens que nos mostraram novosangulos e per~ 

para 0 mundo.produziram imagens novas para 0 mundo e om Mundo de 
novasimagens. 
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Notas: 

1 0 Cinema C13ssico Narrativo eassim cbamado par tel inventado a 
linguagem do cinemat6grafo como a .conhecemos .Seu nascimento 
pode ser datado para alem das primeiras experieucias dos irIn40s Lu
mien: (1864-1984) e de Georges Melies ( 1861-1938) nos grandes fil
mes de David W. Griffith (1875-1948) como 0 "Nascimento de uma 
N8l;Io"(1913) e "Intolenincia"(1916). Nestes filmes, 0 diretor ameri
cano criaria a montagem paralela, desvincu1aria 0 cinema de uma es
tetica teatral ainda dominante att aquele momento, alem de fundara 
United Artists com Charles Chaplin, M Pickford e outros. Todo 0 ci
nema que viria depois nos Estados Unidos acabou por softer sua influ
encia criandouma Iinguagem pr6pria que viria a ser reconhecida pelos 
crlticos mais tarde como cinema hol1ywoodiano ou Cinema C13ssico 
Narrativo. 

2	 Gilles Deleuze escreveu dois tomos onde procura desenvolver uma 
especie de taxionomia das imagens cinematogr3ficas, abordando 0 Ci
nema C13ssico Narrativo e 0 Cinema Modemo e suas mUltipias varia
~ imageticas, partindo basicamente de duas grandes vertentes: as 
imagens-movimento e as imagens-tempo. Deleuze utiliza nesses textos, 
fundamentalment, as obras de Henri Bergson. especialmente 0 pri
meiro capitulode."Materia e Mem6ria". AIem do fil6sofo frances, ha 
uma clara in1lublcia da semiologia da lingua inglesa de Charles San
ders Peirce nas anatises cinematognUicasdeleuzianas. 

3 0 Neo-reaIismo, ja se disse, foi conceitualmente obra de Andre Bazin, 
importante critico cinematografico dos p6s-guerra frances. Este movi
menlo teria, segundo esta ja chissica leitura, mudado complemente a 
maneira de se fazer cinema no Mundo ejuntamente com"CidadloKa
ne", de Orson Welles oonstruido aquilo que se convencionou chamar 
de cinema moderno. 0 Neo-realismo se caracterizou pelo abandono 
das trueagens deestUdio, pela nio utiJjza~ de atores profissionais e 
pela incisiva cri'tica adura realidade social das ~ empobreci

.. das e exploradas: () real acabou por tomar-se nu com 0 Neo-realismo e 
a arte deixou deimitar a vida. 

4 Tanto na piDtura e na mUsica como na literatura. a arte modema rom
pe com 0 pressuposto basico do pensamento da represen~: a arte 
que imita a vida ( 0 principio Jllimetico platOnico). Nesta 110\'3 postma 
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frente ao Real, a arte nao mais imita a vida, ela produz vida, ensejando 
uma realidade diferenciada a partir da sensibilidade, da intui~ e da 
s~ do artista. Tanto nas obras de Braque, Picasso. Klee, 
Stravinski, Schoenberg, MaJJarme au Joyce, este novo principio est8 
colocado. tanto nos movimentos esteticos como 0 cubismo, 0 expressi
onismo, 0 futurismo, 0 dadaismo e 0 surrealismo podemos notar com 
contundencia a crise deste pensamento da represe~o. A arte re
nuncia a todo e qualquer canUer ilus6rio do real, busca uma autentici
dade que acabou por perder-se entre os sonhos romanticos. Assume a 
defo~o dos objetos naturais como natureza. faz do falso verdadei
ro, potencializa 0 que foi enfraquecido pela filosofia metafisica classi
ca: 0 mundo da vida. A Modernidade na arte enterra de vez deuses e 
homens, p6e 0 acaso e a provisoriedade na ordem do dia, alem de afir
mar e preencher 0 simulacro de positividade. 0 cinema surge oeste 
contexto e se consolida enquanto linguagem, mas somente com os til
mes deWelles e os italianos Neo-realistas a arte do cinem at6grafo che
ga a modernidade e visita a crise da represe~. 
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