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Resumo 

Este e urn panorama sobre o tema da viagem no tempo, baseado em 

filmes de produ9ao hollywoodiana, visando perceber como se construiu 

socialmente esse imaginario. 

Partindo de urn levantamento da produ9ao cinematografica que contou com 

urn total de 40 filmes, foram mapeadas as suas principais caracteristicas e 

estabelecidos os seus pontos marcantes. Elaborou-se entao urn panorama sobre 

o tema da viagem no tempo abarcando o periodo entre 1950 e 1998, nele foram 

destacadas e analisadas suas principais produ96es: "H.G. Wells: A Maquina do 

Tempo"(1960); "Pianeta dos Macacos" (1968); "Os 12 Macacos" (1995), entre 

outras. Procurou-se, no decorrer do trabalho, relacionar estes filmes a sociedade 

e hist6ria americanas recentes. 

Abstract 

This is a view about the theme of travel in time, based on Hollywood 

movies, concerning about the perception and the social construction of this 

imaginary field. 

Starting from a research about the cinematographic production that counted 

on aproximately 40 movies, we have organized the mainly characteristics and we 

established their most important factors. We have made a view concerning about 

the theme of travel through time in the period from 1950 to 1998, pointing and 

analising the mainly productions: "The Time Machine"(1960), "Planet of the 

Apes"(1968); "12 Monkeys"(1995), among others. We intended, in this work, to 

make a relation between these movies and the North American history and 

society. 
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lntroducao 

Urn filme relativamente recente, chamando a atenc;:ao para alguns de seus 

aspectos, motivou o problema que dirige o presente trabalho: "OS DOZE 

MACACOS" (12 Monkeys, E.U.A., 1995) dirigido por Terry Gilliam e produzido pela 

Universal Pictures. 

0 filme conta a est6ria de James Colle (Bruce Willys) urn viajante do tempo 

vindo do futuro, ano 2035, para o que se pede chamar "tempo-presente", os anos 

de 1990 e 1996. Sua missao era a de conseguir informac;:oes suficientes sobre urn 

virus (desenvolvido em laborat6rio) que no futuro havia dizimado 5 bilhoes de 

pessoas, isto grac;:as a urn atentado terrorists iniciado supostamente por urn grupo 

autodenominado Exercito dos 12 Macacos, liderado por Jeffrey Goanes (Brad 

Pitt). 0 seu desempenho nessa missao comec;:a a ficar prejudicado por alguns 

efeitos colaterais da viagem no tempo, que causariam certa confusao mental; 

ajudado por uma psiquiatra (Madeleine Stowe) ele desenvolve um comportamento 

de nega<;:ao de sua origem, o futuro. 0 memento culminante do filme ocorre 

quando ele precisa confessar-se louco para a psiquiatra para tentar, de alguma 

forma, negar a existencia do futuro, futuro este que ele tern que salvar. 

Em diversos mementos Colle diz frases como: "eu adore a musica do 

seculo XX", "eu adore esse ar sem micr6bios", "quero ficar aqui", etc., aos poucos 

caminhou para uma aceita<;:ao do presente, atraves de diversos gestos e 

afirmac;:oes positivas sobre o seculo XX, rumo a uma nega<;:ao do futuro. Essa 

atitude, e de alguns outros personagens coadjuvantes - tambem vindos do futuro -

chamaram a aten<;:ao no que tange a legitima<;:ao, apropria<;:ao e aceitac;:ao da 

sociedade atual. Por outre lade, tambem nao passou despercebida a crftica ao 

saber cientffico, bastante presente nas imagens. 



4 

Neste filme o papel da Hist6ria, enquanto conhecimento1
, se mantem, mas 

em sentido inverso: e a Hist6ria do Futuro, que justifica, explica e legitima, ilumina 

e da sentido ao presente. Dai surgiu o problema inicial que deu origem a este 

trabalho: a Intima rela9ao entre hist6ria e cinema, muitas vezes mediada pelas 

concep96es de tempo utilizadas em filmes deste genero2 

De acordo com Dudley J. Andrew uma das principais preocupa96es da 

teoria do cinema, e a sua preocupayao basica, nao com filmes ou tecnicas 

individuais, mas com o que pode ser chamado: 

"( .. .)a propria capacidade cinematica. Esta capacidade governa tanto os cineastas como 

os espectadores. Enquanto cede filme e um sistema de significados que o critico de cinema tenta 

desvendar, todos os filmes juntos formam um sistema ( cinema) com subsistemas (varios generos 

e outros tipos de grupos) suscetiveis de analise pelo te6rico. ,,s 

Dessa forma, a maioria das teorias comeya com perguntas geradas pelos 

filmes ou tecnicas individuais, mas as respostas devem ser sempre aplicaveis a 

mais filmes do que aquele que gerou a pergunta. Assim, o objetivo da teoria de 

cinema e formular uma no9ao esquematica da capacidade dessa arte. 

Esta coloca9ao de Dudley aplica-se no caso do filme "Os Doze Macacos" 

pois nao se trata de um fen6meno isolado. Pude levantar, de inlcio, cerca de 18 

filmes que tinham como pano de fundo a viagem no tempo e entre eles filmes de 

grande bilheteria como: "A Maquina do Tempo"; "0 Exterminador do Futuro" 

(partes I e II); "0 Planeta dos Macacos"(partes I e Ill); "Star Trek IV- The Voyage 

1 Deve-se ter em vista que a Hist6ria do Futuro nao e escrita por historiadores, com metodos e tecnicas de 

analise adequados a essa tarefa. A Hist6ria do Futuro, do Tempo Futuro, e sempre uma proposta de escritores, 

roteiristas e diretores; este fato nao autoriza a tratar o contelldo desta hist6ria de maneira critica, como se 

faria com qualquer outre trabalho de historiografia, mas possibilita que se a utilize como document a do 

irnaginitrio social da hist6ria contemponlnea, desta feita sim, fazendo hist6ria. 
2 As concepyOes de tempo utilizadas, explicitamente para aliceryar o mecanisme de viagem no tempo, tern 

mostrado urn tempo linear, continuo, com as suas constituintes: passado, presente e futuro. Isto permite que 

este tempo conceitual dobre-se sabre si mesmo, unindo futuro e presente, confundindo suas dimens6es, uma 

vez que o futuro ;.' decorn§ncia natural" do processo hist6rico, ja esta Ia. 
3 Andrew, J Dudley. As Principais Teorias do Cinema~ Uma Introducao. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed .. 
1989. pag. 14 
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Home"; "De Volta para o Futuro"(partes I, II e Ill); "0 Demolidor''; "Fenda no 

Tempo", etc; 

lniciado o trabalho percebi que nao se tratava tao somente de um caso de 

"inversao" do tempo da hist6ria, o que tinha sido vislumbrado no filme "Os Doze 

Macacos" era a ponta de um iceberg, que deveria ser analisado com mais 

cuidado. Este iceberg nada mais e do que o imaginario social a respeito da viagem 

no tempo. 

Fundamentado em um levantamento desta produc;:ao cinematografica, 

pretendo trac;:ar um panorama da evoluc;:§o do tema da viagem no tempo, em 

filmes Hollywoodianos, observando os pontos fortes desta produc;:ao e procurando 

estabelecer paralelos entre estes filmes e os mementos hist6ricos e sociais em 

que foram produzidos. Este panorama inicia-se em 1960 e estende-se ate o ano 

de 1998. Fixei-me no tema da viagem no tempo e nao em um gemero 

cinematografico propriamente dito como: Faroeste, Fantastico, Horror, etc. Ja 

· sabia4
, no entanto, que a maior parte da produc;:ao que lidava com a questao 

encontrava-se sitiada no genero de Ficc;:§o cientifica, a abertura que mantive para 

os outros generos teve em vista o enriquecimento da discussao. 

A opc;:ao que fiz pelos filmes Hollywoodianos deve-se a sua faceta de 

universalidade. Face essa percebida por alguns te6ricos de cinema como Jean 

Mitry que, ao analisar diversos tipos de montagem, cita a narrativa de Hollywood 

como o descobrimento do metodo de construir um mundo perfeitamente ficcional, 

onde sua 16gica seria identica a 16gica perceptiva da vida cotidianas Se 

concordarmos com Mitry poderemos inferir, deste ponto de vista, a forc;:a que estes 

filmes teriam no imaginario coletivo. 

Entretanto, essa forc;:a tambem esta limitada pelo publico que a envolve; ela 

tem que atender as expectativas de um mercado de massa que e a propria razao 

4 Como dito anteriormente foi feito urn levantamento inicial de cerca de 18 filmes, visando a elabora<;ao do 

projeto de mestrado que seria posteriormente aceito neste curso. 0 levantamento final contou com 41 filmes, 

urn numero que ainda pede ser ampliado. 
5 

Andrew, op. cit. pag. 202. 
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de forma<;:ao e desenvolvimento desta industria, perspectiva esta defendida por 

Philipe Paraire em seu livro "0 Cinema de Hollywood"6
. Assim, estes filmes 

aparecem como um documento privilegiado da mentalidade do homem do sE§culo 

XX. 

Em suma pretendo observar a constru<;:ao do imaginario social sabre a 

viagem no tempo. Como este imaginario se constr6i? A partir de que anseios 

sociais ele se forma? Qual e o seu sentido? E a ultima questao seria: o que 

podemos aprender sobre nossa sociedade a partir destes filmes? 

Hist6ria e Novos Objetos 

Buscando uma melhor compreensao da sociedade uma preocupa<;:ao tem 

orientado os trabalhos historiograficos desde a primeira metade do seculo XX: 

encontrar novas problemas, novas objetos e novas metodos. Muito influenciada 

pelas Ciencias Sociais, essa perspectiva historiografica - cujos maiores 

representantes encontram-se na chamada "Ecole des Annalles"7 
- tende a fazer 

uma Hist6ria mais preocupada com as estruturas sociais do que com os eventos 

propriamente ditos. Nesta procura de novas caminhos Marc Ferro, na decada de 

setenta, propoe-se como um historiador contemporaneo que busca novas formas 

de analisar a sociedade sem ter que deixar as "conjunturas" apenas sob os 

cuidados da Sociologia. 

No livro Cinema e Hist6ria8
, Marc Ferro observa o descaso dos 

historiadores em geral com o cinema enquanto documento; este descaso teria sua 

razao de ser no preconceito e no despreparo dos historiadores para trabalharem 

com este tipo de fonte. Para ele o cinema continua como uma infeliz exce<;:ao no 

6 Paraire, Philippe. 0 Cinema de Hollvwood. Sao Paulo: Martins Fontes, ]994 
7 Chama-se genericamente de "Ecole des Annales" o grupo de historiadores e intelectuais que formou a 

"Revue des Annales" em 1929, na Fran<;a. Seus fundadores foram Lucien Febvre e Marc Bloch. Estes 
historiadores e sua nova forma de observar os problemas historiogritficos - com enfase nas CiSncias Sociais -
iriam influenciar todo o pensamento historiognifico do seculo XX. 
8 Ferro, Marc. Cinema e Hist6ria. Rio de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1992. 
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acervo documental dos historiadores; um dos possfveis motives para isso, e que a 

"linguagem" do cinema seria ininteligfvel e de interpretal(ao incerta9
. 

Para Ferro a questao que deve ser colocada e a do desenvolvimento de 

novas metodos de analise que atendam as especificidades desse objeto. Sua 

experiencia pioneira nesta area nos ensina que qualquer analise desse documento 

deve ser vinculada ao contexte da sociedade que o produziu eo da sociedade que 

o recepcionou. E neste "mundo que sobrevive ao enquandramento" e nas suas 

multiplas rela96es com seu proprio fazer social, - sociedade que produz/sociedade 

que recebe- que este trabalho pretende localizar-se. 

Ao encerrar seu livro Ferro faz uma ultima proposta - naci desenvolvida por 

ele - sabre a relal(ao Cinema e Hist6ria: nao seria o imaginario social - registrado 

e elaborado na ficl(ao - uma contra-analise da sociedade? Esta proposil(ao vai ser 

testada por este estudo, na medida em que julgo perceber na tematizal(ao do 

tempo pelo cinema, um registro importante do lmaginario Social. 

No presente trabalho o filme sera considerado como um documento que e 

reposit6rio do imaginario social contemporaneo, seja este registro consciente ou 

inconsciente, quer se de atraves de imagens ou de roteiros (originais ou 

adaptados). 

Diante das dificuldades oferecidas por este novo tipo de documento busquei 

apoio de te6ricos de outras areas, como da teoria literaria. 0 conceito de 

lmaginario Social e bastante fluido e mesmo os historiadores que descendem -

por seus metodos - da Ecole Des Analles, furtaram-se em estabelecer um seu 

conceito mais acabado. Muitos trabalhos desenvolveram-se sob o nome de 

Hist6ria das Mentalidades, ideia essa que aparece como sin6nimo de lmaginario 

Social. 

Dada essa fluidez busquei na obra de Wolfgang lser, "0 Fictfcio e o 

lmaginario"10 
- bastante mais contemporaneo - uma discussao mais elaborada 

sabre como abordar este ultimo. 

9 Ferro, op. cit., pag. 85 . Marc Ferro parece concordar como te6rico de cinema, Jean Mitry, para quem o 
cinema nao se trata de uma linguagem, isso justifica as aspas. 
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Num primeiro momento lser faz um estudo aprofundado da evoluc;:ao dos 

conceitos de lmaginario, donde conclui que ele nunca escapou da viol€mcia das 

categorizac;:oes e que s6 pode ser percebido como produto e nao como func;:ao ou 

como "materia-prima" originaria e criadora do social (mito); mas que tambem nao 

pode ser separado destas ultimas como condic;:ao ou como produto. Este 

intelectual deseja conduzir o seu leitor ao conceito de Jogo, que lhe e caro, pois 

entende o lmaginario como um processo de interac;:ao entre o indivfduo e a 

sociedade, numa complexa troca de referemciais que se desconstroem e 

reconstroem possibilitando o surgimento do novo. 

"0 imaginario nunca foi poupado da violencia das categorizar;Oes, pois desejava-se saber o 

que ele e; mas a va/orizar;ao macir;a que conheceu desde o Romantismo apontava mais para seu 

carater operacional pelo qual se evidenciava a interar;ao com os fatores que o expressam." 
11 

Desde o inicio da tentativa de se conceitualizar o lmaginario, atraves do que 

aqui chamaremos sua celula basica, a lmaginac;:ao, ele e um conceito inatingfvel, 

pois e incognoscfvel, uma vez que e "determinado" por estruturas sociais e 

hist6ricas que lhes sao subjacentes e portanto sujeitas a constantes modificac;:oes. 

0 lmaginario visto de forma isolada por si s6 nao e nada, nao e possfvel ser 

definido. Ele em si mesmo nao se sustem. Por essa razao pode ser entendido 

como faculdade, um ato ou uma institucionalizac;:1io social; nestas tres 

possibilidades te6ricas apontadas ele s6 p6de ser estudado tendo em vista a sua 

ativac;:ao. Ou seja, uma vez que em si mesmo ele nada e e que pode ser percebido 

apenas como um produto, procurou-se as causas da sua ativac;:ao. 0 que o ativa? 

0 imaginario e ativado por fen6menos externos a ele mesmo: imagens, conceitos, 

percepc;:oes, ac;:oes, etc. 

"(. . .) o imaginario nao se expressa a si mesmo mas se desenvolve na interar;ao com outros 

fa/ores, que, por sua vez, apresentam diferentes graus de complexidade. Na percepr;ao, e a 

10 Iser, Wolfgang. 0 Ficticio eo Imagimirio. Perspectivas de uma Antropologia Literfu"ia. Rio de Janeiro: 

Eduerj, 1996. 
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antecipar;ao visual, governada par projer;Oes intencionais, que introduz o imaginario. Na ideia, o 

imaginario e dirigido por fatores cognitivos, carregados de memoria, que visam a tamar presente o 

ausente ou o nao-dado. No sonho, domina a consciencia de que o imaginario sempre tem o carater 

de imagens, embora o dominio sabre as imagens esteja fora de seu alcance(. . .)"12
. 

lser reafirma, o lmaginario pode ser captado sempre e tao somente por 

itermedio de seus produtos: ideac;:ao, sonho, alucinac;:ao, etc. 0 lmaginario, a 

imaginac;:ao e a fantasia sao produtos em primeiro Iugar da mente humana em 

interac;:ao com um conjunto de fen6menos s6cio-hist6ricos, como a sua sociedade 

e o seu tempo. Enquanto func;:iio o imaginario e a fantasia possibilitam os 

processes cognitivos da consciencia, ao mesmo tempo que em sua radicalizac;:iio 

eles tambem a destroem. 

Uma vez que o imaginario s6 pode ser conhecido pelos seus produtos, 

optou-se aqui em fazer um inventario de como se constr6i o imaginario coletivo 

acerca das viagens no tempo, tentando compreender que condic;:Oes externas a 

ele possibilitaram a sua ativac;:iio. lsto leva necessariamente a procura da 

compreensao do que este imaginario "ativado" ira "destruir'' tendo em vista que 

todo imaginario e sempre negac;:ao do real uma vez que e irreal em si mesmo, 

mesmo sendo construfdo - contradit6riamente - com substrates da realidade 

mais concreta. 

Ombros de Pegaso 

"As asas de Pegaso podem ter sido um puro fantasma na mente do primeiro poeta que 

criou essa imagem; e igualmente a ideia do cava/a. Mas na imagem h8 um Iugar nos ombros do 

cava/o, um pouco mais escuro do que os outros, onde as asas alcanr;am o corpo; ai se confundem 

as imagens dos ombros dos cava/as e as imagens des raizes des asas; ai existe portanto uma 

11 Ibid, pag. 222 
12 lser, ibid. pag. 222 
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ilusao autocriada que se desvaneceria se se separassem claramente as imagens do cava/o e das 

asas"
13 

Essa concep9ao de Tetens, citado por lser, coloca a imagina98o no ambito 

da combina9ao de imagens. Desejo aqui extrapolar esse conceito dando-lhe urn 

enfoque, nao diverso, mas complementar. 

Procuro inventariar nos filmes a constitui9ao destes "ombros de Pegaso", ou 

seja aquilo que realmente e produzido a partir de bases mais ou menos concretas 

da sociedade. Percebo estas bases nas concep96es de tempo, na capacidade 

produtora e reprodutora de imagens do cinema, e nas instancias ativadoras do 

imaginario encontradas no contexto social desta produ9ao. 

"Os Ombros de Pegaso" sao antes de tudo um produto, urn produto a ser 

pensado e inventariado em suas multiplas possibilidades. Este produto nao surge 

tao somente como objeto de nossa inquiri9ao, ele e tambem objeto de apropria98o 

da sociedade. 0 imaginario nao ganha somente status de produto, mas e por sua 

vez imantado a uma necessidade social. Essa necessidade social s6 fica clara na 

medida em que pode-se perceber que o imaginario em si mesmo e desprovido de 

sentido. No entanto, se desprovido de sentido se mantivesse estaria tambem 

esvaziado de interesse, e isso nao ocorre. 0 imaginario tern muitas vezes seu 

senti do dirigido por instancias quer sociais, quer governamentais. 

Desta forma tambem o ve Paul Virflio. Em "Guerra e Cinema" este autor 

desenvolve o argumento de que o cinema e produzido no contexto de uma 

revolu98o tecnica no campo militar. 0 militarismo apropria-se do cinema em 

diversas instancias. Para Virflio o principal carater das estrategias militares e o do 

espetaculo. Antes de se dominar territ6rios materiais propriamente dito a guerra 

deve procurar dominar os campos de percep98o. 

"(...) A guerra nao pode jamais ser separada deste espetaculo magico por que sua principal 

finalidade e justamente a produr;ao deste espetaculo: abater o adversario e menos captura-lo do 

que cativa-lo, e infligir, antes da morte, o panico da morte. ( .. .) 

13 Johann Nicolas Tetens, citado por W. Iser in: 0 Ficticio e 0 Imagimirio. Rio de Janeiro: Eduerj, 1996. 
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Nao existe, portanto, guerra sem representaqao ou arma sofisticada sem mistificaqao 

psico/6gica, pois, antes de serem instrumentos de destruiqi!io, as armas sao instrumentos de 

percepqi!io, ou seja, estimulantes que provocam fenomenos quimicos e neurol6gicos sabre 6rgi!ios 

do sentido e o sistema nervoso central, afetando as reaqoes e a identiticaqao e diferenciaqi!io dos 

objetos percebidos. "
14 

Complementando ainda 

" Desde os primeiros misseis da Segunda Guerra Mundial ate a explosi!io de Hiroshima, a 

arma de teatro substituiu o teatro de operaqoes e, ainda que fora de moda, o termo arma de teatro 

empregado pelos militares demonstra que a hist6ria das batalhas e antes de mais nada, a hist6ria 

da metamorfose de seus campos de percepqi!io. Ou seja, a guerra consiste menos em obter 

vit6rias materiais (territoriais, economicas .. ) do que em apropriar-se da imaterialidade dos campos 

de percepqi!io. A medida que os modemos combatentes esti!io decididos a invadir a totalidade 

destes campos, impae-se a ideia de que o verdadeiro filme de guerra nao deve mostrar 

necessariamente cenas de guerras em si ou de batalhas. 0 cinema entra para a categoria das 

arm as a partir do momenta em que esta apto a criar a surpresa tecnica ou psicol6gica". 
15 

"Nos Estados Unidos, a magia das armas renova diretamente a magia do mercado: 

Estas afirma96es do autor concernem a produ9ao de musicais nos anos 

trinta. Musicais que serviam para a mobilizayao positiva das massas. Virflio 

percebe que com a proliferayao nuclear esta mobilizayao passou a ser 

desnecessaria e o que se passa a ver e a desmobilizayao das massas. 

Neste trabalho poderemos perceber que o imaginario enquanto produto foi 

imantado de sentido social atraves de uma necessidade estrategica militar. Na 

mesma medida em que Paul Virflio ve nas produ96es dos anos trinta uma 

estrategia claramente mobilizadora de massas e percebe que estes filmes 

desaparecem no contexte da possivel guerra nuclear, pois agora desejava-se 

"desmobilizar" as massas. A produ9ao relativa as viagens no tempo sera 

percebida aqui como esse possivel elemento desmobilizador; um imaginario 

14 
VIRILIO, PauL Guerra e Cinema. Sao Paulo: Ed. P<igina Aberta, 1993. pag. ll e 12 

15 Idem. pag. 15 



12 

produzido tendo em vista o dominic de outro campo de percepyao: o da guerra 

at6mica. 

0 contexte da Guerra Fria nao s6 possibilitou o inicio desta produyao 

cinematogn3fica mais permeou seu sentido e significado. E o dialogo inequivoco 

com a constituigao e manutengao da Guerra Fria que instituiu este imaginario e o 

alimentou ate o inicio dos anos noventa. Mesmo que, em meados da decada de 

80, ele tenha apresentado grande diversificagao, ampliando seus horizontes, sua 

constituigao politica e social continuou inalterada. 

Neste trabalho perceberei a sociedade (contexte hist6rico) e as concepg6es 

de tempo como substrates que fundamentam o imaginario. Este ultimo, por sua 

vez, entendido como um produto que tem seu sentido imantado a questao da 

guerra fria. Nossos "Ombros de Pegaso" assim sao produzidos e "voam" numa 

diregao que pode ser determinada. 

Analise do Levantamento 

0 presente trabalho situa-se na interface Cinema/Hist6ria e, exatamente por 

isso, tem como importante referencial o ja referido historiador Marc Ferro, autor 

de "Cinema e Hist6ria". Em seu opusculo ele percebe pelo menos quatro possiveis 

eixos de analise das relag6es existentes entre cinema e hist6ria. No entanto, faz 

uma abertura bastante grande quanta aos metodos de pesquisa a serem 

utilizados, pais trata-se de uma area nova, aguardando, assim, novas 

contribuig6es. 

Marc Ferro assim divide os possiveis eixos de analise: 

1° Eixo - 0 cinema agente da hist6ria 
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' Entre cinema e hist6ria as interferencias sao mu/tiplas, p.ex: na confluencia entre a 

Hist6ria que se faz e a Hist6ria compreendida como relar;fio de nosso tempo, como explicaqao do 

devir das sociedades" 
16

. 

1. 0 primeiro eixo de analise das relac;:oes entre cinema e hist6ria situa o primeiro 

em tanto que "agente da hist6ria". 0 cinema em suas formas de expressao

inclusive relativamente a sua produc;:ao - e um agente da hist6ria, ele tem um 

papel social e, a sua maneira, influencia a sociedade. 0 cinema surgiu como 

um instrumento do progresso cientffico I sera que tambem nao serviu para 

justificar e mediar a ideia de ciencia imparcial para o publico? Desde o infcio 

ele tern sido usado como um agente de interven<;:ao na hist6ria, quer a servic;:o 

do Estadolldeologia, quer a servic;:o de cineastas com suas pr6prias concepc;:oes 

de mundo
17 

"Simultaneamente, desde que os dirigentes de uma sociedade compreenderam a funqao que o 

cinema poderia desempenhar, tentaram apropriar-se dele e pO-lo a seu servir:;o: em relaqao a isso 

as diferenqas se situam ao nivel das ideologias, pais tanto no Ocidente como no Leste, os 

dirigentes tiveram a mesma atitude" 
18

. 

Nas maos de cineastas independentes, o cinema - concep<;:Oes de mundo -

pode tomar direc;:oes e sentidos diferentes daqueles apregoados pelo Estado, 

Proletariado e lgreja; possibilitando novas formas de consciencia; nao obstante a 

rea<;:ao destas instituigoes. 

'Medir ou avaliar a aqao exercida pelo cinema e dificil. Certos efeitos, pelo menos, sao 

distingufveis. "
19 

Este efeitos podem ser percebidos nos comportamentos suscitados pela 

informa<;:ao cinematografica. Seria praticamente impossfvel criar um formulario e 

16 Ferro, op. cit. pag. 13 
17 Idem, pag. 13 
18 Idem, ibidem, pag. 14 
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entrevistar os espectadores destes filmes. Por isso optei por criar urn formulario 

que se aplicasse aos filmes e que atraves da quantificac;:8o de seus resultados 

pudesse perceber a sociedade que os gerou. 

2° Eixo- Os modos de a<;:ao da linguagem 

" Essa intervenqao do cinema se exerce por meio de um certo numero de modos de aqao 

que tornam o filme eficaz, operat6rio . Sem duvida essa capacidade esta ligada, como se vera 

depois, a sociedade que o recebe, que o recepciona." 
20 

0 cinema possui uma forma de expressao especffica. Exatamente por 

possuir essa especificidade a sua pratica nao e, ainda que inconscientemente, 

inocente. 

A analise do estilo do cineasta pode possibilitar a percep<;:ao de mensagens 

ideol6gicas ate mesmo inexistentes a este. 

3° Eixo - Sociedade que produz, sociedade que recebe. 

" E precise dizer que a utilizaqao e pratica de modos de escrita especifica sao, assim, 

armas de combate ligadas a sociedade que produz o filme, a sociedade que o recebe. Essa 

sociedade se trai inicialmente pela censure em todas as suas formes, compreendendo-se ai 

tambem a autooensura"
21 

. 

Marc Ferro vai argumentar no sentido de que a sociedade que origina o 

filme nao admite que este desacredite a sociedade e o regime que toleram as 

a<;:6es ali descritas porque uma certa moral deve triunfa~. E essa moral triunfa, 

mesmo quando se fazem concess6es as opini6es e ideologias contrarias. 

19 
Ferro, op. cit., pag. 15 

20 Idem. pag. 15 
21 Ferro, op. cit. pag. 16 
22 Idem, pag. 17 
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" Eisenstein ja havia observado que toda sociedade recebe as imagens em func;ao de sua 

propria culture." 23 

Uma imagem determinada pode ter significados diferentes para a cultura 

que a produz e para a cultura que a recebe. Alem do mais, um fen6meno como 

esse deve ser analisado nao somente atraves de civiliza<;:6es diferentes 

(cidade/campo, ocidente/oriente, mundo negro/mundo branco, etc.) em sua 

diacronia, mas tambem no seio de uma mesma cultura. 0 conteudo e a 

significa<;:ao de uma obra pode ser !ida de maneira diferente e mesmo inversa, em 

dois mementos de sua hist6ria.24 

A mudan<;:a de sentido pode funcionar apenas ao nfvel de uma das 

substancias do filme; ou seja, nao ha necessidade que todo o filme seja lido 

diversamente; apenas uma "leitura" de uma imagem em particular pode causar 

uma grande altera<;:ao no sentido. 

4° Eixo- Leitura cinematografica da hist6ria, leitura hist6rica do cinema 

" (. . .) A leitura cinematografica da historia coloca para o historiador o problema de sua 

propria leitura do passado." 

"A leitura historica e social do filme (. . .) permitiu-nos atingir zonas nao visiveis do passado 

das sociedades, revelando, p.ex; as autocensuras e /apsos de uma sociedade, de uma criac;ao 

artistica (. . .) ou ainda o conteUdo social da pratica burocratica na epoca stalinista ( .. ./
5 

Como ja foi dito anteriormente, bate-se aqui pela percep<;:ao do lmaginario 

produzido pelos filmes que abordam a viagem no tempo. Ou, se como diz Ferro 

cada sociedade recebe as imagens que !he sao pertinentes, como e porque se 

formou este imaginario? A partir de quais rela<;:Oes? Quais suas fun<;:6es em 

diferentes mementos? 

23 Idem, pag. 17 
24 Idem, pag. 18 
25 

Ferro, op. cit. pag. 19 
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Com estes eixos de analise em mente procurei empregar urn metodo que 

pudesse dar conta dos inumeros filmes produzidos com o tema em questao. A 

metodologia encontrada e bastante devedora das Ciencias Sociais. Foi realizado 

urn levantamento estatfstico, preenchendo-se para tanto urn formulario 

desenvolvido a partir de algumas caracterfsticas percebidas neste tipo de 

produgao. 

Este levantamento poderia mostrar algumas caracterfsticas especfficas e ao 

mesmo tempo apontar novos caminhos a serem percorridos. No final o trabalho 

mostrou-se pertinente. 0 levantamento estatfstico permitiu inserir os filmes num 

contexte hist6rico amplo, de caracterfsticas relativamente homogeneas, permitindo 

entender melhor o papel do sub-genero, viagem no tempo no cinema. 

Analise do resultado do Levantamento 

lnicialmente o objeto do levantamento seriam filmes de fic<;:ao cientffica, de 

produ<;:ao hollywoodiana, que abordassem em maior ou menor grau a questao da 

viagem no tempo. 0 perfodo escolhido havia sido 1980 a 1995. Nao obstante, 

apenas iniciadas as primeiras pesquisas verifiquei a necessidade de ampliar o 

perfodo de tempo e tambem colher amostras de outros generos que nao fossem a 

ficgao cientifica. 

Foi realizado, entao, urn levantamento de filmes hollywoodianos que 

contivessem o tema da viagem no tempo, no periodo que vai desde 1960 ate 

1998. 

Os criterios utilizados levaram em considera<;:ao a disponibilidade do 

material pesquisado. 0 que se segue e baseado na produ<;:ao disponivel em video. 

Esgotados inicialmente os filmes que apelavam para o tema mais 

claramente e na ausencia de sin6pses que informassem adequadamente sobre a 

existencia ou nao de viagem no tempo, muitas vezes tivemos que contar com o 

auxflio de amigos que indicavam este ou aquele filme. Dessa forma cheguei a urn 

total de 41 filmes ate o presente memento. Por esse motive algumas produ<;:6es 
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nao puderam estar aqui representadas. Estas sao, certamente, uma minoria, visto 

que este levantamento durou mais de um ano. 

Essas poucas ausencias nao permitem descartar os resultados 

encontrados, pois, como veremos, os criterios utilizados na sele9ao e analise dos 

filmes permitiram chegar a uma certa generaliza980. 

Os criterios 26
- Procurou-se nao partir de uma ideia pre-determinada a respeito 

desta produ98o para estabelecer os criterios. Exce98o feita a apenas um item: os 

filmes deveriam ser de produ98o Hollywodiana, tendo em vista a pretensa 

universalidade com que estes filmes sao produzidos.27 

Num primeiro memento 17 filmes foram vistas e alguns ate analisados mais 

detidamente para perceber possiveis caracteristicas comuns a serem verificadas. 

Chegou-se a alguns criterios que pareceram relevantes, dada a sua insistencia e 

repeti9ao. 

0 primeiro criteria, o mais simples e que poderia nos dar um mapa bastante 

claro da evolu9ao deste "genero", foi o ano das produgoes, pois permitiu 

quantificar anualmente o seu crescimento. 

Os outros criterios foram estabelecidos levando em considera9ao tao 

somente o FATO EM Sl da viagem no tempo, que era evidentemente comum a 

todos os filmes; ou seja, a viagem, os meios utilizados, os objetivos, o percurso, a 

dire98o no tempo, o controle da viagem e a sua reversibilidade ou nao. 

Em Tipos de Viagem eu quis perceber com que meios era realizada. Pude 

observar de imediato sete tipos de media9ao e abri um item (outros) para as que 

saissem das possibilidades esperadas: media9ao de maquinas, media9ao magica, 

psicol6gica, espiritual, por hipnose, por corpo fisico imortal e anima98o suspensa. 

Outros itens: 

Se ocorre locomo9ao: no tempo e no espa9o ou apenas no tempo; 

26 Para conhecer os formulirios criados para este levantamento vide o anexo I ao final desta disserta<;ao. 
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Se a Maquina e fixa ou nao ( ou seja, apenas envia o sujeito pelo tempo, nao vai 

com ele); 

Por quem a viagem e controlada; 

Perfodo em que a maquina esta fixa (quando e do tipo fixa) 

Numero de passageiros; 

Dirigibilidade (reversibilidade) 

Perfodo de infcio 

Destino da viagem 

Perfodo onde term ina 

Finalidade da viagem 

Sucesso ou nao quanto aos fins. 

Para cada urn destes itens foram elaborados outros sub-itens que podem 

ser verificados na ficha de pesquisa em anexo. Relaciona-se abaixo o resultado 

grosso deste levantamento. 

Dados das fichas 

Foram pesquisados urn total de 41 filmes. Segue a sua distribuigao pelo 

ano de lan9amento pelas ultimas quatro decadas. 

Decada de 60 

1960- H. G. Wells -A Maquina do Tempo (The Time Machine) 

1968-0 Planeta dos Macacos (The Planet of the Apes) 

Decada de 70 

1970- De Volta ao Planeta dos Macacos (Beneath the Planet of the Apes) 

1971 -A Fuga do Planeta dos Macacos (Escape from the Planet of Apes) 

1972 -Conquista do Planeta dos Macacos (Conquest of the Planet of the Apes) 

1973 --A Batalha do Planeta dos Macacos (Battle for the Planet of the Apes) 

1979- Urn Seculo em 43 Minutos (Time after Timer) 

27 Isto nao significou desprezo pelas produ9()es de origens diversas; as produyOes nao utilizadas para efeito 

estatistico, foram usadas como referenda ou contraponto no decorrer da dissertayao_ 
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Decada de 80 

1980 - Em Algum Lugar no passado (Somewhere in Time) 

- Nimitz- De Volta ao Inferno (Final Coundown) 

1981 - Os Bandidos do Tempo (Time Bandits) 

1983 -A Proxima Dimensao (The Next One) 

1984- 0 Exterminador do Futuro (The Terminator) 

- Projeto Philadelphia (Philadelphia Experiment) 

1985- De Volta Para o Futuro (Back to the Future) 

1986- 0 Exterminador do Passado (Timestalkers) 

UNIC 

'3 Ll 

- Jornada nas Estrelas- De Volta Para Casa (Star Trek 4- The Voyage 

Home) 

- Peggy Sue Seu Passado a Espera (Peggy Sue Got Married) 

1988- Perigo no Futuro (Out ofTime) 

1989- De Volta para o Futuro 2 (Back to the Future 2) 

-Millennium- Os Guardioes do Futuro (Millennium) 

Decada de 90 

1990- De Volta para o Futuro 3 (Back to the Future 3) 

1991 -- 0 Exterminador do Futuro 2-0 Julgamento Final (The Terminator 2: 

Judgment Day) 

- 0 Portal do Tempo (Beastmaster 2: Through the Portal of Time) 

- Wa>NVork 2- Perdidos no Tempo (Wa>NVork 2- Lost in Time) 

- 0 Tirado Futuro 2 (Trancers 2) 

- Fugindo do Futuro (Timescape) 

1993- Feitic;o do Tempo (Groundog Day) 

-APEX (APEX- Advanced Prototype Exploration Unit) 

- Projeto Filadelfia 2 (Philadelphia Experiment 2) 

1994- Fenda no Tempo (The Langoliers) 

-Time Cop (Time Cop) 

- Nemesis 2 ( Nemesis 2) 

- Guardioes do Tempo (Time Chasers) 
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1995- Os 12 Macacos (12 Monkeys) 

-0 Defensor do Futuro (Tomorrow Man) 

1996- 0 Senhor do Tempo (Doctor Who) 

-No Umiar do Tempo (Yesterday's Target) 

- Assassino do Tempo (Past Perfect) 

- Jornada Nas Estrelas- Primeiro Contato (Nova Gerayao) (Star Trek-

First Contact) 

- 0 Demolidor (Demoltion Man) 

1998- Perdidos No Espa9o (Lost in the Space) 

Cruzamento de Dados 

Numero de Filmes Produzidos 

Decada de 60 = 02 

Decada de 70 = 05 

Decada de 80 = 13 

Decada de 90 = 21 

Tipos de Viagem 

A - Media9ao de Maquinas - 30 

B- Media9ao Magica- 2 

C - Mediayao Psicol6gica - 0 

D - Media9ao Espiritual - 0 

E- Media9ao por Hipnose- 1 

F- Corpo Fisico I mortal- (highlander 1 e Orlando a Mulher imortal) 

G - Anima9ao Suspensa - 1 

H- Outras- 5 

Meio de transporte 

Carro 3 

Moto 



Aviao2 

Navio 3 

Barco 

Nave Espacial 6 

Obj. Magicos 1 

Outros 14 

Ocorre locomogao 

Apenas no Tempo 9 

No tempo e no espago 20 

Maquina Fixa 

Controle Remote 2 

21 

Controlada por outra pessoa 6 

Controle da Viagem 

Estado/Gov. 15 

Cientistas 17 

lndividuo 7 

Outros 3 

Perfodo em que a Maq. Esta fixa. 

Passado 2 

Presente 

Futuro 8 

Numero de Passageiros 

Individual 11 

Coletiva 2 - 7 

Coletiva 3 - 3 



Coletiva 4 

Coletiva 5 + - 6 

Dirigibilidade 

Viagem de ida e volta 22 

S6 de ida 5 

22 

Maq. Vai embora c/ poss. De resgate. 1 

Maq. Quebra c/ possibilidade de conserto 2 

Maq. E destrufda 

Perfodo em que se inicia a viagem 

Passado 5 

Presente 9 

Futuro 16 

Destine da Viagem 

Passado 10 

Presente 14 

Futuro 9 

Tempo Paradoxa 1 

Perfodo onde term ina a viagem 

Passado 1 

Finalidade 

Presente 16 

Futuro 11 

Pesquisa cientffica 5 

Fuga 2 

Resol. Probl. Pessoais emocionais 5 
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Res. Probi.Pessoais Econ6micos 1 

Resoluyao Probl. Col. Sociais 4 

0 Acaso ou acidente7 

Salvac;:ao der alguem 5 

Salvac;:ao Coletiva 8 

Quanto a finalidade 

Sucesso 25 

Nao Sucesso 5 

Analise dos Resultados 

Numero de Filmes Produzidos 

Nao foi possivel retroceder a produc;:ao a decada de 50, desconhec;:o a 

existencia de filmes produzidos com essa tematica anteriores aos anos 60. "A 

Maquina do Tempo" (1960), em termos s6cio-hist6ricos, pode ser considerado 

mais reflexo dos anos 50 do que exatamente dos sessenta, uma vez que sua 

produc;:ao inicia-se no ano anterior e a nova decada ainda nao havia dado o tom. 

Considerarei para fins de analise este filme como tendo sido o primeiro produzido 

com este tema. Mesmo nao o sendo pode-se afirmar sem muito medo de 

equivocos que foi o primeiro mais significativo e portanto representativo. Sobre 

isto serao feitos esclarecimentos em capitulo posterior. 

No que tange a amostragem ficou nitido o grande salto numerico das 

produc;:oes a partir da decada de 80 num crescendo ate o final dos anos 90. Pode

se perceber que nestes periodos (60, 70,80,90) existiram produc;:oes bastante 

representativas dos momentos hist6ricos especificos destas decadas. No entanto, 

nao se pode acreditar apenas nos dados. 0 fato de haver uma produc;:ao bastante 

grande nas ultimas duas decadas nao diz necessariamente que essa produc;:ao e 

realmente significativa. Ela insinua uma valorizac;:ao deste sub-genero ou uma sua 

banalizac;:ao. lsto nao diz praticamente nada a respeito da qualidade destas 
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prodUI;oes. Por outro lado essa banaliza9ao pode chamar aten9ao para outros 

aspectos da sociedade para a qual esta produ9ao e dirigida. 

Quanto aos aspectos qualitativos p6de-se verificar ao menos cinco pontos 

altos desta produ9ao: "A Maquina do Tempo" (1960); "0 Planeta do macacos" 

(1968); "0 Exterminador do Futuro" (1986); "De Volta para o Futuro" (1989); "Os 

Doze Macacos (1995)". 

0 primeiro enquanto inaugurador do sub-genero que estabelecera algumas 

caracterfsticas com as quais os filmes posteriores dialogarao em menor ou maior 

grau. Sua analise importa enquanto caminho para uma crftica. 

0 Planeta dos Macacos e tao representative que ele sozinho dominou a 

totalidade da produ9ao do final dos anos sessenta; do infcio e da totalidade da 

decada de 70. Tendo originado mais quatro continua96es- alem de uma serie e 

de um desenho animado para TV, ele reina de maneira absoluta neste perlodo, 

pequena exce9ao feita a "Um Seculo em 43 minutos"(1979), ja apontando para o 

estilo dos anos 80. 

0 "Exterminador do Futuro" (1986), com uma continuav§o, interessa porter 

"acertado" no gosto popular dando infcio a uma grande serie de produ96es que o 

imitam em maior ou menor grau. 

Na mesma decada de 80 "De Volta para o Futuro", com duas continua96es, 

e praticamente (tendo em vista a massa de produ96es) um roteiro isolado e 

exatamente por isso representative e interessante. Fez sucesso mas "nao fez 

escola". 

Na decada de 90 "Os Doze Macacos" surge nao s6 como o climax de toda 

essa produ9ao, mas tambem como um refinador de tendencias. Nele fundiram-se 

expectativas sociais, reflexao e sucesso de publico. Como foi baseado em "La 

Jetee" (1962), produ9ao francesa, ele, de certa forma, encerra um ciclo ao mesmo 

tempo que aponta novas dire96es. 

Tipos de Viagem 
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Percebi rapidamente que as viagens tinham em si uma tipologia bastante 

caracterfstica. Em alguns casas a tipologia demonstra questoes s6cio-hist6ricas 

do perfodo em que foi realizada a produgao, em outros tratou-se de mero recurso 

fflmico. Ambos os casos interessam. 0 primeiro caso por registrar certa 

preocupa<;:ao - por parte dos diretores e produtores - com a verossimilhan<;:a e o 

segundo por utilizar-se claramente de um imaginario ja criado e pre-estabelecido 

com o espectador. 

Por estar tratando de viagens preocupei-me em primeiro Iugar em perceber 

qual a media<;:ao utilizada, ou seja, o caminho escolhido para se percorrer "o 

espa<;:o do tempo". Quais as formas utilizadas para romper a barreira Temporal?! 

Para fins de levantamento considerei as viagens propriamente ditas 

(partida/retorno) e as semi-viagens (apenas partida/sem retorno). Jacques 

Goimard28
, especialista frances em ficgao cientffica considera, no ambito da 

literatura, as semi-viagens muito mais pobres do que as viagens propriamente 

ditas, uma vez que para este autor o impacto do retorno do viajante e que produz 

as condi<;:oes mais ricas para a exploragao dos paradoxes temporais criados e 

para as reflexoes mais existenciais. Aqui se descorda deste autor, pois, no ambito 

cinematografico, as semi-viagens demonstram uma atitude clara de manipulagao 

do tempo enquanto meio para se atingir determinados objetivos. Um exemplo 

deste tipo de roteiro e o "Exterminador do Futuro", uma viagem incompleta onde 

nao ha possibilidade de retorno, que no entanto, possui uma inegavel riqueza 

conceitual. 

No decorrer do trabalho foi descartada a Mediat;iio Psico/6gica, isto por 

que por este titulo entendi os filmes baseados em Flash Back, ou seja na 

rememora<;:ao de eventos. Trata-se de viagem no tempo?! Sim, mas nao ha 

transporte atraves do tempo, nem da mente nem do corpo. 0 espa<;:o da memoria 

fica melhor localizado numa associagao hist6ria-mem6ria-passado, do que numa 

28 GOIMARD, Jacques. "Temps, Paradoxe, et Fantaisie" in: IOAKIMIDIS, Demetre & KLEIN, Gerard. 

Histoires de Voyages dans Le Temps. s.l.e.: Librairie Generale Frano;aise, 1975. As referencias a Goimard 

aparecerao sem os nUmeros de p£lginas por que fiz traduc;ao livre de seu text a e a numerac;ao nao 
corresponderia ao original. 



26 

viagem no tempo. Foi considerada apenas para efeito de analise e posteriormente 

descartada. 

A Media~ao Espiritual, que nao contou com nenhum titulo disponfvel no 

mercado, foi considerada tendo em vista a literatura espiritualista e espfrita, onde 

ocorre freqOentemente este tipo de recurso. Urn espfrito desencarnado rememora 

nos locais onde viveu o seu passado, mas, isto de uma maneira tao vfvida que ele 

praticamente encontra-se naquele perfodo. lsto sem falar nos casos onde estes 

estao fixados em determinado momento de tempo e deles nao conseguem se 

libertar. Esta mediat;:ao, como a Psicol6gica, necessitou ser descartada, pois 

ambas guardam, de certa forma, semelhant;:as quanto a questao da memoria, nao 

se constituindo exatamente em uma viagem devido a ausencia efetiva de 

transports no tempo. 

A mediat;:ao por Corpo Fisico /mortal ("Highlander" e "Orlando, a Mulher 

!mortal''), tambem precisou ser considerada, no entanto, acabou por se 

caracterizar pela viagem sem retorno ou semi-viagem. Estes filmes citados nao 

estao entre os que levei em conta para efeito estatrstico. Tern uma forte conotat;:ao 

de controle do tempo, mas suas questoes, bastante ligadas ao filme Fantastico, 

nao permitem urn maior aprofundamento sem que se tivesse que incluir 

forgosamente aqui toda a produt;:ao "vampiresca", pois os seres fantasticos 

chamados de "vampiros" - comuns em filmes de Horror -, normalmente lidam com 

a questao da imortalidade. Sua analise tornaria este trabalho praticamente 

impossfvel de ser terminado, ou ainda poderia torna-lo bastante inconclusive. 

A Media~ao por Hipnose foi inclufda devido ao conhecidfssimo recurso 

hipn6tico de alguns terapeutas, chamado de Terapia das Vidas Passadas ou TVP, 

surpreendentemente apenas urn filme deste tipo foi encontrado, "Em Algum Lugar 

do Passado", e tratava-se de auto-hipnose. Nenhum filme pesquisado ate agora 

utilizou o recurso da TVP. 

A Anima~ao Suspensa foi aqui inclufda por tratar-se de antigo recurso 

literario para que se fizesse a viagem no tempo. No entanto, parece que foi urn 

artificio usado a exaustao somente na literatura, pois em cinema apenas urn caso 
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foi encontrado. Trata-se tambem de uma viagem sem retorno e portanto s6 

interessa no sentido de se perceber uma manipula<;:ao do tempo. 

A Mediacao Magica, contando com apenas 3 titulos foi utilizada em filmes 

onde a preocupa<;:ao com a verossimilhan<;:a e bern menor - para nao se dizer 

inexistente -, onde o espectador e convidado nao a reflexao mas a fantasia pura; o 

que em termos pessoais deve afeta-lo muito pouco. 

As Outras formas nao esperadas pelo pesquisador trataram sempre a 

viagem no tempo como um fen6meno natural. Um fen6meno da natureza, que 

evidentemente nao ocorreria com freqi.iencia, mas um fen6meno natural, 

surpreendentemente em todos os casas trataram-se de viagens completas. 

Podendo ser citado neste caso o interessante "A Proxima Dimensao" (1983). 

A Mediacao de Maquinas contou com o maior numero de adeptos, 28 ao 

todo. Esta tal quantidade permitiu ate mesmo a verifica<;:§o dos "modelos de 

maquinas" utilizadas. Pude, sem exagero, verificar uma evolu<;:ao nos modelos, 

formatos e possibilidades das Maquinas do tempo. De Ionge as naves espaciais 

foram o veiculo predileto para fazer-se a viagem, e nao se deixem enganar pelos 

5 filmes que contaram com este recurso, a maioria dos 16 que constam do quesito 

Outros tambem sao de certa forma naves espaciais, estao assim classificadas por 

nao poderem ser descritas em seus "estranhissimos" detalhes. 

A verifica<;:ao dos veiculos utilizados interessa pois estes sao reposit6rio do 

imaginario social do periodo e muitas vezes sao reflexo dos anseios da epoca, 

p.ex., "De Volta Para 0 Futuro", media<;:§o por maquina, veiculo: um autom6vel, 

mas que autom6vel? Um Delorean, o paradigma de consumo automobilistico nos 

Estados Unidos. A "coincidencia" ou nao, exatamente no momenta em que a 

industria americana sofria pesada concorrencia da industria automobilistica 

japonesa. 

Quanto a locomo<;:§o interessava saber relativamente a teoria "cientifica" 

utilizada, a fim de fazer-se compara<;:oes posteriores. Descobri que a teoria geral 
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da relatividade "continuun Espago-tempo" de Albert Einstein foi a mais citada e 

utilizada, contando com 20 representantes, onde poderiam-se tambem inscrever 

os outros 10 dos quais nao foi possfvel saber com certeza. Nestes ultimos havia 

transporte no tempo e no espa9o, mas muitas vezes nao pude saber para que 

tempo ou para que espa9o, fiz neste caso uma abertura para que a possibilidade 

"transporte pelo espago" nao houvesse ocorrido, mesmo tudo levando a crer que 

houvesse ocorrido. A modalidade " Apenas no Tempo " contou com 9 exemplos, 

apesar de minoria e urn tipo bastante interessante, pois todos possufam temas 

altamente existenciais e humanos, tendendo mais para a reflexao. 

Controle da Viagem 

Viajar no Tempo- se possfvel fosse- seria em si mesmo uma instancia 

bastante dramatica da existencia. Mas que dizer se o indivfduo colocasse a sua 

seguranga e a sua vida nas maos de outros ? Loucura? Pois ao se verificar a 

existencia de maquinas fixas, ou seja que nao faziam o percurso da viagem com o 

viajante, percebeu-se que s6 em dois cases o viajante contava com urn controle 

remote e que em outros seis verificados o controle estava nas maos de outros 

indivfduos. 

Mais que isso, ao se estender este quesito ao controle da viagem ( nao 

propriamente da maquina) a estatfstica assombra, pois na maier parte dos cases 

onde um indivfduo ou mais sao atirados na viagem no tempo ele nao detem o 

controle sobre ela. Este controle, em 70% dos cases estava nas maos quer do 

Governo quer de cientistas, sendo que neste ultimo caso a maier parte dos 

cientistas fazia parte do governo 

Verificando a questao da Maquina fixa percebi que esta modalidade jamais 

partia do perfodo de tempo chamado de Presente, todas estavam fixas quer no 

passado quer no futuro. 80% delas estavam no futuro e em maos quer de 

cientistas, quer de governos. 

Quante ao numero de passageiros tambem chegou-se a uma constata98o 

interessante: 11 viagens individuais e 28 possuiam mais de urn passageiro ou 
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mais de urn viajante. Portanto a maioria era coletiva. Evidentemente todas 

possufam urn protagonista em especial. 

Quanta a Dirigibilidade (ou seja ir e voltar) 24 permitiam partida/retorno e 

somente 5 faziam viagens apenas de ida. 

Outro contraste interessante e que em rela<;:ao ao primeiro modelo (A 

Maquina do Tempo) a maior parte das viagens tern o futuro como ponto de 

partida. Apenas 5 iniciam-se pelo passado; pelo presente 9, sem descontar a 

continua<;:§o de filmes como "De Volta para o Futuro", p.ex.; mas 16 iniciam pelo 

futuro, o roteiro investe, em rela<;:§o a verossimilhanc;:a. no futuro distante ou 

proximo onde a tecnologia ira permitir essas viagens. 

Ainda relativamente a dirigibilidade, nas decadas de 80 e 90 as viagens no 

tempo nao tern como dire<;:ao o futuro ou o passado, mas a dire<;:ao delas e o 

presente. Novamente em clara contraposi<;:§o com o primeiro modelo. Apenas 1 0 

visitam o passado, 9 o futuro (aqui levando-se em considerac;:ao as viagens mistas 

que tanto vao para o passado quanta para o futuro, sao no entanto uma minoria) e 

14 vern estritamente para o presente. Uma delas. somente, explora a possibilidade 

de Tempo Paradoxa. 

Quanta ao perfodo de termino da viagem, apesar da maioria iniciar-se no 

futuro, a maioria, neste caso, termina no presente. Sendo uma estimativa de 16 p/ 

presente e 11 p/ futuro. 

No que tange a sua finalidade a viagem no Tempo e bastante variavel: 

Pesquisa cientrfica 5 

Fuga 2 

Resol. Probl. Pessoais emocionais 5 

Res. Probl. Pessoais Econ6micos 1 

Resolu<;:§o Probl. Col. Sociais 4 

0 acaso ou acidente7 

Salvac;:ao de alguem 5 

Salva<;:§o Coletiva 8 
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Na maioria dos casas os objetivos estao ligados a resoluyao de problemas 

coletivos ou de outros personagens e nao necessariamente do protagonista. 0 

protagonista e sempre o principal atingido pela "experiencia" da viagem, a 

justificativa quando existe quase sempre e salvacionista. 

Como nao podia deixar de ser na maior parte dos casas estudados houve 

sucesso quanta a finalidade (25), o nao sucesso ficou por conta de cinco 

resultados negatives para os viajantes; os outros perderam-se quanta a finalidade, 

ou seja, partiram de uma premissa abandonada no decorrer da agao. 
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Cap. 1: A Via gem no Tempo Atraves da Literatura e do Cinema 

A Literatura e a Viagem no Tempo (hist6ria da viagem) 

Assim como varios generos do cinema o tema da viagem no tempo tambem 

e devedor da literatura. 0 seculo XVIII, bergo do iluminismo e da eclosao da 

ciencia como categoria explicativa do mundo e da sociedade, originou os 

primeiros trabalhos. 

Aquele nao era tao somente mais um seculo entre tantos que perfilaram a 

hist6ria; era considerado o seculo das Luzes, o grande momenta em que o homem 

deveria livrar-se de suas superstigoes, deveria buscar a liberdade, a participayao 

polftica e a sua realizayao individual plena. E tambem o seculo onde as ideais 

burgueses vencem na polftica, na economia e na sociedade. ldeais estes que 

passam par uma longa implantayao durante o seculo XIX e parte do seculo XX. 

Em termos te6ricos a viagem no tempo ja era pensada par D' Alembert na 

famosa "Encyclopedie", e desta forma nao era uma pura invenyao de escritores, 

pais vinha carregada de dignidade cientffica. Essa carga "cientffica" permitia mais 

do que tudo a possibilidade do leitor aceitar a verossimelhanga procurada pelos 

escritores. 

Nao e ao acaso entao que se da o surgimento deste sub-genera, marcado 

pelas viagens individuais e com conseqOencias sociais. Nao e de espantar que 

diante das modificagoes sociais e econ6micas que a Franya e a Europa 

passavam surgissem escritores preocupados em demasia com as rumos dos 

acontecimentos e que desejassem dar uma "espiadela" no futuro ... ao menos via 

projegao da imaginagao. 
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Assim, os primeiros romances surgiram baseados na possibilidade de 

viagem para o futuro como esta podia ser entendida na epoca: o sono. Todos os 

seres fazem essa viagem cotidianamente, dorme-se numa noite ... acorda-se num 

outro dia ... num outro tempo. Assim o primeiro meio imaginado para essas viagens 

foi o sono. Meio utilizado em "0 Ano 2440" (1771) do frances Sebastien Mercier e 

em "Rip Van Wincle" (1819) do americana Washington Irving. 

Avangando pelo seculo XIX a mediagao do sono passa por uma 

transformagao importante: a hiberna<;:Bo. As pesquisas sabre a hiberna<;:Bo em 

animais datam das primeiras decadas daquele seculo, assim, o sono enquanto 

mediagao da viagem no tempo ganha ares de plausibilidade. Os personagens, 

daquele momenta, passam por uma longa hibernagao; nestas novas narratives a 

operagao sera toda realizada de maneira pretensamente cientifica como em 

"Hurlubleu" (1833) de Charles Nodier e" 0 Homem da orelha Cortada" (1862) de 

Edmon About. 

A ideia evoluiu posteriormente para a de animagao suspensa. Na animagao 

suspensa Maquinas mantem vivos os corpos dos individuos enquanto eles 

dormem e sao despertados num futuro qualquer gragas a um "timer" ou a algum 

acidente. 0 tema da animagao suspensa e bastante popular tendo inumeros 

exemplos ja no seculo XX, como o "Caso Kovac" (1939) de Howard Fast, s6 para 

citar um autor mais conhecido. 

As pesquisas sobre criogenia, o congelamento de seres vivos para posterior 

reanimagao, no seculo XX, tambem possibilitaram criagoes literarias (e 

cinematograficas). Apesar da diversidade da forma o mediador continua sendo o 

velho sono. Nem mesmo "A Bela Adormecida" dos cantos de fadas, escapou 

desta mediagao. Apesar das diversas formas: sono, hibernagao, animagao 

suspensa e criogenia, estas sao, no entanto, variagoes do mesmo mediador de 

viagem no tempo, o sono. 

A Teoria Geral da Relatividade fornece um outro meio cientifico de realizar 

uma viagem de sentido unico para o futuro, com a condigao de combinar com uma 

viagem no espago. Segundo Einstein, o tempo nao e um meio distinto do espago, 
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mas forma a Quarta dimensao do "continuum espa<;:o-tempo"29 A velocidade pela 

qual o tempo se escoa de urn sistema (por exemplo uma nave espacial) diminui 

quando a velocidade de deslocamento desse sistema aumenta. Nas velocidades 

que conhecemos na terra o desacelaramento deste sistema e negligenciavel; 

mas a 87% da velocidade da luz, o tempo se escoa duas vezes mais rapido. Urn 

homem que passa a sua vida nessa nave morrera com uma idade proxima de urn 

mih9nio (terrestre) e podera certamente satisfazer sua curiosidade a cada escala, 

mesmo que sua vida em tempo subjetivo nao passe por modifica<;:ao. 

Que dizer quando o her6i (de Common Time- 1953- de James Blish) tern 

7200 vezes mais tempo de vida que urn ser humane comum! Este fen6meno 

conhecido pelo nome de Paradoxa de LANGEVIN, tern frequentemente inspirado 

os autores de fic<;:i:io cientffica depois de "0 Reina da Felicidade " (1922) de 

Alexandre Arnoux; eles vao sobretudo insistir sobre a solidao dos navegadores do 

espa<;:o, estes reencontram a cada escala uma terra onde todos seus pr6ximos 

terao desaparecido. "Philosopher stone" (1963) de Christopher Anvil e urn born 

exemplo desse genera de especula<;:ao. 

Jacques Goimard, observa: 

"Estes dais metodos tem em comum o fato de nao definirem uma viagem verdadeira, pais 

eles nao comportam o retorno. E haven!l aqui o trar;o de uma reticencia ?" 

Este autor observa que uma viagem verdadeira deve ter dais sentidos: ida e 

volta. Uma viagem sem retorno ao tempo que a originou perde seu maior efeito 

que e a possibilidade de mudan<;:a dos fatos que projetaram o futuro visitado. Esta 

reticencia que ele percebe e o medo do paradoxa. 0 medo de criar urn paradoxo 

16gico com a viagem no tempo barrou a criatividade de varies escritores, no 

entanto, Goimard acredita que aqueles que enfrentaram a dificuldade do paradoxo 

temporal, ou simplesmente a ignoraram, fizeram as obras mais estimulantes. 

29 Essa ideia ja se encontra na L"Encyclopedie, sob a pena de D · Alembert e em A Miquina do Tempo, sob a 
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Nos primeiros cases de viagem o personagem encontra muitas vezes um 

futuro ideal e ut6pico e por isso mesmo nao tem raz6es para voltar. Exce<;:ao feita 

ao primeiro personagem que necessitou refletir sobre esta questao: o her6i de 

"Postumas" (1802) de Restif de La Bretonne, tem o poder de" entrar nos corpos" 

dos outros e se "insere" para visitar os homens do futuro, um per seculo e agir 

sobre sua evolu<;:ao ate a sua apote6se final. Tude muda quando no futuro ve o 

naufragio da civiliza<;:8o ou da humanidade. Entao ele deve voltar portando a 

novidade e tentar impedir o perigo. Bem, neste memento, e uti! relembrar que o 

autor deste livre tambem participou de maneira ativa nos acontecimentos que 

ocasionaram a Revolu<;:ao Francesa, assistindo a todo o seu desenrolar. 

Mesmo se o viajante do tempo nao se engaja numa a<;:ao preventiva, o 

romancista (que exprime geralmente suas convic<;:6es ou suas obsessoes) 

representa exatamente o mesmo papel, contando a hist6ria. Este efeito de "Feed 

Back" ( ou o cheque de retorno) faz toda a importancia de "A Maquina do Tempo" 

(1888) de H. G. Wells, o livre mais importante para a constitui<;:ao do tema. 

0 personagem "explorador do tempo" parece interessar menos que a sua 

inven<;:8o, mas o epflogo nos previne que "ele tinha ideias desencorajadoras sobre 

o progresso da humanidade"; e de fate, sua viagem nao serve para outra coisa 

que nao seja a exposi<;:ao das ideias nao menos desencorajadoras de Wells. 

Por mais pessimista que seja Wells, ele nao incita menos seu leiter, pelo 

seu efeito de advertencia contido em sua mensagem, a se revoltar contra a 

condi<;:ao que leva o futuro a ser assim e a muda-la. Os p6s-Wellianos nao 

hesitarao mais em acampar os seus her6is no crepusculo do mundo para salvar a 

humanidade moribunda; este eo case de "0 Mestre do Tempo" (1929) de Ray 

Cummings. Que nao e, a rigor, um romance de aventuras. Portanto, o explorador 

de Wells tras do futuro duas pequenas flores desconhecidas em nossa epoca, e 

ele ira atraves dessas duas pequenas flares, contar seu destine, aclarando todo o 

duelo do homem e do tempo. Mas, Wells, obnubilado per suas anti-utopias, nao 

pensou em faze-lo. 

pena de Wells. 
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Diante do medo do paradoxo temporal 30
, que o transporte efetivo de um ser 

humano atraves do tempo poderia estabelecer, criam-se novas formas (meios) de 

se "conhecer'' o futuro ou o passado. 

Ja que o tempo nao se deixa manipular facilmente, em "Bifur'' (1929), 

Jacques Natanson imagina um aparelho que nao permite ir ao futuro, mas permite 

uma representa9ao figurada do futuro individuaL Utilizando todos os recursos a 

sua disposi9ao faz um resumo no qual o destino se apresenta sob a forma de uma 

arvore, com uma bifurca98o para cada decisao a tomar, mas que quase sempre e 

uma ramifica9ao "aberrante" reentrando no "circuito" ap6s um lapso de tempo mais 

ou menos Iongo. 0 futuro, neste momento, parece nao se deixar mais remodelar; 

diz-se em termos claros que o determinismo e mais forte. No limite, em "Uma Vida 

Toda Tra98da" (1968) de Henri Slesar, um viajante do futuro acompanha, sem 

poder impedir, tudo o que esta previsto. 

Esta solu9ao conservadora prega que todos os caminhos levam ao mesmo 

futuro, nao existe uma fuga possfveL Dessa forma o viajante nao faz um uso 

negative do seu conhecimento do amanha, tentando somente evitar catastrofes. 

Mesmo assim, por astucia ou maldade, causa uma intrusao maci9a do futuro no 

presente. Em "Touche-a-tout" (1958) Philip K. Dick narra que um viajante indo em 

dire980 ao futuro encontra a humanidade substitufda por insetos desconhecidos. 

Como foram introduzidos na Terra? Em seu retorno ele descobre que e ele quem 

traz os primeiros ovos em sua maquina. Desta vez o paradoxo e grande, pois o 

futuro e causa do passado e a cadeia causal foi rompida: e o cenario conhecido 

pelos amadores sob o nome de "circuito fechado", e que faz referencia a outras 

modalidades como em "Odd" de John Wyndhan bem como a outras narrativas. A 

liberdade do homem triunfa sobre o determinismo, mas o homem e a primeira 

30 Paradoxo Temporal: e assim chamado todo o resultado de viagem no tempo que termina em altera9ao da 

realidade de origem do viajante. P.ex., urn viajante que saia do presentee vai para o passado e chegando hi 

mata sua mae quando esta ainda era crianya; paradoxa: como o personagem poderia ter existido urn dia sea 

sua mae foi morta antes que ele nascesse, logo, como poderia te-la matado?. Os paradoxos criados pelas 

viagens no tempo, ou melhor a resoluyao destes , sao normalmente a base da maier parte dos roteiros em 

cinema. 
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vftima e ele nao mais, desta vez, tera a liberdade para remediar. Nao e mais livre 

em face de suas obras. 

Com o circuito fechado, a viagem para o futuro se torna a viagem para o 

passado. A fonte do paradoxo, dentro da novela de Dick, nao e mais a viagem do 

explorador ao futuro, mas a viagem dos ovos ate ao passado. Esta viagem ate ao 

passado e a viagem de retorno do viajante que foi ao futuro, e nao o inverso. Nisto 

reside a maior parte dos paradoxes, e dos quebra-cabec;:as inerentes a viagem no 

Tempo. lsto ocorre porque, sem duvida, os romancistas tem comec;:ado pela 

viagem ao futuro predominantemente, inclusive Wells, para abandona-la pouco a 
pouco em proveito da viagem ao passado, cujas complica<;oes sao a fonte de 

suas delfcias depois que eles se tornaram mestres no tema. 

Sobre esta questao Goimard, esclarece: 

"Esta reorientaqao foi provave/mente favorecida pelo fato de que a viagem para o passado 

e EM Sf um tema mais rico e mais essencial. 0 amanha e uma dimensao fundamental da aqao nao 

somente para o homem, mas tambem para todos os animals, ate mesmo no nivel mais elementar. 

Ao contrario, o passado e uma dimensao especificamente humane, e isto a mais de um titulo: no 

plano individual, cada um de n6s, pe/o fenomeno da neotenia, encontra-se dependente de seus 

pais par um tempo bastante Iongo (doze, vinte enos ou mais) e se arrasta por toda a nossa vida 

como uma carga, as conseqOencias destes condicionamentos e dos conflitos que o acompanham; 

sabre o plano coletivo, toda civilizaqao e o produto de um acumulo de geraqoes e da capitalizaqao 

de inumeraveis experiencias. Tocar em nosso passado e tocar em quase tudo o que somos. E 

tocar em nossa identidade." 

Portanto, os escritores gastaram bastante tempo para descobrir estas 

evidencias: o fato de acreditar que eles fazem parte destas " verdades que nem 

precisam dizer que sao boas" faz com que eles confiem em remeter o leitor um 

pouco demasiadamente a questao. 0 tema tem seu inicio em "sotto voce", nao 

pela viagem ao passado, mas pela visao do passado, fantastica ou cientificamente 

"justificada". 0 "grau zero" do tema aparece em "A mais Bela Hist6ria do Mundo" 

de Kipling, onde nenhuma explica<;ao e fornecida ao leitor. Numa narrativa 

bastante anterior como "As Lembran<;as de M. Auguste Bedloe" (1884) de Edgar 



37 

Poe, a opiomania do personagem permite que ele visite o corpo de urn de seus 

s6sias no momenta em que ele ira morrer. 

Mas os escritores realmente agitam-se quando se trata da viagem 

"subjetiva", em " narrayoes do Infinite" (1867), Camille Flammarion imagina urn 

meio cientffico de recolher as imagens e sons do passado antes que eles se 

distanciem da terra, e reconstituir assim toda a nossa historia. Em "0 

historiosc6pio" (1883), Eugene Mouton aperfeiyoou o sistema levando em conta a 

diferenya entre a vida do some a vida da luz. "Avant I'Aube" (1934) de John Taine 

repousa sobre a ideia de que a luz ficaria gravada sobre a materia, como o som 

sobre os discos, e as cenas impressas do passado podem ser revividas com urn 

"analisador eletr6nico". 

Tudo e geralmente tratado pelos autores como urn pretexto para mostrar o 

passado, de tal sorte que parece urn alibi novo para o romance hist6rico. Neste 

quesito Edgar Alan Poe avanya introduzindo urn efeito de "feed Back" sugerindo 

que a morte de urn h6spede no passado, pode levar a morte do novo visitante, 

que vier a ocupar a mesma suite depois. Ate mesmo em "Os Semeadores de 

Espanto" (1923) Fernand Mysor evoca uma sugestiva viagem por hipnose, onde 

os sujeitos terminam devorados por animais pre-hist6ricos: seus cadaveres podem 

ser tranquilamente observados em nossos dias, intactos mas com uma expressao 

de horror no olhar. Pode-se citar ainda "Berkeley Square", uma peya de John 

Balderston e John Collins, transformada em filme por Frank Lloyd (1933), onde o 

her6i e transportado para o corpo de urn de seus antepassados; voltando a sua 

epoca ele nao conserva nenhum trayo ffsico da viagem, mas uma marca: urn amor 

impossfvel. 

Na viagem subjetiva enquanto o her6i contenta-se em assistir ao passado 

como simples espectador os choques de retorno sao negligenciados, salvo com 

relayao ao tempo presente. A via real do tema e o transporte efetivo, material de 

urn ser humano complete atraves da revoluyao dos tempos. Neste caso o autor 

faz com que se tenha plena consciencia do impasse 16gico em que ele se perdeu. 
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No entanto, este nao foi sempre o caso, sobretudo no inicio do seculo XX. 

Por vezes, o autor se contenta com a montagem dos paradoxes, como Gaston de 

Pawlowski com "A Verdadeira Ascenvao na Hist6ria de James Stout Brighton" 

(1909) que e a narrativa da inven<;:ao da viagem no tempo e nao a aventura, mas 

suas conseqilencias: o her6i e um aviador que um dia voa depressa de Leste para 

Oeste recuperando o tempo. 

Por vezes os viajantes nao sao mais que turistas ou historiadores que vem 

ver ou estudar o passado ficando bastante atentos para nao tocar em nada, ou 

seja, nao interferem de nenhuma maneira e nao cometem nenhum paradoxa. 

Evidentemente que esta forma de perceber a viagem nao permite em nada 

conhecer os "homens do futuro": "The British Barbarians" (1895) de Grant Allen 

descreve assim a lnglaterra Vitoriana. Mas, ele mostra tambem que o autor cria 

todas as condi<;:6es de um paradoxa e nao percebe isso: em "A Bela Valence" 

(1923) de Theo Varlet e Andre Blandin, os viajantes do passado causam uma 

confusao na hist6ria e voltam para um presente onde nada foi modificado tudo nao 

passou de um sonho. Este esquema e a base de inumeraveis romances de 

aventuras. 

Mas, vejamos os escritores que nao tem medo dos paradoxes (eles sao 

muito mais interessantes). Maurice Renard, em " 0 Nevoeiro de 26 de Outubro" 

(1913), nos conta a hist6ria de dais cientistas que se vem transportados em plene 

Terciario; voltando a nossa epoca eles escavam um pouco e encontram na mao 

de um Pitecantropos os restos fossilizados de um cron6metro, comprado na 

Avenida do L'Opera. Detalhe bastante superior as duas pequenas flares de Wells, 

por que aquelas comportam um caminho e um retorno: o cron6metro esta "para 

sempre" na Era Terciaria. Tudo esta no cron6metro; ele e o bastante para 

generalizar-se um pouco e obter-se os efeitos mais diversos. 

0 Cinema e a Viagem (Continuac;ao da Hist6ria) 
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Depois de se levantar as origens da viagem no tempo e como esta foi 

explorada na literatura, com base em Jacques Goimard e Ciro Flammarion 

Cardoso, pode-se perceber a hist6ria da evoluc;:ao do tema no cinema como uma 

especie de continua<;:ao daquilo que se fez em literatura. No entanto, nao se pode 

perder de vista que este sub-genera encerrou cinematograficamente 

especificidades outras que tentarei a qui ressaltar. 

Devido ao percurso literario, estas produ<;:Oes nao partirao do zero. 0 

cinema nao precisou "inventar" o tema. Toda a elabora<;:ao dos meios com os 

quais se faria a viagem, a reflexao sabre os paradoxes envolvidos, etc., ja estava 

em grande medida estabelecida na altura da realiza<;:ao do filme inaugural "The 

Time Machine" (1960). 0 mesmo nao se pode dizer no quesito relative a imagem, 

papel este todo realizado pelo cinema. 

Diversamente, no entanto, de algumas afirma<;:6es de Goimard no ambito 

literario, como sabre a importancia da "viagem verdadeira" para o tema, ou sabre 

o ponto mais marcante que e o encontro do personagem com a morte, a 

adapta<;:ao de obras para cinema - ou os roteiros escritos originalmente para este 

- possui seus pr6prios pontes maxi mos. 

Se, evidentemente, a "viagem verdadeira" possui mais riqueza exatamente 

por possibilitar todo o impacto do retorno, em cinema a propria tematiza<;:ao do 

tempo relativiza este item. Pois interessa em primeiro Iugar nao as rela<;:oes do 

personagem consigo mesmo e com a sociedade que o cerca, mas sim a 

existencia desta tematica. Ela interessa nao apenas pelo seu conteudo enquanto 

roteiro mas sobretudo pela possibilidade de dialogo com o imaginario social. 0 

que a esta gerando? Que estruturas do imaginario estao sendo ativadas? Por que 

estao sendo ativadas? 

Se literariamente as viagens incompletas interessam menos, aqui elas 

estao sendo observadas como parte constitutiva deste imaginario, nao podendo 

ser desprezadas sob o risco de se perder algum dado importante para a 

compreensao das viagens no tempo em geral. 
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Ja a questao da morte e bastante mais delicada, pois em cinema 

principalmente o Hollywoodiano- ela nao pede, e nao sera, enfrentada da mesma 

forma; pois a diversidade do vefculo que comunica a hist6ria "pede" outra 

abordagem. A morte nao e exatamente urn assunto apreciado em filmes de 

entretenimento31 
- que nao tenham a matanc;a de personagens (coadjuvantes ou 

nao) claramente explicita em seu genera, ou seja, filmes de terror ou guerra - ou 

mesmo nos de carater mais reflexive. E mesmo nestes "nao se espera" que o 

personagem principal morra, pois neste caso onde estaria o "Happy End" que 

todos aguardam? Estrategia de mercado ou nao, o final feliz e praticamente 

"institui<;:So nacional" hollywoodiana. No que tange a morte de personagens 

principais Hollywood as vezes, (isto mais recentemente) contorna a situa<;:So, 

como, p.ex., aconteceu com o consagrado "Titanic" onde existe uma sugerida 

continuagao da vida ap6s a morte; ao final do filme todos os mortos estao vivos. 

Como foi dito anteriormente, Hollywood nao precisou inventer a viagem no 

tempo, por isso ira fazer urn percurso urn pouco diverse da literature. 0 primeiro 

filme importante nao ira ter como "meio" de transporte temporal o sono, a 

hibernagao ou a animagao suspense. 0 livro "A Maquina do Tempo" (1895) de 

H.G. Wells ja era o classico desta literature e seria tambem o marco inaugural do 

genero no cinema. 

Em "The Time Machine" (1960) de George Pal, a maquina surge como o 

mediador adequado para a viagem. Assim como urn produto industrial 

completamente novo ela ainda nao havia encontrado urn formato sociaL Urn 

exemplo pratico do que seja "formato social" e a evolu<;:So automobilistica. Os 

autom6veis passaram por diversos formatos e desenhos ate chegarem ao modelo 

socialmente aceito como padrao: quatro rodas, cinco lugares, cabine fechada e 

31 Aqui ao diferenciar filmes de entretenimento e filmes que possuam carater reflexive, pretendo que filrnes 

de entretenimento sejam aqueles elaborados clararnente para divertir, sao aqueles que nao tern a menor 

duvida em lan<;ar mao de cliches OS mais diversos, dando enfase a superficialidade cotidiana. Ja OS de Carater 

mais reflexive sao aqueles, que mesmo sendo feitos para o "grande pUblico", permitem entrever uma reflexao 

existencial mais seria_ Exemplos, entretenimento: Sexta-feira 13; apesar de ser urn filme de terror, nao 
assusta ninguem e mesmo nao se tratando de com6dia ninguem o leva a serio; Reflexive: Ghost, feito para o 

grande pUblico, cheio de cliches, mas que permite ao individuo refletir sobre valores da sua existencia: vida, 

morte, moral, etc. 
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protegida, far6is na frente do veiculo, etc., enfim a primeira imagem que nos vema 

cabega quando dizemos a palavra autom6vel. 

A mediagao por maquinas seria a preferida da produgao Hollywoodiana, 

reflexo de uma sociedade industrializada onde as maquinas intermediam e 

mediatizam boa parte dos relacionamentos humanos. Devido a essa escolha 

inicial a maior parte das viagens no tempo permitirao a chamada "viagem 

verdadeira": ida e volta. Pois a maneira de "autom6veis" elas sao elaboradas para 

trafegarem para Ia e para ca pelo fluxo temporal sem maiores dificuldades; 

exce<;ao feita aquelas de todos os veiculos: enguigo, quebra de pegas, acidentes, 

roubos, etc. 

Escolhido o meio predileto para a realiza<;ao da viagem, este ira passar por 

um interessante processo, nao como o autom6vel - em busca de formato social -, 

mas como o reposit6rio de processos sociais vividos no contexto em que seus 

"modelos" sao produzidos. 0 formato ira sofrer inumeras variagoes, e se podera 

observar nestas o reflexo de questoes tecnol6gicas (e ate mesmo politicas) do 

momento de sua produgao. 

Assim, em "0 Planeta dos Macacos" (1968) de Franklin Shaffner, e 

utilizada uma nave espacial. 0 contexto hist6rico e o da Guerra Fria, mais 

precisamente o da Corrida Espacial. A partir deste, que resultou numa serie de 

cinco filmes, a teoria temporal mais utilizada seria a Teoria Geral da Relatividade, 

desenvolvida por Einstein, citada anteriormente. 

Nesta segunda produgao do genero evidencia-se uma certa ambiguidade, 

que se nao chega a ser recorrente, ira se repetir varias vezes. A maquina nao e 

necessariamente uma maquina do tempo, mas e uma maquina que faz uma 

viagem no tempo; fato este devido a propria teoria da relatividade. 

Em outros filmes como: "Nimitz - De Volta ao Inferno" (1980); "Projeto 

Philadelphia" (1984); "Jornada nas Estrelas- De Volta pra Casa" (1986); "Fenda 

no Tempo" (1994); a maquina esta intimamente associada a viagem mas em si 

mesma nao foi projetada ou pensada como uma maquina feita efetivamente para 

este fim. Em "Nimitz" e um porta-avioes at6mico; em "Projeto Philadelphia" e um 



42 

porta-avioes convencional e em "Fenda do Tempo" um simples aviao de cruzeiro. 

Nestes casos a viagem foi possibilitada por um "fen6meno natural". Mesmo este 

fato nao e suficiente para retirar o modelo da maquina da sua funyao de 

reposit6rio de um contexto hist6rico e social especffico. 

Talvez o formato mais curioso - e porque nao dizer ate mesmo neo-barroco 

- seja o da maquina do filme "0 Senhor do Tempo" (1996). 0 personagem "Doctor 

Who" viaja em uma confortavel sala de estar, nao obstante esta ser uma maquina 

do tempo. Ao chegar ao tempo presente o seu aspecto externo e o de uma 

inofensiva cabine telef6nica. Nos anos noventa nem o viajante do tempo abre mao 

dos confortos da vida moderna. 

Outra variayao percebida quanto ao formato ou ao tipo de maquina e que 

estas nem sempre fazem a viagem. Muitas vezes elas permanecem fixas numa 

dada realidade temporal, enviando apenas o personagem, ao mesmo tempo em 

que fica sob o controle de outros indivfduos. Neste caso encontram-se: "0 

Exterminador do Futuro" (1984); "Fugindo do Futuro" (1991); "APEX" (1993); 

"Time-Cop" (1994) e "Os 12 Macacos" (1995). 

Diferentemente da literatura, desde o infcio da prodw;ao cinematografica os 

paradoxos criados pela viagem sao enfrentados e em muitos roteiros a resolw;:ao 

dos paradoxos constitui toda a aventura, como em "De Volta para o Futuro" (1985) 

e suas continua96es de 1989 e 1991; "Time-Cop" (1994), "APEX" (1993); e 

"Guardioes do Tempo" (1994). Sendo que estes dois ultimos lidam como inusitado 

tema da forma9ao de tempos paradoxos. Em APEX, ocorre a formayao nao de 

um, mas de varios tempos paradoxos32
. 

Uma nova mediayao para a viagem sera pensada apenas nos anos oitenta. 

0 que aqui se pode chamar de viagem subjetiva inaugura-se com "Em Algum 

32 Tempo Paradoxa: Considera-se em alguns roteiros o Tempo em si, no qual estamos mergulhados como o 

Tempo Natural, onde todas as coisas estao de certa forma preparadas para acontecerem tendo em vista as 

ayOes dos hom ens no tempo presente. Assim que ocorre interferencia de urn viajante do tempo essa "linha 

temporal continua" sofre ramificayoes. Essas ramificayoes sao chamadas de Tempo paradoxo; ou seja, 

formam-se va.rios mundos com v3.rias realidades possiveis. Cria-se entao a possibilidade do personagem estar 

num "mundo paralelo" ao mesmo tempo em que seu mundo e tempo originals continuam existindo e seguindo 

seu curso sem a presenya dele. 
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Lugar do Passado" (1980)33
, onde o personagem principal vivido pelo ator 

Christopher Reeve, volta ao passado atraves de urn processo de auto-hipnose. 

Observa-se aqui uma altera9ao importante, pela primeira vez a viagem esta 

ligada a uma questao relative ao individuo. Ele volta ao passado por razoes 

estritamente pessoais, nao e uma pesquisa cientlfica, urn acidente ou o prazer da 

aventura. 0 personagem apaixona-se por uma fotografia de mulher da decada de 

vinte - ele esta na decada de 80 -, enquanto hospedava-se em urn antigo hotel, 

onde ela teria vivido. Podemos ate mesmo perguntar se nao e urn reflexo do conto 

de Poe, anteriormente citado, so que desta vez as avessas. 

Seguindo uma linha mais ou menos semelhante em "Peggy Sue - Seu 

Passado a Espera" (1986), a personagem central e enviada ao passado quando 

esta em uma festa e "desmaia", recebendo a oportunidade unica de alterar os 

fatos relativos a escolha de seu futuro marido, o que iria alterar todo o seu futuro 

(presente de onde ela partiu). 

Os anos oitenta parecem realmente a decada onde o meio de 

concretiza9ao da viagem seria realmente questionado e revigorado. A media9ao 

por Fenomeno Natural surge com o ja citado "Nimitz" (1980), e amadurece 

plenamente em "A Proxima Dimensao" (1983), o que nao desobrigou o publico de 

assistir "Fenda no Tempo" (1993), baseado no livro "The Langoliers" de Stephen 

King, tambem trabalhando com este mesmo tipo de media9ao. 

"A proxima Dimensao" (The Next One) com dire9ao de Nico Mastorakis e 

sem sombra de duvida urn dos melhores roteiros ja elaborados dentro do tema. 

lsto porque vai direto ao ponto do imaginario social ocidental relativo as questoes 

do Tempo. No filme o personagem central e encontrado numa praia de uma ilha 

grega. Desmemoriado ele e recolhido por uma mulher viuva e seu filho ainda 

garoto. Aos poucos ele demonstra possuir estranhos poderes, alem de sentir uma 

grande fascina9ao pela figura de Jesus Cristo. 0 espectador ira descobrir 

estarrecido que o personagem e Jesus sao irmaos e que ambos vieram de urn 

33 0 mesrno ano do lanyamento de Nimitz que prop5e a viagem por meio de urn fen6meno naturaL 
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tempo futuro extremamente remoto, enviados ao passado por um fen6meno 

natural e atirados em epocas distintas. 

Em termos teologicos e o advento do "Cristo" que estabelece o nosso 

tempo; nao so o nosso tempo, mas a estreita relac;:ao do homem ocidental com as 

questoes relativas a temporalidade. No filme toda a cultura ocidental partiu do 

paradoxa criado pela presenc;:a de um homem do futuro, com poderes especiais 

altamente desenvolvidos. A forc;:a dele esta exatamente em confronter uma cultura 

do tempo com a sua propria formac;:ao. 

A decada de 80 veria uma cisao fundamental no tratamento deste tema. 

Esta cisao prenuncia-se em "Um Seculo em 43 Minutos" (1979), um filme 

referenciado em H. G. Wells e no primeiro filme da decada de 60, onde o 

personagem central e o proprio Wells na pele do "viajante do tempo", que vem 

para a decada de setenta perseguindo "Jack, o estripador" que fugiu da polfcia 

inglesa num prototipo da maquina. Este e o primeiro triller do genero. Ele abre 

caminho para um classico: "0 Exterminador do Futuro" (1984) com direc;:ao de 

James Cameron, sucesso tanto em sua primeira versao quanto na segunda. 

0 seu sucesso comercial foi tamanho que seria extremamente tedioso citar 

todos os seus imitadores. Se o "Exterminador" nao se esvazia enquanto uma 

reflexao a respeito do tempo e da sociedade o mesmo nao pode ser dito a respeito 

de suas imitac;:6es. Do classico apenas imitaram o futuro aterrorizante, o 

personagem violento (ora representado por homens, ora representado por rob6s) 

e o dinamismo das perseguic;:oes cercadas por inumeros efeitos especiais. Sao 

produc;:oes voltadas estritamente para o entretenimento nas quais a viagem no 

tempo nao era mais que mero recurso retorico para a violencia gratuita. Violencia 

essa que e a marca de diversas produc;:oes daquele perfodo em diante, nao 

importando muito o genero ao qual se filiavam. 

A ultima mediac;:ao a ser explorada e a magica. Onde o transporte atraves 

dos seculos se da atraves dos poderes magicos de algum mago ou de algum 

objeto magico. Este tipo de mediac;:ao nao produziu grandes filmes ou roteiros 

melhor acabados. Em "Bandidos do Tempo" (1981) de Terry Gillian, seis an6es 
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perseguidos por uma especie de Ser Supremo escoltam urn adolescente ingles 

atraves do tempo; e em "0 Portal do Tempo" (1991), urn guerreiro medieval viaja 

pelo tempo para perseguir o irmao de seu inimigo pela Los Angeles do presente; 

talvez 0 unico dado interessante deste ultimo e que foi escrito por nove roteiristas. 

lnversamente do que ocorreu em literatura, onde as viagens para o 

passado constituiram-se em maioria esmagadora, desde "A Maquina do Tempo" 

de 1960 a "Perdidos no Espa9o" de 1998 a produ9ao Hollywoodiana vai se 

caracterizar por uma intensa rela9ao com o futuro. Uma relayao que e dada nao 

somente pela viagem ate o futuro, mas principalmente pela viagem inversa: 

personagens que vivem no futuro viajando ate seu passado, ou seja ao nosso 

tempo presente. Paradigmas desta rela9ao sao: "0 Exterminador do 

Futuro"(1984); "Fugindo do Futuro" (Time Scape, 1991); e "Os 12 Macacos" 

(1995). Cada urn deles bastante diverso quanto a forma de explorayaO do tema, 

mas caracterizados por uma fortfssima e indisfar9avel explosao do Futuro no 

present e. 

Uma agradavel exce9ao a todas as viagens no tempo, e urn filme que 

mantem estreita rela9ao com o tema, mas que nao constitui uma viagem. E 

"Feiti9o do Tempo" (1993), onde o personagem central, por algum motivo nao 

explicado, acorda todos os dias no mesmo dia. Ele vive sempre no momento 

presente. Em termos filos6ficos e simb61icos o Tempo Presente e a categoria 

temporal mais diffcil de se lidar. 0 presente e o Tempo que nao e, pois ao ser 

percebido ou vivido ele imediatamente torna-se passado, o seu principal 

constituinte e "o vir-a-ser'' , mas quando ele neste se torna ele ja nao e mais. Aqui 

este filme interessa como urn dado importante da tematiza9ao do proprio tempo. 

Diferentemente da literatura34 que, dado mesmo o seu formato de livro com 

urn custo relativamente alto, com dispendio de tempo maior para a leitura do que 

aquele que seria gasto para ver urn filme; com a dificuldade de urn dado leitor 



46 

poder entrar em contato com varies livros diferentes sobre o mesmo tema, o 

cinema a partir da primeira produc;:ao ira se auto referenciar nela (uma vez que 

produtores e diretores, alem do proprio publico, tern acesso a boa parte da 

produc;:ao, quer seja no cinema ou em videos) e estabelecera todo um imaginario 

sabre a viagem no tempo. Cria-se nao apenas um universe ficcional onde essas 

viagens sao possiveis, mas por uma exigencia mercadologica e social, 

estabelece-se todo um aparato imagetico e reflexive que necessita aperfeic;:oar-se 

constantemente para atingir um publico ja acostumado com o tema e que tern com 

ele uma relac;:ao de critica. 

"Time-Cop"(1994) cujo personagem principal faz parte de uma policia que 

cuida do Tempo, impedindo que viajantes, detentores de uma tecnologia ja 

vulgarizada num futuro nao muito distante, criem paradoxes temporais ou alterem 

o sacrossanto curse do tempo; e "0 Feitic;:o do Tempo" ja citado, sao 

caracteristicos nao de um esgotamento do assunto, mas de sua dimensao. Eles 

sao possiveis e plausiveis para a sociedade que os recebe devido a criac;:iio e 

repetida elaborac;:ao deste imaginario por Hollywood. 

Assim, se na literatura devido a sua propria dinamica temporal, este 

imaginario demora mais a propagar-se e a instalar-se, o mesmo nao ocorre em 

cinema, onde a auto referenciac;:ao e mais dinamica atingindo um publico maier. 

Nao apenas um publico maier ... a velocidade deste auto referenciamento atinge 

em cheio apenas uma ou duas gerac;:oes de espectadores. Para que se 

tenha em mente o que isto significa basta lembrar que a produc;:ao cinematografica 

deste sub-genero data de pouco mais de trinta anos, fazendo mais pela sua 

popularizac;:ao e desenvolvimento do que os duzentos anos de literatura. 

34 A diferenya aqui nao e tanto quanta ao auto referenciamento, possivel, tanto em literatura quanta em 

cinema, nem quanta ao aspecto rnercado16gico especifico para cada area que, no entanto, nao chega a ser 

divergente. A diferenva maior que aqui desejo destacar e quanto a velocidade de propagaviio do veiculo 

cinema, via imagens, que exige tam bern uma maier velocidade no que tange a auto referencia e ao 

atendirnento das expectativas mercadol6gicas 
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Assim, o cinema caracteriza-se nestas "viagens" por velozmente 

autoreferenciar-se expandindo e ampliando um tema do qual se fez legftimo 

herdeiro e continuador. 
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Cap. 2: "H.G. Wells: A Maquina do Tempo" 

/ntrodut;ao
35 

0 Grande marco inicial dos filmes de viagem no tempo e "A Maquina do 

Tempo", de 1960, com direc;:ao de George Pal. Ele inaugura todo um formate e as 

produc;:oes posteriores dialogarao com ele em maior ou me nor escala. Justifica-se 

pois uma analise mais cuidadosa. 

Este capitulo sera dividido em tres partes: a) Contexte hist6rico social; 

b) Analise Social; e C) Analise simb61ica. No primeiro memento viso 

contextualizar de forma rapida a sociedade americana na decada de 50. No 

segundo relacionarei dados relatives a produc;:ao do filme, suas diferenc;:as com o 

romance de H.G. Wells e seus significados sociais mais claros. No terceiro 

memento tratarei das questoes relativas as concepc;:oes de tempo e como elas sao 

carregadas de significados. 

Politica e Sociedade 

A decada de 50 foi marcada pela Guerra Fria. Essa guerra nao declarada 

entre Estados Unidos e Uniao Sovietica determinou a polftica mundial dos anos 

imediatos a Segunda Guerra Mundial, e se fez sentir com maior ou menor 

intensidade ate o final da decada de 80. Entre as varias heranc;:as do perfodo do 

p6s guerra esta a consolidac;:ao da hegemonia econ6mica e militar americana, com 

o consequente declfnio da Europa ocidental, e a ascenc;:ao do poderio sovietico. 

35 A partir deste capitulo, com exce9ao do quinto, todos os capitulos terao uma breve introdu9ao hist6rica. Dei 

preferencia a hist6ria politica, pais isso facilitaria uma aproxirnayao com as propostas de Paul Virilio, vistas 
na introduyao. Cumpre esclarecer tam bern que nao houve pretensao em se historiar o period a, busquei nessas 

introdu9ao hist6ricas situar o leitor no momenta de produ9ao do filme. Par este motivo nao foi feita nenhuma 

discussao extensa das fontes citadas. 
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Ap6s as assinaturas dos acordos de Yalta e de Potsdan, ambos de 1945, 

selando os resultados do segundo grande conflito mundial, definiram-se as areas 

de influencia dos Estados Unidos e da Uniao Sovietica. A Conferencia de Sao 

Francisco, de 1946, criaria a Organiza9ao das Na96es Unidas (ONU), cujo 

principal papel seria fomentar a paz no mundo. Esta organiza9ao poderia, em 

nome da paz mundial, atuar em todos os conflitos. Essa atua9ao estaria 

condicionada a aprova9So do seu Conselho de Seguran98. 

0 mundo a partir daf come98ria a ser marcado pela bipolariza9ao 

ideol6gica: capitalistas x socialistas. As decadas de 40 a 60 seriam caracterizadas 

pelo alinhamento dos diversos pafses as duas pot€mcias mundiais, e tambem pelo 

nao alinhamento, como foi o caso do surgimento do chamado "Terceiro Mundo", 

representado pelos pafses pobres sob a lideran98 de Nasser, presidente do Egito. 

Ao final da Segunda Guerra a Europa encontrava-se destro9ada polftica e 

economicamente, isto deixava temerosos seus governantes, e os americanos, de 

que esta nao resistiria aos "encantos" do socialismo ou a for98 sovietica. E neste 

momento que o presidente americano Harry Truman implementa uma polftica 

internacional de conten9ao do avan9o sovietico. Com a chamada "Doutrina 

Truman" de 1947, oficialmente os Estados Unidos safam de seu hist6rico 

isolacionismo, no que tangia a interven9So na politica mundial. Essa doutrina 

previa ajuda economica e militar a todo e qualquer pais que desejasse manter-se 

livre da amea9a sovietica. 

Essa interven9ao tomou forma imediata com o Plano Marshall, de 1947, 

que possibilitaria a medio prazo, com maci9os investimentos econ6micos, o 

fortalecimento das combalidas economias europeias. Fortalecendo-as esperava

se esvaziar os movimentos socialistas existentes nos pafses da Europa Ocidental, 

exorcizando ao mesmo tempo o perigo de invasao sovietica. 

Nao bastava, no entanto, para a polftica de Truman a ajuda econ6mica. 

Diante das manobras de Stalin na Tchekoslovaquia, em 1948, que desalojou um 

governo pr6-socialismo para transformar o pais num satelite sovietico, e da sua 

tentativa de tomar Berlin Ocidental, cortando suas comunica96es, os Estados 
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Unidos e mais onze paises - entre eles os da Europa Ocidental - criaram em 1949 

a OTAN (Organiza<;:ao do Tratado do Atlantica Norte). Uma alianga militar que 

possuia o claro objetivo de impedir, e barrar, o crescente poder sovietico na 

Europa. 

Em agosto de 1949 a URSS explodia sua primeira bomba at6mica, 

terminando com o exclusivismo at6mico dos EUA. Agravando a tensa situa<;:ao 

internacional surgia a china comunista de Mao Tse Tung. Depois de varios anos 

fazendo uma guerrilha rural contra o governo de ChiangcKai-Shek, Mao chegou ao 

poder em 1949, criando a Republica Popular da China, enquanto Chiang fugia 

para a ilha de Formosa (Taiwan), criando a China Nacionalista. De imediato China 

e Uniao Sovietica mantiveram relagoes amigaveis e cordiais, com a segunda 

passando informagoes tecnol6gicas a primeira, 0 que lhe possibilitaria tornar-se 

em pouco tempo uma potencia nuclear. 

Junto ao advento da China comunista estourava o conflito da Coreia, em 

1950. Durante quarenta anos a Coreia havia permanecido ocupada pelos 

japoneses. Ao termino da Segunda Guerra Mundial, seu territ6rio foi dividido, na 

Conferencia de Yalta, por um paralelo fronteira, o famoso paralelo 38. A Coreia 

possuia ao norte um governo comunista, com influencias sino-sovieticas, chefiado 

por Kim II Sunz, e no sui, um governo liberal, democratico, presidido por 

Symgmam Khel. 

Em 1950 tropas norte-coreanas violaram o "paralelo 38". Por determina<;:ao 

do Conselho de Seguranga da ONU, tropas norte-americanas, comandadas pelo 

general Mac Arthur, seguiram para o Oriente em defesa da Coreia do Sui, que 

posteriormente tambem contou com a ajuda de tropas da Comunidade Britanica. 

Voluntaries chineses, muitas vezes armados com equipamentos sovieticos, 

intervieram no conflito a favor dos norte-coreanos. Passou-se entao a temer que a 

Guerra da Coreia se transformasse em uma nova guerra mundial. Essa guerra foi 

uma caracteristica tragedia do seculo XX. Foi desencadeada por razoes 

ideol6gicas, sem um justificativa moral ou qualquer evidencia de apoio popular. 

Ela matou 34.000 americanos, 25.000 chineses e um milhao de coreanos. E nao 
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serviu a nenhum prop6sito. Nenhuma de suas consequ€mcias foi intencional. Kim 

e Stalin subestimaram a rea~o americana. Harry Truman julgou que a invasao 

fosse o preludio de urn ataque ao Japao e urn desafio direto a disposigao 

americana de preservar a lei internacional atraves das Nagoes Unidas. 

Truman conseguiu o respaldo da ONU para as operagoes, o que lhe 

permitiu passar por cima do Congresso Americana, no entanto, isto resultou num 

comprometimento publico do status imparcial da ONU, pois deixava claro a 

preeminencia dos Estados Unidos em seus quadros. Outra consequencia 

importante foi a atribui~o, a presidencia, de poderes supraconstitucionais no que 

se referisse a decisoes sobre guerras, especialmente no contexte do Extrema 

Oriente. Por mais de uma vez Truman pensou em utilizar-se de armas nucleares 

no conflito. Aos poucos instalava-se uma histeria anti-sovietica na sociedade 

americana, e ela surgia respaldada pela clara realidade da guerra. 

Embora as crises de Berlin e da Tchecoeslovaquia, anteriormente citadas, 

tivessem levado os Estados Unidos a urn sistema coletivo de seguranga (OTAN), 

foi a Coreia que provocou a corrida armamentista permanente. Truman havia 

tornado a decisao de construir a Bomba-H em janeiro de 1950, mas encontrou 

grandes dificuldades em aprovar o financiamento pelo Congresso, ate o momenta 

em que os norte-coreanos iniciaram a guerra "quente". No ano fiscal de 1950, o 

gasto com a defesa foi de apenas US$17,7 bilhoes. A Coreia revolucionou a 

atitude da na~o e do Congresso em rela~o a defesa. Assim, as verbas 

destinadas a defesa pularam para US$44 bilh5es, em 1952 e ultrapassaram a 

marca de 50 bilhoes no ano seguinte. 

Em fevereiro de 1951, a produgao americana de avioes havia retomado o 

nfvel maximo de 1944. Os aliados dos Estados Unidos tambem se rearmavam e a 

remilitariza~o da Alemanha se tornou uma realidade. Por isso pode-se afirmar 

que a Guerra Fria atingiu sua maturidade gragas ao conflito da Coreia. 

Enquanto isso, no plano interne, os Estados Unidos viviam uma verdadeira 

euforia econ6mica, como nos mostra Paul Johnson, em seu livro "Tempo 

Modernos": 
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"(. . .) ao contra rio das previsoes dos economistas do governo que profetizavam um alto 

indice de desemprego no perfodo de mudanr;a, estavam entrando na mais tonga e mais intensa 

orgia de consumismo da hist6ria da nar;ao. Comer;ou no outono de 1946 e se ace/erou no ano 

seguinte: '0 grande boon americana esta comer;ando', escreveu o Fortune. 'Nao M como medi-Jo. 

Os vethos padroes de comparar;ao nao servem mais ... Ha uma demanda poderosa de consumo 

para qua/quer coisa que se possa comer, vestir, desfrutar, Jer, consertar, beber, pintar, ver, 

conduzir, degustar, ou que possa proporcionar tazer.' Foi o comer;o do maior ciclo de ex pan sao 

capita/isla na hist6ria, que se espa/hou para a Europa (porter o Plano Marshall surtido efeito) na 

decade de 50 e para o Japao e o Pacifico na decada de 60, durando, com depressoes ocasionais, 

ate meados dos anos 70. Para os americanos o gosto da prosperidade sem limites foi 

especial mente tocante, trazendo de volta as lembranr;as da Arcadia perdida dos anos 20. "'
6 

Ao par da euforia econ6mica crescia a histeria anti-comunista, cujo apice foi 

a Comissao McCarthy (1950). Criada pelo senador Joseph McCarthy, esta 

comissao estava respaldada pelas comissoes criadas anteriormente, pelo proprio 

Truman, para verificayao ideol6gica de funcionarios do governo. Ela visava 

verificar possfveis "agentes sovieticos" infiltrados na sociedade americana. 

lnstaurou-se uma verdadeira ca9a as bruxas. McCarthy teve a seu favor a ampla 

divulga9ao televisiva, e impressa, dos debates. A midia engajou-se, de certa forma 

na ca98 aos comunistas. No entanto seria esta mesma midia que poucos anos 

mais tarde ajudaria a destruir o mesmo senador. 

0 Historiador Paul Johnson argumenta que MacCarthy nao teria tido a 

menor importancia se nao tivesse explodido a Guerra da Coreia naquele ano. E o 

fen6meno desta guerra que ira alimentar o macartismo, seu perfodo de 

ascendencia coincidiu exatamente com o amargo e frustrante conflito. Para criar 

este angustiante clima coletivo, McCarthy, beneficiou-se do sistema de comites do 

Congresso que autorizava insvestiga96es, era nos Estados Unidos, e e, legftimo 

que o legislative conduza inqueritos quase judiciais. 

36 JOHSON, Paul. Tempos Modernos- o mundo dos anos 20 aos 80. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exercito Ed 

& Institute Liberal, !994. pag. 384. 
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53 ·3IB ENTRA 

l 

0 Homem que destruiria McCarthy foi eleito em novembro de 1952, era o 

general Dwight Eisenhower. Ele percebeu, acertadamente, que a Guerra da 

Cor<~ia e a incerteza que envolviam as negociac;:oes do cessar-fogo eram as fontes 

de frustrac;:ao e medo sobre as quais McCarthy se movia. Eisenhower encarava a 

Con§ia como um conflito desnecessario e repetidamente mal avaliado. Ele 

comec;:ou por romper o impasse do armistfcio e, ao inves de planejar o uso de 

armas nucleares em segredo, usou de ameac;:as nucleares pela diplomacia. 

Essa tatica funcionou. Dentro de nove meses ele havia obtido uma especie 

de acordo. Foi asperamente criticado, na epoca e desde entao, por nada fazer 

para deter a histeria anti-comunista. No entanto, ele deu prioridade ao esforc;:o de 

paz, pois percebera que a guerra alimentava McCarthy, s6 entao liderou a 

derrocada do senador. Com consideravel astUcia e em sigilo absolute orientou 

seus amigos para darem combate a McCarthy no Senado, enquanto usava seu 

assessor de imprensa, Jim Haggerty, para organizar a publicidade. 0 processo 

culminou em dezembro de 1954, e e um dos melhores exemplos de como 

Eisenhower gostava de ser a "mao invisfvel" no governo. 

Ainda de acordo com Johnson, Eisenhower foi o mais bem sucedido dos 

presidentes americanos do seculo XX; o perfodo em que governou (1953-61), o 

mais pr6spero da hist6ria americana e mesmo da hist6ria mundiaL No entanto, ele 

foi circundado de mitos, alguns criados por ele mesmo, de que era um "monarca 

constitucional" que delegava decisoes aos seus colegas e ao Congresso, e que 

ansiava passar o maximo de seu tempo jogando golfe. 

Eisenhower escondia seus dons e atividades por achar essencial que a 

lideranc;:a autocratica, reconhecida por ele como necessaria tanto para a America 

quanto para o mundo, deveria ser exercida sub-repeticiamente. Tinha tres 

princfpios bastante claros. 0 primeiro era evitar a guerra, claro esta que reagiria 

frente a Uniao Sovietica se fosse necessario. Terminou com o conflito coreano. 

Evitou a guerra com a China. Reprimiu a guerra de Suez, em 1955, e habilmente 

afastou outra guerra no Oriente Medio, em 1958. 

''+·· ~f 
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0 segundo principia era a necessidade de um controle constitucional sobre 

o empenho militar, pois temia que ocorresse uma combina9ao nefasta de 

senadores belicosos, oficiais de alta patente superansioso e fornecedores de 

armas gananciosos. 0 terceiro principia, registrado em seus diaries, consistia na 

ideia de que a seguran9a das liberdade atraves do mundo repousava, em ultima 

instancia, na saude da economia americana. 

A for9a dessa economia poderia duplicar-se na Europa Ocidental e no 

Japao. Reconhecia o perigo dos gastos em armas para a economia americana, e 

acautelava-se deles, como pode ser percebido nesta frase quando ele falava dos 

oficiais-generais: 

"Eies pouco sabem de como lutar contra a inflaqao. Este pais pode sufocar-se ate a morte 

ao amontoar gastos militares, tao certo como pode derrotar-se par nao gastar o suficiente para a 

sua proteqao. '~ 7 

Assim, fica ligeiramente contextualizada a decada de 50 em termos 

politicos. Um governo conservador, de aparencia im6vel, com uma clara politica 

externa de cerceamento das atividades sovieticas, alicer9ado num grande 

desenvolvimento econ6mico. Culturalmente falando este perfodo tambem trazia 

novidades. Se Johnson notou a euforia econ6mica dos Estados Unidos e a fome 

de consume, estas tambem foram notadas por um grupo de poetas. 0 movimento 

beat surgiria na vaga do consumismo, criticando-o. 

Essa nova gera98o de poetas e literates questionava diretamente o "modo 

de vida americana": 

"Nao e estranho que um movimento como o dos beats, de reaqao tao forte contra o 

"establishment", tenha surgido no cenario americana, pais e justamente ali que a tecnocracia 

atinge o auge. '~ 8 

37 JOHNSON, op. cit. pag. 390 
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lnforma-nos Doris Pe<;:anha, em seu livro Movimento Beae9
. Este 

movimento tinha em Jack Querouac, Gregory Corso e Allen Ginsberg, seus 

expoentes mais representatives. Produzindo poesias e textos angustiantes e 

questionadores, eles foram em seu tempo os precursores do movimento que seria 

chamado de Contacultura, no anos 60. Sao representantes tipicos da juventude 

angustiada de classe media, que buscava os seus pr6prios caminhos para ser 

ouvida e ter visibilidade. 

Cinema 

0 cinema hollywoodiano seria uma das grandes vitimas do Macartismo. Em 

fins da decada de 40 e inicio da decada de 50, a investiga<;:ao da Comissao Mac 

Catrhy resultou na elabora<;:ao de uma lista negra, destinada a proibir qualquer 

trabalho a alguns diretores, roteiristas, produtores e atores suspeitos de 

comunismo. Joseph Losey, Edward Dmitryk, Elia Kazan, Delmer Daves, John 

Huston, Jules Dassin e muitos outros sao interrogados, perturbados ou presos e 

obrigados a se exilar. Paul Muni, John Garfield, Edward G. Robinson e Charlie 

Chaplin terao sua carreira hollywoodiana interrompida por muito tempo. 

0 cinema dos anos 50 seria, assim, bastante marcado pela atmosfera 

politica de desconfian<;:a e vigilancia. Apesar da a<;:ao de Eisenhower contra o 

Macartismo, o mal estava feito. Um grande numero de criadores e atores estao 

afastados por muito tempo. Os outros que ficaram preferiam ser prudentes.40 

A essa especie de crise moral deve-se acrescentar a da adapta<;:ao ao 

cinemascope e a cor, que sao desenvolvidos visando recuperar terrene diante da 

televisao que nasce e se expande. 0 cinema hollywoodiano vai promover 

38 PE(:ANHA, Doris Lieth Nunes. Movimento Beat - abordagem literaria, s6cio-hist6rica e psicanlitica. 
Petr6polis: Ed. Vozes, 1988. 
39 

Esta autora entende o conceito de tecnocracia como sendo a sociedade em que o aparato industrial atinge o 

&pice de sua integra<;:ao organizacional, e na qual seus govemantes justifi.cam-se atraves de especialistas 
tecnicos que, par sua vez, se justificam atraves de formas cientificas de conhecimento para alem das quais nao 
cabe recurso algum. 

Vista dessa forma, uma das caracteristicas do sistema tecnocnltico e a capacidade de se fazer 

ideologicamente invisiveL 0 que nos remete a mesma caracteristica do governante do periodo, que gostava de 
ser na mao invisivel". 
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sistematicamente assuntos hist6ricos antigos. Desta forma evita comprometer-se 

nos debates polfticos do memento. Os filmes sociais e noir, tao caracterfsticos 

dos anos 40, vao desaparecendo aos poucos para sobreviverem apenas 

subterraneamente nos filmes de tipo B. 

Philippe Paraire, em seu livre "Hist6ria de Hollywood", percebe, diante deste 

contexte de acomoda9ao as necessidades polftico sociais, uma certa adapta9ao 

do cinema: 

"Urn cinema de propaganda estilisticamente inspirado no exito do filme nair da decade 

precedente surge, assim como urn cinema guerreiro, cujas produqijes, numerosas e desiguais em 

valor, co/ocam em cena os feitos her6icos dos soldados americanos, novas defensores da 

. d n41 
liberda e. 

0 clima de tensao entre os dois blocos que saem dos acordos de Yalta leva 

Hollywood de volta aos filmes de propaganda. Filmes de guerra sobre a Coreia 

("Os Bravos Morrem de Pe", de Millestone, de 1959; "Os que sabem Morrer", de 

Anthony Mann, de 1957) e os filmes de espionagem desse perfodo sao fortemente 

impregnados pelo clima anti-sovietico ("Anjo do Mal" e "Tormenta sob os Mares", 

de Fuller, de 1954 e "lntriga lnternacional", de Hitchcock, de 1959). 

A fic9ao cientffica surge, como outra possibilidade de propaganda. Este 

genera reflete a inquieta9ao dos americanos, que segundo paraire, estavam 

obcecados pela invasao de seu pafs e pela guerra at6mica. "Vampires de Almas", 

de Siegel, de 1956, "Guerra dos Mundos", de Byron Haskin, de 1953, e "Os 

lnvasores de Marte" desenvolvem o tema da invasao, enquanto "0 dia em que a 

terra parou", de Wise, de 1951, e "A Hora Final", de Kramer, de 1959, ilustram o 

segundo tema, o da guerra nuclear. 

Ao lado desse cinema aparentemente neutro, na realidade engajado na luta 

anticomunista, alguns reformadores, influenciados pela escola neo-realista italiana 

{Rosselini, De Santis, De Sica), desejam manter um cinema de reflexao em 

40 PARAIRE, Philippe 0 Cinema de Hollvwood. Sao Paulo: Martins Fontes, 1994 
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Hollywood. Por instigac;:ao de Lee Strasberg e de Elia Kazan, o Actor's Studio 

havia sido fundado em Nova York em 1947. Apareceu desde o infcio como uma 

escola de dire<;:ao e atua<;:ao revolucionarias. Adotaram o metoda de Stanislavski, 

que consiste, para o diretor e para o ator, em penetrar ao maximo no personagem 

ou na situac;:ao, com o fim de viver, em seu Iugar, os conflitos psicol6gicos 

profundos que o script s6 pode dar a entender. 

0 Drama social e psicol6gico, por essa razao, sera o genera privilegiado 

pelos criadores do Actor's Studio, pois permite aproveitar ao maximo as situac;:oes 

angustiantes e os conflitos profundos vividos pelos indivfduos ou pela sociedade. 

Nesta perspectiva podem ser citados: Elia Kazan, que dirigiu "Uma Rua Chamada 

Pecado" em 1951, com Marion Brando e Vivien Leigh; Lumet com "Vidas em 

Fuga", de 1960, tambem com Marion Brando; Richard Brooks adapata uma obra 

de Tenesse Williams, "Gata em Teto de Zinco Quente", com Paul Newman e Liz 

Taylor. Estes, entre outros diretores, manteriam uma clara preocupac;:ao em fazer 

urn cinema voltado para a reflexao, uma reflexao social e ao mesmo tempo uma 

reflexao a respeito do proprio ato de fazer cinema. 

0 cinema de espetaculo triunfa, mas divide sua primazia, com as produc;:oes 

mais reflexivas do pessoal do Actor's Studio e com a comedia, que ressurge 

fortemente no periodo, esta tambem uma caracterlstica da produ<;:ao que nao 

deseja comprometer-se com o clima de histeria de cac;:a a bruxas que ainda 

pairava no ar. E neste contexto que sera produzido o fime "H. G. Wells: A Maquina 

do Tempo", de George Pal, em 1960. 

41 Paraire, op. cit pag. 24 
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"H.G. Wells: A Maquina do Tempo" 

0 Romance 

0 romance data do inicio da carreira literaria de Hebert George Wells, ja 

que foi publicado em 1895, dois anos depois do autor comegar a vender 

regularmente artigos e contos. 

H. G.Wells (1866-1946) era o terceiro filho de urn pequeno comerciante 

ingles (que no passado fora jardineiro e jogador profissional de cricket) com uma 

ex-empregada domestics (que posteriormente, por problemas financeiros da 

familia, teve de voltar a empregar-se). Posto como aprendiz de urn fabricante e 

comerciante de tecidos, H.G. Wells nao se adaptou e saiu em 1883, decidindo-se 

pela continuidade dos estudos. Posteriormente tornou-se professor/estudante na 

Midhurst Grammar School. Ganhou entrementes uma bolsa para a Normal Schol 

of Science, em Londres, onde foi aluno de biologia do darwinista e humanista 

Thomas H. Huxley, uma das maiores influencias em sua vida e carreira. Mais 

tarde Wells ensinou na University Correspondence College, para a qual preparou 

dois manuais de ciencias. Em 1891 ,come9ou no jornalismo cientifico. 

Em 1888, produziu uma serie de ensaios para uma publica9ao de 

amadores, o Science School's Journal, sob o titulo, "The Chronic Argonauts" (Os 

Argonautas do Tempo), a qual serviu de base para seu primeiro romance de 

"fantasia cientifica", A Maquina do Tempo, publicado em 1895 em Nova York e 

logo depois em Londres. 

De inclina96es evolucionistas e socialistas, Wells ingressaria em 1902 na 

Sociedade Fabiana (de socialistas gradualistas, reformistas). Sua visao da 

sociedade inglesa vitoriana era tipicamente de classe media: ele a via dividida em 

uma pequena elite decadente e ignorante e uma grande classe operaria que vivia 

em condi96es sub-humanas e por isso se achava degradada, bestializada. 
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"De certo modo A Maquina do Tempo e uma tabula filos6fica e moral que projeta no futuro 

distante o que poderiam eventualmente ser as conseqiiencias da situac;ao que diagnosticava em 

sua propria epoca, a luz do evolucionismo (darwinismo biol6gico e social). 'A2 

Tal romance nao foi o primeiro a abordar o tema da viagem no tempo como 

pretexto para descrever o futuro ou o passado. 0 livro de wells, entretanto, trazia 

novidades de peso ao tema. Em primeiro Iugar trazia uma visao para-tecnol6gica e 

paracientifica mesclada de elementos de autenticas teorias cientificas que tinham 

aceitayao em 1890: o tempo como quarta dimensao do espago; o darwinismo 

social e bio16gico; uma certa visao de qual seria o fim da terra e do sistema solar, 

etc. Em especial a introdugao da maquina de viajar no tempo dava mobilidade e 

controle ao viajante. Com tais elementos Wells teceu uma parabola filos6fica e 

moral como uma advertencia a sociedade vitoriana; como se dissesse aos seus 

contemporaneos: vejam o que pode acontecer se nao corrigirmos a tempo os 

abusos e desequillbrios de nossa sociedade injusta. 

Sua visao do futuro e, nesse romance, fortemente dist6pica: a humanidade 

se cindiu em duas especies diferentes (daf p6r a agao tao Ionge no tempo, no ano 

802.701 a. D.): os Eloi, que vivem na superficie e sao diurnos; os morlocks, 

subterraneos e noturnos. Num planeta totalmente domado e domesticado num 

passado ja longinquo, os Eloi - descendentes da antiga classe dominante - , que 

nao trabalhavam sao vestidos e alimentados pelos Morlocks, descendentes dos 

antigos operarios - que carnivores num planeta onde a maior parte dos animais se 

extinguiu- ,devoram os Eloi (que se alimentam s6 de frutos). 

A parte final do livro narra uma etapa posterior da viagem ao futuro, quando 

o "viajante do tempo" descreve a terra agonizante, milhoes de anos mais tarde. 

0 Filme 

"H. G. Wells: A Maquina do Tempo (The Time Machine, 1960) MGM/Galaxy 

Films, foi produzido e dirigido por George Pal, com roteiro de David Duncan sobre 

42 Cardoso, Ciro F .. A Maquina do Tempo: 0 Romance eo Filme. mimeo. Rio de Janeiro, s.d .. 
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o original "A Maquina do Tempo" de H. G. Wells. Os efeitos especiais ficaram a 

cargo de Gene Warren e Wah Chang que ganharam um Oscar especial por este 

trabalho. Nele utilizaram um metoda antigo: a suspensao de movimento. 

Seus interpretes principais foram: Rod Taylor ( viajante no tempo), Alan 

Young (Filby pai e Filby filho), Yvete Mimieux (Weena), Doris Lloyd (Mrs. Watchett, 

a governanta). Foram ainda h6spedes do viajante os atores: Sebastian Cabot, 

Tom Helmore, Whit Bissell. 

0 filme em questao e um exemplo da narrativa classica hollywoodiana, 

chegando a receber inclusive um Oscar da Academia em efeitos especiais. De 

acordo com Ann Kaplan o perfodo de pleno domfnio desta tecnica cinematografica 

vai de 1930 a 1960, mas sua forma ja vinha sen do desenvolvida de maneira mais 

acabada desde" 0 Nascimento de Uma Na9ao" (1915) de David Grifth. A principal 

preocupa9ao na narrativa classica e recriar uma 16gica das imagens que se 

assemelhe a 16gica da percep9§o cotidiana do espectador. Para que isso ocorra 

procura-se dirimir ao maximo possfvel os cheques das mudan9as de plano, 

construindo-se um espa90 fHmico. 

Em termos ideol6gicos a Narrativa Classica oculta a constru9§o do espa90 

exponenciando - atraves da narrativa - a angustia do espectador diante do tempo

presents. Esta angustia e elaborada atraves da simultaneidade de eixos 

narratives. Com este metoda pretende-se construir a emo9ao no espectador, 

atraves dos mecanismos da proje9ao e da identifica9ao. A produ9ao 

hollywoodiana caracteriza-se, assim, pela busca de um " grau zero" da escrita 

cinematografica. Para Kaplan ainda sao caracterfsticas fundamentais do que ela 

convencionou chamar Narrativa Classica Dominante: 

"(a) generos (p.ex. filmes policiais, o western, os fi/mes de aventuras, filmes de mulheres}, 

(b) estrelas, 

(c) produtores, 

(d) diretores, 

(a), (b) e (c) podem se destacar de (d) pelo fato de se relacionarem com a venda dos 

filmes. 0 publico passe a exigir certas estrelas e desejar certos generos (a demanda por generos 
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diferentes varia de acordo com a epoca). Os produtores tentam satisfazer seu publico e 

desenvolvem estrategias de marketing com esse objetivo." 

Em " A Maquina do Tempo" a tradi<;:ao hollywoodiana da narrativa se 

impoe, no entanto, em se tratando da tematiza<;:ao da viagem no tempo, a forma 

convencional ainda nao havia estabelecido regras ate aquele momenta. 

Na busca de fazer um paralelo entre as caracteristicas do romance de 

Wells e as do filmes utilizarei um trabalho inedito de Giro Flamarion Cardoso, onde 

ele faz comentarios pertinentes entre um e outro: 

" 'Astucia' embutida no filme: apos o inicio passado na !nglaterra vitoriana (janeiro de 1900 e 

depois dezembro de 1899) eo ter inicio a viagem no tempo, esta leva o "viajante" eo seu futuro 

imediato que para nos e o passado
43

: assim a progressao em direr:;ao eo futuro e preparada. 0 

fi/me tambem tenta "explicar'' por que apos uma parade no que seria a terceira guerra mundial, 

com satelites sovieticos) bombardeando Londres e desencadeando um ffuxo de lava (!), avanr:;ando 

para o futuro o viajante e sua maquina se veem envolvidos por uma montanha e ele decide esperar 

que desaparer:;a: assim e que iria tao Ionge no tempo. 

0 Filme a/imina a visita do viajante a terra agonizante presente no livro. 

0 que melhor funciona no filme e o desenho de maquina e, por outre parte, as seqilencias de 

viagem no tempo. Tambem a porr:;ao vitoriana do inicio e do fim esta bam. 

No tocante a historia central - os episodios de 802.701 a. d. - houve uma inversao ideologica 

radical: desapareceram os elementos socialistas e evolucionistas do romance de Wells. Para este, 

a evotur:;ao nao tern volta: no filme, absurdamente o protagonista lidera uma revolta dos Eloi contra 

os Morlocks, estes transformados em tipicos monstros do cinema de ficr:;ao dos enos 50. Como 

nesta ficr:;ao o publico alvo e o adolescente, enquanto o romance de Wells e para adultos. 

0 melhor argumento para mostrar tais transformar:;oes e a causalidade do mundo dos Eloil 

Morlock: no filme, isto nada tam a ver com a evolur:;ao a partir do capitalismo e suas iniqilidades, e 

sim deve-se a repetidas guerras (inclusive a ultima, do "Leste contra o Oeste", que durou mais de 

Ires seculos e tornou a terra radiative: alguns dos sobreviventes passaram a uma vida 

subterrenea, originando os Morlocks) . Assim, o filme vern se inscrever na paranoia em torno do 

perigo at6mico sovietico - tipica dos enos 50 na f. c. do cinema dos Estados Unidos - s6 que 
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agora acrescida por outra paranoia: a dos satelites russos ( o primeiro sputnik e de 1957, tres a nos 

antes do filme). 

Dutra conseqilencia foi que a intriga amorosa, que no romance nao chega a ser bern isso, 

no fi/me tornou-se central ( ao ponto de acenar-se com urn possivel happy end, enquanto no 

romance Weena morre); e o protagonista e urn tipico ']ovem cientista corajoso e intrepido" dos 

anos 50 (no livro trata-se de urn homem de meia idade). 

Por fim, se o livro inscreve-se com seriedade na ciencia de sua epoca, o filme e cheio de 

absurdos cientfficos e tecno/6gicos. Urn deles e uma especie de efeito hipn6tico de sirenes tipicas 

do sec. )()C. em 802.701 !! Em bora seja mais facil de explicar em termos das necessidades 

especificas do cinema como meio e obviamente estranho que, em 802.701, os Eloi fa/em ... Ingles 

do seculo XX! no romance, fa/am uma lingua diferente, que o viajante do tempo tern de aprender. " 

Por ser ate o presente memento o unico interlocutor para este capitulo, 

achei conveniente transcrever seus paralelos por inteiro. Deve-se esclarecer que a 

inten~o de Flammarion Cardoso era a busca de uma semi6tica do filme, fa9o 

essa ressalva tendo em vista nao cometer uma impropriedade. Em alguns 

aspectos pode-se fazer uma crftica de seus paralelos, sem que estes percam seu 

valor por isso. 

0 que foi chamado "Astucia" do filme por Flammarion, nao pode ser vista 

apenas como um gesto de esperteza do diretor. Muito pelo contrario. Aqui analisa

se a formal(ao de um imaginario sobre a viagem no tempo, por isso cabe uma 

pegunta: Como se cria no "espa9o" do imaginario social a possibilidade (ou 

verossimilhanl(a) deste tipo de viagem? 

A astucia do diretor, produziu imageticamente falando este primeiro 

percurso. Um percurso didatico, que nao s6 "ensina" ao espectador como 

"acontece" uma viagem, mas que tambem encerra outras adapta96es feitas ao 

texto de H. G. Wells, como p. ex., as paradas em diversos mementos do percurso 

do tempo, que nao estao presentes no romance. 

43 Os fatos descritos no livro de H. G. Wells nao estao colocados, da mesma forma que os do filme num 

passado; a confeCI'iiO da Maquina do tempo faz parte do futuro de Wells, uma vez que o livre, publicado em 

1895, narra os fatos que deveriam supostamente ocorrer em 1900. 
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Apresenta!(ao da sequencia da viagem no tempo 

A ideia de viagem no tempo (em cinema) devia parecer realmente nova, e 

como uma coisa nova para o publico, parecia natural explica-la. Neste filme a 

viagem no tempo nao permite locomogao no espago. A maquina locomove-se 

apenas no tempo, as mudangas percebidas no espago ocorrem nao devido a 

locomogao mas devido a passagem do tempo. Na propria argumentagao o 

personagem George explica, a um grupo de amigos, a sua teoria a respeito do 

tempo: 

"Quando falo em tempo refiro-me a Quarta Dimensao. Nao vemos nem sentimos a quarta 

dimensao. Se for em linha reta para trente e para atras e uma dimensao, a esquerda ou a 

direita , duas dimensoes . Para cima ou para baixo, tres dimensoes. Essa caixa, por 

exemplo, tern Ires dimensoes, largura, comprimento e altura." 

George advoga a existencia da Quarta dimensao, e que esta e tao real que 

as outras nao existiriam sem ela e continua: 

" por que ignoramos a quarta dimensao? Por que nao nos movemos nela? Movemo-nos 

nas outras. Para cima, para baixo, para frente, para tras, de /ado. Mas em relaqao ao 

tempo, somos prisioneiros." 

Assim, poderemos concluir, "como George" que o tempo seria uma quarta 

dimensao do espago. Essa forma de conceber o tempo influiria consistentemente 

na maneira pela qual a viagem seria expressa em termos imageticos. 

ldentifica!(ao da " que bra da narrativa classica" em favor de uma narrativa 

em fun!(ao da representacao do tempo. 

0 percurso da viagem no tempo foi dividido em cinco etapas, ou, 

sequencias. Verifiquemos uma a uma. 
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Primeira Etapa 

A principal preocupa'<ao deste primeiro memento e de "educar" o olhar do 

espectador para a viagem. Como nao "existiam" referenciais para o fato descrito, 

preocupa-se o diretor em dar referenciais precisos com os quais se possa 

acompanhar as sequemcias que se seguirao. 

A primeira referenda e espacial, com a qual o espectador esta acostumado, 

mostra-se o cenario do laborat6rio e os detalhes que serao varias vezes repetidos 

pelas imagens seguintes, como pontos de apoio. Sao mostrados: a clarab6ia no 

teto do laborat6rio, a vidra~ que da para a rua em frente a casa, o calendario 

(cron6metro) no sistema de condu'<ao da maquina, uma vela acesa e um rel6gio; 

as plantas estao por ali mas nao sao explicitamente mostradas. 

clarab6ia: mostra o " tempo natural/meteorol6gico" sol/lua/nuvens; 

Janela p/ rua: mostra o " tempo social/cultural" as transforma'<oes sociais e 

da paisagem urbana e humana "sao vistas" desta posi'<ao; 

Calendario/cron6metro: referendal de " tempo linear e continuo" -

judaico/cristao. 

Todos estes itens sao mostrados atraves do recurso do raccord de olhar ou 

a chamada camara subjetiva - e feita uma nftida associa~o neste momento 

inicial, deixa-se clare que tudo o que se passa e visto pelo personagem. Tudo e 
feito para que o espectador aceite os pianos seguintes como oriundos de camara 

subjetiva. 

George liga a maquina para experimenta-la, para aprender a "dirigi-la" , este 

recurso na realidade e utilizado nao s6 para que ele " aprenda". Trata-se de uma 

rapida didatica para referenciar simbolicamente o espectador. Neste primeiro 

breve percurso as transforma'<oes sao mfnimas e apenas referenciadas pelo 

rel6gio e pela altura da vela, consumida pela chama. Entre o acionamento da 

maquina e sua primeira parada passaram-se apenas duas horas. 
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Segunda Etapa 

Ap6s verificar no rel6gio que havia viajado duas horas no tempo, George 

religa a maquina. lnicia-se entao uma sequencia de pianos que nao tem 

preocupac;:ao de continuidade espacial entre si, apenas a voz em Off do 

personagem, narrando a experiencia faz a ligac;:ao entre eles. Estes pianos apesar 

da "sugestao" de que estao sendo vistos de alguma forma pelo personagem, no 

recurso de camara subjetiva, na realidade tratam-se de um outro recurso da 

narrativa classica a Elipse. Noel Burch define a elipse como sendo um hiato entre 

as continuidades temporais, p.ex., um personagem que sobe um lance de escadas 

em A, pode estar no alto de outro lance em B e assim por diante, este recurso 

normalmente seria utilizado como uma especie de economia de imagens. Neste 

filme esta sendo utilizado um outro tipo de elipse ( indefinida) basicamente relativa 

a temporalidade e para mensura-la o espectador devera receber uma ajuda do 

exterior: uma replica, um titulo, um rel6gio, um calendario, uma mudanc;:a de 

figurino ... 

No infcio desta sequencia tenta-se sugestionar um raccord simples: 

campo/contra campo, atraves da janela que mostra " o social", George ve uma 

senhora conhecida em sua rotina. Depois de um campo/contra campo " 

verdadeiro" , inicia-se mais uma elipse indefinida temporal, ( primeira sequencia do 

manequim) com um manequim localizado na vitrine de uma loja - do outro !ado da 

rua - que seria supostamente vista pela janela, mas no decorrer da viagem se 

percebera que esta relac;:ao espacial dada e impassive!. 0 personagem nao 

poderia ve-la de onde se encontrava. Mostra-se inicialmente um homem mudando 

a roupa do manequim. Surge uma outra relac;:ao temporal, a social/cultural - a 

moda, em instantes o diretor "dispensa" a intermediac;:8o do homem e passa a 

fazer as trocas de roupa por animac;:ao, repetindo o efeito de elipse temporal. 

Satisfeito com o que " ve" George acelera ainda mais a maquina, iniciando

se uma breve relac;:ao verdadeira de campo/contra campo, mas a continuidade do 

efeito - a ligac;:ao entre os pianos - se da atraves do rufdo em off da maquina do 

tempo. A frase do personagem neste momenta encerra o treino didatico do olhar 
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do espectador: " ... a partir dai fui pegando pratica em operar a maquina. Fica 

clara entao a forma como sera tratada imageticamente o tempo, inicialmente 

sempre a relac;:ao de raccord simples para as primeiras imagens, seguido de 

elipses indefinidas temporais para o efeito de acelerac;:ao da maquina. lnsiste-se 

no manequim ( segunda sequencia do manequim), mas a relac;:ao de camara 

subjetiva que deseja-se sugestionar obviamente ja nao e mais verdadeira e fica 

bastante clara para qualquer espectador que aquela e uma relac;:ao dada. 

A sequencia do manequim encerra-se com uma breve de referencia ao 

tempo da natureza. George para a maquina e sai do laborat6rio, anda pela casa e 

sai para a rua. 

A sequencia desta segunda etapa (1917) retoma completamente a 

continuidade espacial entre os pianos e af fica evidente que toda aquela camara 

subjetiva sugerido anteriormente entre o personagem, plantas, rel6gio de sol, 

manequim, etc, nao poderia ter acontecido. 

Terceira Etapa 

George volta ao laborat6rio, depois de retirar os tapumes que haviam 

colocado nas janelas e i mpediam a entrada de luminosidade. Enquanto os 

retirava, uma camera "mostra o ponto de vista" da maquina, ve-se novamente o 

manequim na vitrine da loja, mas novamente a relac;:8o e obviamente forc;:ada, 

mistificada pelo cenario. E forc;:ada a criac;:ao de uma espacialidade que 

obviamente nao existe. 

Reinicia a viagem e reinicia-se tambem a sequencia do manequim ( terceira 

sequencia do manequim) com suas elipses temporais, segue as imagens o efeito 

sonora em off da maquina do tempo. 

Faz a terceira interrupc;:ao (1940) percebe que esta havendo uma guerra , 

religa o aparelho e sua cas' 

chamas, agora ele e o apa rE 

:ngida por um bombardeio e se consome em 

stao ao ar livre e ele pode ver claramente um 

ediffcio construindo-se a sua frente, atraves de animac;:ao, o mesmo efeito de 

elipse temporal utilizado no manequim anteriormente. Com a destruic;:ao da casa 
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os referenciais temporais passam a ser apenas o natural e o social, com o 

primeiro sobrepondo-se ao segundo. no decorrer da narrativa. 0 manequim, por 

sua vez continua sendo mostrado. 

Quarta Etapa 

Significativa nesta penultima interrup<;§o da viagem (1966) e que a partir do 

inicio da sequencia do bombardeio at6mico a forma e alterada para uma especie 

de documentario, onde a liga<;§o entre os pianos totalmente diversos entre si se 

faz atraves da voz em off do personagem narrador. 

Para fugir a catastrofe ele aciona a maquina e e encoberto pela lava de um 

vulcao, ocupando o mesmo espac;:o que a pedra ate que esta desfaz-se, depois de 

uma longa sequencia dentro da pedra, onde todo o percurso temporal e apenas 

sugerido pela ruido em off da maquina. Terminada a sequencia da pedra todos os 

efeitos passam a ser construidos por anima<;§o e aparecem num segundo plano 

em rela<;§o a maquina. A anima<;ao insiste na elipse indefinida temporal. 

Quinta Etapa 

George interrompe a viagem depois de acreditar ter vencido o fen6meno 

da guerra atraves dos tempos. Toda a relac;:ao temporal e dada com a natureza, 

seu unico referencial cronol6gico e o da maquina: 12 de outubro de 802.701. 

Chegado ao ponto final de sua viagem, a percepc;:ao do tempo foi complemente 

alterada e levada a um desgaste pelas sucessivas elipses temporais. 0 

espectador e o personagem sao "atirados" a um tempo mitico, primordial, onde 

realmente nao faz diferenc;:a se e passado ou futuro. E neste espac;:o temporal que 

o filme realmente se desenrola. 

Nestas cinco etapas podemos observar como o efeito de raccord de olhar e 

proposto, mas e sempre substitufdo por varias elipses temporais. lmportante 

neste primeiro filme sobre a viagem no tempo, e a criac;:ao de referenciais 

imageticos e a preparac;:ao do publico para recepcionar outros filmes que se 
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seguiriam na explorac;:ao deste tema. Nos anos seguintes economizaria-se muito 

tempo de percurso na viagem no tempo e a representac;:ao do tempo seria mais 

facilmente associada ao movimento no espac;:o, sendo - em termos de efeitos 

te6ricos muito mais facil de ser apreendida e representada. 

Ao contrario do que se poderia alegar, que a elipse indefinida temporal e 

urn recurso tecnico plausfvel de utilizac;:ao na narrativa hollywoodiana classica, e 

que neste filme nada ocorre de diferente, gostaria de reafirmar esta " quebra" da 

forma classica da narrativa. Essa quebra se afirma e reafirma nao s6 pelo uso da 

elipse temporal, mas, principalmente pelo seu excessivo uso. As inumeras 

utilizac;:oes deste recurso tiram do espectador a impressao de realidade, deixando 

a mostra o mecanismo tecnico. E, isto e tudo quanto nao quer urn diretor 

hollywoodiano. 

Esta dificuldade de representac;:8o do percurso da viagem no tempo deve-se 

sobretudo ao pressuposto te6rico envolvido no romance de Wells sobre o Tempo 

em si: a Quarta dimensao. Veremos a seguir que para representar exatamente a 

mesma "encenac;:ao" de percurso de viagem no tempo, apenas com a alterac;:ao de 

pressuposto te6rico no roteiro, foi possfvel a elaborac;:ao de urn "espac;:o" dentro 

do tempo permitindo a perfeita sutura espacial entre os pianos, bern ao gosto da 

narrativa classica. 

0 problema " se resolve" em " Urn Seculo em 43 minutos" 

No filme "Urn Seculo em Quarenta e Tres Minutos"(1979)44 o escritor HG 

Wells e colocado na pele do personagem (George) descrito anteriormente e e ele 

quem faz a viagem na Maquina do Tempo, aqui apresentada como de sua 

44 Titulo do Filme: "Urn Seculo Em 43 Minutes" (Time After Time) 

Atriz Principal: Mary Steenburgen 

At or Principal :Malcolm McDowell 

Roteiro: Nicholas Meyer 

Produviio: Herb Jaffe 
Dire9iio: Nicholas Meyer 

Origem E.UA 

Ano 1979 
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invengao. Mais de duas decadas depois da primeira exploragao do tema, o diretor 

deste filme calcou o inicio da viagem de Wells exatamente no filme de 1960. 

Temos entao uma ligeira descrigao do espago do laborat6rio, mas desta vez 

ocorre uma diferenga fundamental: a teoria pressuposta para a viagem e a de 

Eisntein, a teoria Espago/tempo, a propria teoria da relatividade, onde espago e 

tempo aparecem implicitamente imbricados. Devido a essa teoria o percurso da 

viagem no tempo e representado por algumas imagens distorcidas que dao a 

impressao de que o piloto segue uma diregao definida - um objetivo - e enquanto 

faz isso ele passa pelas imagens geradas pelo reflexo da luz sobre a materia e e 

sugerido que ele "assiste " aos varios fatos hist6ricos ocorridos - apenas vozes em 

off localizam as diferentes epocas hist6ricas e nao ocorrem mais paradas, exceto 

quando a maquina chega ao objetivo tragado pelo piloto. Mas tudo isso e feito sem 

a necessidade de elipses temporais sucessivas e repetidas. 

Pode-se concluir tambem que o " suposto percurso de uma viagem no 

tempo " e bastante conhecido pelos espectadores, ou seja: houve um aprendizado 

coletivo de como essa " experiencia " se daria, pois gasta-se apenas dois 

minutes mostrando-o, enquanto no primeiro filme sao gastos cerca de quinze 

minutos de projegao para significar basicamente a mesma coisa. E significative 

tambem que "Um Seculo em 43 Minutes" bastante referenciado em A Maquina do 

Tempo e em seu autor, seja tambem o filme que inaugura uma forma nova de 

abordar o tema, passando para o thriller. 

0 livro, perpassado por uma grande fascinagao pela maquina em si, pelas 

suas possibilidades e banhado por um humanismo ut6pico que pode vir a se 

realizar ao menos no futuro, tem sua visao modificada claramente em favor do 

pacificismo. 0 personagem de Wells e um aventureiro, o de Pal e um homem 

cansado das guerras, um homem que deseja fugir delas e encontrar um tempo 

onde elas nao sao mais realizadas. Neste filme tem-se uma viagem, de ida e volta, 

sem ainda enfrentamentos com paradoxes de qualquer tipo. A sua grande 

preocupagao e instaurar a plausibilidade da aventura. 0 diretor tem uma 
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preocupa9ao didatica mostrando para o publico: a teoria cientffica envolvida na 

viagem, o como eo porque. 

Concepcoes de Tempo em" A Maquina do Tempo" 

Apesar da verifica9ao de inumeras concep96es de tempo nos diversos 

filmes ter se mostrado contraproducente, pois percebeu-se desde o inicio um 

triunfo do tempo cristae, contrariamente as acertivas de Ciro Flamarion Cardoso; o 

que pode explicar a adaptat;:ao toda propria deste filme sobre o romance de Wells 

e a tematizat;:ao do tempo. 

As inumeras concep<;:oes encontradas dentro do filme explicam uma rela<;:ao 

fundamentada com o Tempo. Por exemplo, a pedra que envolve a Maquina do 

Tempo em sua viagem, nao serve apenas para "explicar" como disse Flammarion 

o porque de o personagem ir tao Ionge no tempo; ela simbolicamente pode ser 

comparada com "o ventre materno" onde se prepara para a vida o futuro rebento. 

No caso, o personagem prepara-se para uma nova vida, um encontro com um 

Tempo alem do tempo conhecido, logo, tudo e novo. A pedra encerra ainda uma 

ruptura com o tempo de onde ele vem, possibilitando ao espectador romper uma 

certa linha de continuidade. 

0 tema e explorado de diversas formas, procurarei aprofundar-me em seus 

aspectos45 mais relevantes. Em primeiro Iugar temos a concept;:§o que orienta 

todo o filme, e que certamente nao esta ao nivel do roteiro tao somente, que e a 

concepcao judaico-crista. Em seguida pode-se perceber a ideia de um tempo 

mitico, ou mitologizado, concluindo com o que convencionei chamar o Tempo Off. 

0 curioso em rela9ao a este filme e que ele inicia-se no passado e nao no 

tempo presente de sua produ9ao ou proximo a ela. Esta questao parece provir tao 

somente do roteiro, mas deve-se pensar por que nao se fez uma adapta9ao mais 

ousada ou por que decidiu-se respeitar o original do livro e localizar o inicio da 

45 As concepyoes que puderam ser entrevistas e sua aplica9iio foram fundamentadas em Paul Ricouer, Andre 

Neher, Germano Pattaro, A. Y. Gourevitch e Jose Carlos Reis. 
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viagem num outro "tempo" essa localizagao da viagem num outro tempo deixa 

mais um tempo a descoberto - mesmo per que ele e dado e vivido pelo 

espectador-, que e 0 tempo presente, 0 tempo da produgao do filme - este e de 

certa forma o " tempo em off' . Talvez este seja um des mais importantes, 

exatamente por que ele nao quer ser visto, ou nao quer ser especificado. 

Concep~ao judaico-crista 

A concepgao judaica de tempo, iniciada no Genesis, inovou completamente 

se a comparamos com as outras concepgoes temporais da antiguidade. Pela 

primeira vez Tempo e Espago foram conjugados como entranhados e 

interdependentes. Diferentemente de outras culturas, muitas vezes regidas pela 

espacialidade
46 

a ser dominada, o judafsmo caracterizou-se por reger-se pelo 

Tempo. Seu Deus manifestaria-se por agoes no mundo - espago dos homens - e 

essas intervengoes poderiam ser percebidas ao Iongo da hist6ria do Povo de 

IsraeL De intervengao em intervengao divina, constituiram-se saltos de um tempo 

46 Nas sociedades antigas que regiam-se por mitos, normalmente os deuses eram locais, territoriais 

propriamente ditos. Por isso tambem poderia haver uma grande diversidade de deuses, sem que houvessem 

maiores problemas. Quanta maier fosse o territ6rio conquistado par determinado povo, maier o territ6rio de 

influencia de seu deus. Alem do mais os cultos antigos tendiam para a relayao de troca: sacrificava-se aos 

deuses e estes em troca davam fertilidade a terra, ou em alguns casas vit6ria aos exercitos. Em sua maior parte 

estes deuses estavam distantes de quest5es marais e existencias, nao eram legisladores e criadores de regras. 

0 homem conduzia-se repetindo o seu modelo, modelo este que variava conforme o panteao de deuses .. 

Urn des aspectos mais interessantes destas sociedades e que elas estavam vinculadas a urn tempo 

ciclico, em forma de circulo; irnportante para elas nao era o progresso, mas conservar a sociedade e os 

homens pr6ximos a seus modelos ideais ( deuses) gerados no momenta da criayiiO. Tendo isto em vista urn dos 

rituais mais importantes era o da recriayao do mundo e do tempo, onde no ano novo repetia-se 

ritualisticamente os gestos dos deuses que criararn o mundo e os homens reiniciando, desta forma mais o 

tempo. Diferentemente do particularismo regional destes deuses mitol6gicos o Deus dos judeus acabou 
evoluindo para a id6ia de que ele era Unico, posteriormente para a de que era universaL Suas "peripecias" 

poderiam ser percebidas pelos judeus nao pelas est6rias e lendas, mas pela sua explicita atua91i0 na hist6ria 
politica do povo hebreu. E nos fatos politicos da hist6ria deste povo que eles podem reconhecer a atua9iio 

divina e nao mais, como nos casas anteriormente citados, atraves da fertilidade do solo ou des muitos bens 

materiais de seus seguidores. A partir destas manifestayOes de Deus na hist6ria, aos poucos estabeleceu-se 

uma cronologia destas, o que iria acabar per definir urn tempo linear que iniciava-se com a criayao do mundo 

no '~Genese" e terminaria no momenta em que Deus daria a vit6ria absoluta aos judeus sabre as nayOes que 

eram suas inimigas: o dia do Senhor. Assim, enquanto os povos politeistas negavam o tempo sempre 

reiniciando-o com seus rituais especificos, exorcizando-o e recriando o mundo em busca do modele ideal que 

estava na origem, os judeus passaram a assumir o tempo, pais atraves dele seu Deus se manifestava e dava-se 

a conhecer aos homens. 
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para outro e no decorrer da hist6ria bfblica estes " saltos" constituiram-se numa 

cronologia que em ultima instancia originaria uma certa linearidade. 

Posteriormente os cristaos apropriariam-se desta forma de perceber o 

tempo ampliando suas consquencias objetivas. lsto ocorreu no momento em que 

- para eles - deu-se a maior interveny§o de Deus no mundo: o nascimento de 

Jesus Cristo. A linearidade do tempo, que ja existia para os judeus ( do Genesis 

ao advento do Messias), foi assumida pelos cristaos que aceitaram Jesus Cristo 

como o Messias, ao Iongo dos seculos da Hist6ria do Ocidente o calendario 

cristae ( e seu tempo) acabou se impondo: Cristo o marco zero de uma nova era, 

naturalmente decidiu-se por contar o tempo como uma contagem regressiva ate o 

nascimento do Cristo e uma contagem progressive posterior ao seu advento. 

A linearidade do Tempo mantem-se no cristianismo da seguinte forma: Do 

Genesis Bfblico ao nascimento de Cristo e do nascimento de Cristo ao dia do 

Jufzo Final, prodignosticado no Apocalfpse de Sao Joao. Assim, o Tempo cristae, 

antes de ser oposto a eternidade, e um peda9o delimitado desta. 

No filme o roteiro e os personagens inserem-se na perspective temporal 

judaico-crista 

concep9ao que e dada a priori pela propria cultura ocidental. Nao foi verificada 

nenhuma alteray§o essencial nesta concep9ao. 

0 filme inicia-se em 31 de dezembro de 1899 e atraves de diversas " 

paradas " no percurso da viagem no tempo propoe a linearidade temporal ate o 

personagem George alcan9ar o ano 802.701. Olha-se para atras e o passado esta 

Ia e olhando-se para frente o futuro tambem esta Ia. A perspective que se impoe 

para a vigem no tempo e a de como percorrer este " espa9o" temporal. 

Deve-se esclarecer, alem disso, que a concepy§o crista de tempo nao 

abole completamente a no9ao de circularidade do pensamento antigo, pois se o 

judafsmo e o cristianismo assumem o tempo ao inves de nega-lo, nao e 

exatamente por aceita-lo, mas por aguardar o memento em que ele sera abolido. 

Tendo isto em vista, o fato do personagem chegar ao inimaginavel ano 802.701 
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remete-nos ao tempo mitico ou ao atemporal, perspectiva que abordaremos mais 

adiante. 

Tempo off 

Como foi dito anteriormente talvez este tempo a ser pensado agora seja o 

mais importante, exatamente pela sua caracteristica de nao ser explicitado, de nao 

ser pensado, de nao ser verificado, metrificado ou qualquer coisa que o valha; e 

isto exatamente num filme onde o tempo se constituiu numa grande preocupagao, 

onde ele e exposto de diversas formas, representado de maneiras diferentes, 

inclusive exigindo muito da imaginagao do diretor na representagao da viagem. 0 

periodo de tempo representado no filme alonga-se por urn grande percurso, mas 

neste mesmo percurso ele encobre o tempo de sua propria produgao, como pode 

ser vista no esquema a baixo: 

..... --~'----'-+----~D~--+ _______ __., 802.701 

1917 1940 1966 

1960 

Como pode-se perceber e urn tempo que esta ali inserido, mas nao foi 

mostrado ou melhor, foi ocultado. 

Este e o tempo hist6rico propriamente dito onde pode-se inserir o filme e 

suas pretensoes. E atraves deste "encobrir'' que ele pode propor-se como 

transcendente daquela realidade vivida pelo espectador, mas, paradoxalmente e 

em relagao aquela realidade que ele e proposto. Qual o contexte de sua 

produgao? 

NT't 
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Trata-se de uma prodw;;ao americana e hollywodiana. Em 1960 os Estados 

Unidos (e porque nao o resto do mundo?) esta em plena efervescencia da Guerra 

Fria, o Macartismo faz as suas vftimas na ca<;a as bruxas da cinematografia. Todo 

o tilme - mais do que uma viagem pelo tempo - trata de uma viagem atraves das 

guerras, ou de uma fuga da guerra, buscando reencontrar valores humanos que 

permitam exorcisar este fantasma que persegue o personagem George. 

Ao ocultar o tempo do espectador/produyao, o diretor insere-o ( ao mesmo 

tempo que o transcende) no espa9o atemporal do mito. Este " tempo mftico" e o 

ano de 802.701, dimo-lo mftico exatamente por sua caracterfstica de 

atemporalidade, pois nao possui parametres de liga9ao possfvel com o real, esta 

completamente no imaginario. Entao, dizer 802.701 ou "num tempo ... " nao faz 

diferenya na realidade. Trata-se portanto de um tempo primordial onde as rela96es 

sao tao somente simb61icas e nao s6cio-hist6ricas, ainda que determinadas por 

estas. 

Tempo Mitico 

Nao se pode calcar facilmente o tempo que estrutura o mito, com um tempo 

mftico, a rela9ao e e sempre sera for<;ada, pois o mito instaura uma realidade, a 

partir de dados da propria realidade; conta-se nele como as coisas tornaram-se 

assim. Mas, ainda assim, trata-se de um tempo mftico, nao por representar uma 

origem (ou um tim) mas por proper um mundo de representa96es simb61icas ou 

ideais. Estes sfmbolos, a maneira do mito, podem (ou nao) vir a instaurar uma 

realidade. No filme o desejo e de que esta realidade venha a instaurar-se. Desta 

forma - apesar do tempo mftico - e o espectador no "tempo off' quem pode agir 

para que este tempo surja atraves do exorcizamento das coisas que o impedem. E 

este "exorcismo"47 se daria atraves de uma pressao social sobre os politicos pelo 

tim do antagonismo nuclear entre as duas grandes potencias: Estados Unidos e 

47 Este exorcismo do "tempo onde essas coisas acontecerao" nao tern somente como componente esta 
primeira idCia de que o espectador deve ter uma atitude politica; veremos em outro momenta que filmes que 

abordaram o tema da viagem no tempo tambem tiveram o pape1 de desmobilizar a opiniao pUblica e justificar 

a politica armamentista, atravCs do dominic governamental sabre a percep<;3.o que se tinha do futuro. 
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Uniao Sovietica. Um verdadeiro profetismo judaico-cristao. E esta relac;:ao bfblica 

nao chega nem a ser exatamente forc;:ada devido a semelhanc;:a dos nomes 

utilizados: Morl6cks (Molock, antigo deus Fenfcio ao qual sacrificavam-se 

crianc;:as) e El6is (Eiohin: e o conjunto de espfritos puros que criaram o mundo, na 

bfblia o termo aparece varias vezes). 

E o que e representado neste tempo mftico? 

George chega a uma especie de " Jardim do Eden" onde encontra os 

El6i, que nao necessitavam trabalhar para viver. Todo o seu conforto e 

proporcionado por outro povo, que se esconde nas trevas, e nos subterraneos, os 

Morl6cks. Estabelece-se claramente uma luta entre o bem e o mal. Por outro lado, 

tambem trata-se de uma representa<;:ao simb61ica da relac;:ao do homem com o 

tempo. Os El6i nao possuem passado e nem futuro, uma vez que sao devorados 

pelos Morl6cks, eles nao se eternizam, vivem tao somente o presente e as 

relac;:oes do presente nao permitem a constituiyao de sentimentos - constitufdos a 
partir do tempo48

, mas atemporais porque ideais - como amor e amizade, a 

indiferenc;:a e a regra entre eles. George surge como o personagem que alterara 

radicalmente este estado de coisas. 

A ignorancia dos Eloi a respeito da vida e dos seus inimigos faz com que 

eles jamais se constituam em seres humanos. Apenas o saber pode "salva-los" e 

George eo cientista/humanista que e capaz de reencontrar os valores perdidos da 

humanidade. 

Os Morlocks, como legftimos respresentantes do mal obviamente serao 

vencidos. 

Tem-se entao a seguinte rela<;:ao: 

Morlocks/sovieticos e comunistas X Eloi/americanos e capitalistas. 

48 Apenas para lembrar: " ... foi o tempo que perdeste com a tua rosa que a tornou tao importante." disse a 

raposa para o Pequeno Principe. A conhecida estoria de Saint-Exupery ilustra bern esta passagem. 
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ou 

Morlocks/Cronos X George/Zeus. 

Desta forma o Tempo aparece em toda a plenitude de sua concepyao 

crista, pois eo tempo que permite a constitui9ao de valores, cultura, atraves de 

um esfor90 humano que visa um fim, um sentido. Logo o tempo aparece como 

mediador da redenyao humana desde que haja por parte daqueles que ficaram no 

" tempo off" uma a9ao. Outra significayao implfcita no acobertamento do " tempo 

off' e a de que os valores defendidos no filme sao de " todos os tempos" , uma vez 

que o personagem esta num passado (1899) e tambem num futuro (802.701). 

Tudo muda, mas aqueles valores permanecem; quais sejam: Bern contra o mal, 

liberdade individual, livre arbftrio, o progresso atraves do trabalho, etc. 

Conclusao 

As concep96es de tempo, que sao antes de tudo expressao da sociedade e 

cultura das quais se originaram, influem decisivamente na Representayao do 

tempo no cinema . Consequentemente, a elabora9ao desta representa9ao 

cinematografica propoe um " saber" ou uma experiencia coletiva - imaginaria - que 

atua nas suas reelabora96es futuras. 

A relayao entre filmes que tratam da Viagem no Tempo com estrategias 

militares de apropria9ao da percep9ao coletiva, deve ficar melhor demonstrada 

com o aprofundamento do trabalho. Esta relayao foi aqui apenas levantada como 

plausfvel, atraves do percurso intelectual de Paul Virilio. 

Segundo Jean-Louis Baudry: 
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" '0 que importa num fifme e o sentimento de continuidade que liga os pianos e as 

seqOencias mantendo a unidade e coesao dos movimentos. Essa continuidade foi uma das mais 

dificeis de se obter' . (. . .) A procura dessa continuidade narrative, tao dificif de se obter da base 

material, s6 pode ser expficada por um investimento ideo/6gico essenciaf que a isso visava: trata

se de safvaguardar a todo custo a unidade sintetica do Iugar originario do sentido, a funqao 

transcendental constitutive a qual remete como sua secreqao natural a continuidade narrative. "49 

No filme analisado ha uma clara "quebra" dessa coesao dos movimentos e 

da sutura do espa90 fflmico entre os pianos, que se deu atraves do uso excessivo 

do recurso da Elipse lndefinida Temporal, definida por Noel Burch, retirando o 

espectador da tao desejada e buscada impressao de realidade, e isto ocorreu, nao 

obstante todos os esforl(os do diretor George Pal. Nao pode passar desapercebida 

a criatividade deste diretor ao tentar explorar a temporalidade pura, sem 

intermedia9ao da espacialidade. 

Concluindo podemos perceber que a fun\(8o basica da maquina do tempo, 

no filme, foi retirar o personagem do tempo comum (passado) ocultar o tempo 

presente, do espectador/produl(ao (tempo off) transcendendo-o e joga-lo para um 

tempo mitologizado. 0 percurso da viagem orienta-se como uma negal(ao do 

tempo passado, sempre buscando este tempo futuro, onde tudo come9a e 

termina. "A Maquina do Tempo" insere-se no contexto dos filmes de fic\(8o 

cientffica que permitem uma reflexao sabre a realidade do tempo presente, no 

entanto, no mesmo instante que faz isso procura ocultar sua perspectiva 

ideol6gica ocultando-o, dando ensejo para que se perceba, assim, a existencia de 

um tempo off. 

As concep~f6es de tempo encontradas servem de substrata social as ideias 

ali envolvidas. Elas referenciam o espectador permitindo a construl(8o da 

plausibilidade do roteiro. De outra forma, tambem sao essas concep96es que 

permitem uma reflexao sobre o tempo em que o proprio espectador vive. Como 

verificamos, a sociedade americana imersa no anticomunismo e na Guerra Fria, 

49 BAUDRY, Jean-Louis. "Cinema: Efeitos Ideologicos Produzidos pelo Aparelho de Base." in: XAVIER, 

Ismail. A Experiencia do Cinema. Rio de Janeiro: Graal Ed., 1983. 
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elaborou, tematizando o tempo, uma metafora sobre o memento de superagao das 

suas condigoes vigentes. Onde o problema maior nao sao exatamente os 

comunistas, mas o Tempo (Morlocks) que devora todas as coisas ... a civilizagao e 

a continuidade. No filme a mensagem e bastante clara: a cultura possibilita a 

civilizagao e s6 a civilizagao em ultima instancia e a medida do homem. E uma 

civilizagao sem memoria, sem um sentido em relagao ao futuro, esta condenada a 

viver sempre na imobilidade, num eterno presente (Eioi). Apenas o passado, 

dando sentido e perspectiva, pode fazer avangar no tempo. 

Essa perspectiva tende a ser alterada em outros filmes que serao 

analisados. Muitas vezes e o futuro que justifica e da qualidade ao presente ou ao 

passado. 
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Cap. 3: 0 "Pianeta dos Macacos" - 0 Macaco e o Outro 

lntrodU(;ao 

Politica e Sociedade 

A eleic;:ao de John Kennedy para a presidencia em 1960 contra o 

republicano Rihard Nixon, ex-secretario da Comissao McCarthy, simboliza a 

vontade de mudanc;:a que aos poucos conquistou os Estados Unidos. Essa 

necessidade social de mudanc;:as advinha da crenc;:a generalizada do povo 

americano de que a politica externa americana, da decada de 50, fora 

desastrada, pois nao impediu o crescimento politico e econ6mico do Bloco 

Socialista. 0 conservadorismo de Eisenhower, caracterizado como urn presidente 

distante das ac;:oes polfticas mais drasticas, e por sua vez tambem distante da 

popularidade dos gestos grandiloqOentes, deveria ser substitufdo pelo dinamismo 

de urn jovem e carismatico politico: John Kennedy. 

A Guerra Fria esquentava. 0 Governante sovietico, Nikita Krushev, 

discursara poucos dias antes da posse do novo presidente americano, anunciando 

que os sovieticos nao cresceriam atraves da guerra aberta, mas sim atraves do 

apoio que dariam a independencia dos ultimos pafses ainda sob as garras do 

imperialismo e do colonialismo. 

Diante disso, no discurso de posse, Kennedy afianc;:ou uma polftica externa 

mais agressiva quanto as atividades dos sovieticos. Os Estados unidos 

financiariam, pagariam, o que fosse necessario para coibir os esforc;:os sovieticos 

de crescimento em cima dos pafses mais pobres. 

A America iria "defende-los" custasse quanto custasse. Indo mais adiante 

na sua forma arrojada de fazer polftica, Kennedy afirmou que em dez anos poria 
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urn americana na Lua. Tratava-se de uma resposta aos varies satelites orbitais 

sovieticos que ultrapassaram em capacidade os retardatarios americanos. 

lniciava-se a corrida espacial, bern como o aumento pelo interesse por qualquer 

coisa que lembrasse o espa<;:o, viagens espaciais, foguetes, etc. 

Apesar do processo de desistaliniza<;:ao, levado a cabo na URSS por 

Krushev, a potencia comunista, mesmo estando mais maleavel para negocia<;:oes, 

nao deixou passar despercebido o processo revolucionario cubano. Fidel Castro 

nao conseguiu amealhar o apoio dos americanos, o que foi considerado o maior 

erro da diplomacia americana deste seculo, que preferiu apoiar os asseclas do 

antigo ditador Fulgencio Batista. Fidel Castro, que inicialmente nao era socialista, 

tendeu para os sovieticos, ap6s a desastrada tentativa de invasao dos imigrados 

cubanos no epis6dio da Baia dos Porcos. 

A situa<;:ao entre Estado Unidos, Uniao Sovietica e Cuba iria ficar ainda 

mais tensa no "epis6dio dos Misseis Cubanos", 1964, quando Fidel, em troca do 

apoio de Nikita Krushev, aceitou que a URSS instalasse em solo cubano misseis 

nuclerares de medio alcance. 0 presidente Kennedy teve que jogar pesado pra 

conseguir com que a URSS recuasse de seu intento. A guerra nuclear e a 

destrui<;:Eio da humanidade nunca estiveram tao pr6ximos de acontecer como 

naqueles dias de tensao. 

A segunda metade da decada de 60 assistiria ao envolvimento dos 

Estados Unidos em urn dos mais sangrentos conflitos do seculo, a Guerra do 

Vietna, 1964 -1975. Ja durante o final do governo Kennedy 16.000 americanos 

haviam sido mandados para o Vietna do Sui, sob todos os pretextos. Com a 

elei<;:ao de Lyndon Johnson, para a presidencia dos Estados Unidos, em 1964, 

inciou-se uma escalada perigosa da participa<;:ao direta no conflito que se iniciava. 

Enfrentando a opiniao publica, Johnson, enviou para Ia mais de meio milhao 

de homens e ordenou que helic6pteros e avioes lan<;:assem sabre o Vietna do 

Norte mais bombas do que as usadas pelos Estados Unidos durante toda a 

Segunda Guerra Mundial. Desfolhantes quimicos e bombas de Napalm arrasaram 

planta<;:oes e mataram milhares de vietnamitas. 
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A condenagao da politica de Johnson foi feita no Congresso americano 

pelos seus mais representatives senadores, entre os quais, William Fulbright e 

Robert Kennedy. Nas universidades americanas sucederam-se as manifestagoes 

de estudantes e professores contra a guerra na qual o presidente obstinadamente 

se empenhara. 

Gragas as frequentes notfcias de derrotas dos americanos, frente aos 

vietcongues, Johnson necessitou ordenar uma "desescalada" da guerra, que 

levaria ao fim da participagao dos Estados Unidos em 1973, ja no governo Nixon. 

A decada de 60 seria tambem extremamente marcada por movimentos 

sociais e culturais na sociedade americana. Herdeiros da chamada Geragao Beat 

da decada anterior, os jovens iniciaram urn movimento que seria denominado pela 

imprensa de Contracultura. Este termo designava urn conjunto de manifestagoes 

culturais novas que surgiram, nao s6 nos Estados Unidos, como em varios outros 

pafses, especialmente na Europa. Uma das suas caracterfsticas basicas e a 

oposigao a cultura vigente e oficializada pelas principais instituig5es das 

sociedades ocidentais, entre elas, o Estado, a Familia, o Cristianismo, e o 

Consumismo. A Contracultura foi marcada pelo antiintelectualismo, e ao mesmo 

tempo, pela sua aproximagao da chamada Nova Esquerda (socialista), 

representada por Hebert Marcuse. 

Desde os anos 50, era bastante visfvel na sociedade americana a 

familiaridade crescente que a nogao de antiintelectualismo vinha ganhando. Urn 

exemplo desse fato e o surgimento dos beatniks verdadeiros representantes de 

urn anarquismo romantico cujo estilo de contestagao e agitagao, novo e radical 

quando comparado a luta da esquerda tradicional, estava apoiado sobre nogoes e 

crengas tais como a da necessidade do "desengajamento em massa" ou da 

"inercia grupal". Conceitos estes que significavam uma negagao da sociedade 

americana e seus produtos, como o Modo de Vida Americano. 

A Contracultura caracterizou-se ainda por inumeras manifestagoes 

surgidas em diferentes campos, como o das Artes, com especial destaque para a 
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musica (rock); o da organiza9ao social, aparecendo em primeiro plano a enfase 

dada pelo movimento hippie a vida comunitaria, na cidade ou no campo; e, ainda, 

o da atua9ao polftica. 

Chama aten9§o tambem o estilo de manifesta9§o e interven9ao surgido em 

meio a cultura psicodelica, popularizados pelos mesmos hippies, que influenciou a 

juventude universitaria que buscava novos caminhos dentro da esquerda 

socialista. lsto pode ser observado tanto na pratica do movimento estudantil 

internacional (especialmente na sua grande demonstra9ao de for9a que foi o Maio 

de 68), como em inumeros outros mementos, quando alian98s com hippies, 

negros ou outras "for9as emergentes" permitiram aos estudantes abrir as portas 

de novos espa9os de interven9ao politica. 

Especialmente no que se refere aos Estados Unidos, toda a manifesta9ao 

em torno da cultura jovem, indo do Flower Power, aos estudantes e intelectuais 

da Nova Esquerda, passando por movimentos como o Gay Power ou Women's 

Lib, e acompanhada de perto pelo surgimento e consolida9ao do Black Power, o 

poder negro, cuja luta teve como ponto de partida a dificil batalha pelos direitos 

civis que marcou a decada de 60 desde o seu inicio. 

Devido a posi9§o especial que o negro ocupava na sociedade americana, 

oprimido e radicalmente excluido frente ao american way of life, ele nao apenas 

detinha urn enorme potencial de revolta, como tambem se constitufa num aliado 

quase que natural do jovem branco das camadas medias que se rebelava diante 

do Sistema. 

Ainda muito poderia ser dito sobre a Contracultura, mas af ja escaparfamos 

ao escopo deste nosso trabalho. Fundamental e perceber que a sociedade 

americana passava por mementos culturais e politicos bastante distintos dos, 

socialmente tranquilos, anos 50. 

A sociedade americana dos anos 60 e inicio dos anos 70 estava em 

polvorosa. Com certeza uma sociedade dividida. Essa divisao se consubstanciava 

em grupos temerosos diante do comunismo e da amea9a nuclear, exigindo por 

sua vez atitudes mais claras do governo no ambito internacional; e por grupos 
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chocados com os metodos de urn governo, obviamente militarista e tecnocratico, 

que procuravam trilhar urn caminho distante do capitalismo e do socialismo, em 

busca de uma "sociedade alternativa". 

Cinema 

No cinema esta nova decada caracterizava-se, inicialmente, pelo pesado 

sono de Hollywoody, que adormecia sabre os louros de filmes como "Ben-Hur", 

"Quanta Mais Quente Melhor", e "Onde Come9a 0 Futuro". Segundo Philipe 

Paraire "o cinema americana parecia esgotado estilisticamente.''50 A concorremcia 

e a onda libertadoras vern da Europa com o surgimento da Nouvelle Vague 

francesa. Essa "escola" faz a apologia da simplicidade, condena os excesses das 

superprodu96es, roda as pressas filmes de impacto, feitos em algumas semanas e 

com or9amentos irris6rios. Os temas abordados - luta de classes, sexualidade - e 

o estilo impactante das tomadas transformam em velharias custosas os louros do 

cinema de superprodu9ao. 

A lnglaterra inventa James Bond, urn espiao que conquista fama mundial 

gra98s as produ96es recheadas de erotismo e a~o. A serie inicia-se em 1962 

com "0 Estranho Dr. No" e mais de trinta anos depois a moda ainda nao 

desapareceu. Paraire argumenta que nesse perfodo inicial do anos sessenta: 

"( ... )A Franc;:a produz, portanto, as melhores comedias e os melhores dramas, a lnglaterra, 

os melhores filmes de espionagem e de aventura(APnte do Rio Kwai, 1957; Lawrence da Arabia, 

1962). A ltalia aborda o western com sucesso e revoluciona o genera grac;:as a colabora<;:ao de 

atores americanos (Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Rod Steiger e James Coburn) e de um diretor 

chamado Sergio Leone: todos os seus filmes serao sucessos mundiais." 51 

A rea9ao de Hollywood a princfpio e bastante tfmida, mas mostra-se 

plenamente capaz de enfrentar a concorrencia quando consegue deixar para tras, 

de uma vez por todas, o C6digo Hays. Este C6digo, nascido em 1929 e que tomou 

50 
PARAIRE, Philippe. 0 Cinema de Hollywood. Sao Paulo: Martins Fontes,1994. pag. 28 

51 Paraire, op. cit., pag. 28 
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o nome de seu diretor, Will H. Hays, foi concebido incialmente para dirimir 

eventuais excessos do cinema quando este nascia. No entanto foi ridicularizado 

na decada de 40 e depois teve que ser posto definitivamente de lado na decada 

de 60. 

Hays, proscrevia a representac;:ao de assassinates, de cenas de assaltos e 

furtos, as imagens de tortura, a apologia ao banditismo. Atacava sobretudo 

imagens evocadoras da sensualidade: evidentemente a nudez, total ou parcial, o 

beijo "profundo", as carfcias sugestivas, o estupro, as relac;:oes inter-raciais, as 

ligac;:oes extra-conjugais, a homossexualidade. Alem disso o c6digo pretendia 

proteger a patria, proscrevendo os atentados a honra do exercito e do governo, e 

intervindo ate em questoes marais como a eutanasia ou fen6rnenos sociais, como 

o vfcio em t6xicos, cuja representa<;:ao tambem era proibida. E claro que as 

proibic;:oes eram numerosas demais para nao serem transgredidas. 

Em 1963 abandonou-se de vez o C6digo Hays e p6de-se fazer frente as 

novas necessidades do mercado que ate aquele memento comec;:avam a ser 

atendidas pelos europeus. A rea<;:ao Holliwoodiana leva ao ressurgimento do filme 

engajado. Com o fim da censura polftica (McCarthy), nasce outro genera, o filme 

anti-racista, cujo astro negro, e com frequencia Sidney Poitier, que da bilheteria. A 

sexualidade torna-se tambem um tema privilegiado. Fala-se de liberta<;:ao sexual, 

de mulheres liberadas, de vida comunitaria: em "Lolita", de Kubrick (1962); "0 

Colecionador'', de Wyler (1964), e "Perdidos na Noite", de Schlesinger (1969). 

Para completar a virada de Hollywood o filme de ficc;:ao cientifica 

transforma-se em super produgao ao final da decada. Este processo inicou-se 

com "2001, Uma Odisseia no Espac;:o", passou pelo "Pianeta dos Macacos", de 

Shaffner, e continuou decada de setenta a fora com "Guerra nas Estrelas, de 

Lucas, (1977) e Jornada nas Estrelas, de Wise (1979). 0 genero manteve uma 

produc;:ao voltada para a reflexao, como sao os casos de: No Mundo de 2020, de 

Fleisher, 1973; Zardoz, de Boorman, de 1974; Rollerball, Os Gladiadores do 

Futuro, de Jewison, que sao continuac;:oes das antecipac;:oes catastr6ficas de "0 

"Pianeta dos Macacos"" e de "Laranja Mecanica", de Kubrick, 1971. Essa produc;:ao 
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desembocou no belfssimo Alien, 0 Oitavo Passageiro, 1979, a meio caminho da 

fic<:9ao cientffica e do filme de terror. 

Neste conturbado final da decada de 60 e inicio da decada de 70, 

Hollywood tenta reconquistar seu mercado intemacional, mas tem de ver varias 

salas de cinema fecharem e se transformarem em supermercados e 

estacionamentos. A televisao extremamente difundida, alem de sua nova versao 

em cores, e o surgimento da TV a cabo, leva as pessoas a ficarem cada vez mais 

no conforto do seu lar, distantes das salas de cinema. Os grandes produtores 

temem arriscarem-se demais em novas produ9(ies, por isso da-se preferemcia a 

filmes que possibilitem uma sequencia. Neste quesito o "Pianeta dos Macacos" 

encaixou-se como uma luva. tinha a inova<;:ao desejada pelo publico, a critica 

social da escola francesa e a dinamica que possibilitaria outros filmes em serie. 

Pode-se dizer, portanto, que 0 "Pianeta dos Macacos" e um filme 

socialmente bastante datado, pois sua produ<;:ao ocorre no auge da Guerra Fria, 

ao Iongo da Guerra do Vietna e num memento de necessidade de resposta 

criativa de hollywood ao mercado internacional. Assim desenvolveu-se a saga do 

"Pianeta dos Macacos", uma serie de cinco filmes: "Pianeta dos Macacos" (1968), 

"De Volta ao "Pianeta dos Macacos"" (1970), "Fuga do "Pianeta dos Macacos"" 

(1971), "Conquista do "Pianeta dos Macacos"" (1972), "A Batalha do "Pianeta dos 

Macacos"" (1973). 

"Pianeta dos Macacos" - A Produ<;:ao 

0 primeiro filme gozou de indubitavel sucesso de publico e critica, e a sua 

influencia - no que tange a viagens no tempo - fez-se sentir de maneira bastante 

forte ao Iongo de toda a decada de 70. Para se ter uma ideia de sua 

representatividade basta lembrar que nao foi possivel localizar nenhum outre filme 

de relative sucesso com este tema durante mais de uma decada, exce<;:ao feita a 

"Um Seculo em 43 Minutos" (1979). 



86 

Por que fez tanto sucesso? Por que ele foi "suficiente", em termos de 

imaginario, para ocupar o Iugar de produc;:8o importante durante um largo perfodo 

de tempo? Neste trabalho pode ser que nos aproximemos de algumas respostas, 

mas a inten9ao aqui e tao somente verificar de forma geral o Iugar que 0 "Pianeta 

dos Macacos" ocupa na produc;:8o de filmes de Viagens no Tempo. 

Pretendo verificar duas possibilidades a respeito da produ9ao: os 

substrates da realidade e a "mitologia" do filme. No primeiro momenta pode-se 

pensar sabre a durabilidade e importancia deste filme gra98s a visao de seu 

produtor Arthur P. Jacobs, que , na escolha de diretores, roteiristas e atores, 

conseguiu traduzir as expectativas sociais em torno da saga. 0 outre momenta, 

que chamei de "mitologia" do filme, tende a verificac;:8o dos motives pelos quais 

ele atingiu o imaginario coletivo. Neste caso, entrarei na questao da Mascara. 

Defendo, pelo menos uma dupla perspectiva para o seu sucesso. Podem 

haver outras. A primeira delas coloca a questao da percepc;:8o de Jacobs em 

relac;:8o a produ9ao. Evidentemente algumas pessoas poderao fazer uma obje9ao 

a essa perspectiva, argumentando que ele tinha uma boa visao de mercado. Essa 

obje9ao soaria um pouco inutil, pais para o caso aqui estudado, a visao de 

mercado e bastante boa, uma vez que esta nao exclui a capacidade de 

percep9ao do imaginario social. Nao importando mesmo que esta percep9ao 

esteja atrelada a interesses econ6micos. 

La Planete des Singes 

0 filme "Pianeta dos Macacos" (1968) foi baseado no romance "La Planete 

des Singes" de Pierre Boulle, publicado cinco anos antes na Fran9a. Luiz Saulo 

Adami, especialista em "Pianeta dos Macacos" e autor do livre "0 Onico humane 

bom e aquele que esta morto!"52 faz um breve resume do livre, que, como se 

vera, sofreu algumas modifica96es em sua adapta9ao para o cinema: 

52 ADAMI, Luiz Saulo. 0 Unico Humano Borne Aquele que esta mortal Silo Paulo: Ed. Aleph, 1996 
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"( ... ) o romance e ambientado no seculo 26. Uma espa9onave tripulada por humanos • dois cientistas 

e urn jornalista (Ulysse Merou), alem de urn chimpanze, atinge a constela9ii.o de Betelgueuse, pousando em 

urn planeta identico a Terra, ern outro sistema solar. Apesar das semelhanyas, ern Sorror os humanos sao 

mudos e selvagens, e os macacos sao o governo, vivendo em grandes cidades (como Paris, Nova York ou Sao 

Paulo). Mereu e seus companheiros, em contato com humanos selvagens (incluindo NOva, que estrangula o 

chimpanze que viajara com eles), sao alvejados durante uma ca.;ada: urn morre, os sobreviventes sao levados 

para a cidade dos macacos, onde urn deles e submetido a uma lobotomia. Merou desperta a curiosidade da 

psic6loga de animais, a chimpanze Zira, que para poder se comunicar, ensina~lhe a lingua dos macacos. 

Cada vez mais, Merou conquista a confian9a dos macacos, que dao a ele a companhia de Nova. 

Enquanto desfila na sociedade, como convidado para festas e recep96es, conhece autoridades como o 

orangotango governante Zaius e o chimpanze arque61ogo Cornelius, noivo de Zira, que leva-o ate ·as suas 

escavay5es arqueol6gicas. La, MCrou conhece uma teoria de que, antes dos macacos, os humanos eram o 

govemo em Soror, urn planeta em que a evoluyao das especies havia tornado a contrarnao da historia. Quando 

a gravidez de Nova e anunciada, Zaius teme que o passado volte a tona. Antes que o filho de Merou e Nova, 

chamado Sirius, possa vir a gerar toda uma linhagem de descendentes, Zaius decide puxar os freios: ele 

determina que o casal e o filhote sejam eliminados. 

Zira e Cornelius conseguem, com a ajuda de amigos astrOnomos, colocar MCrou e sua familia em urn 

de seus foguetes, e eles escapam. Pousam em Paris, 700 anos depois de sua partida, e sao recepcionados em 

urn aeroporto por gorilas. Em panico, eles fogem sem destino. No espa9o, Merou escreve urn pedido 

desesperado de socorro, que e encontrado por urn casal de ricos ociosos, incapaz de acreditar que tudo o que 

relatou pudesse ter realmente acontecido. Afinal, para os chimpanzes Jinn e Phyllis, nao existem humanos 

. ]' ( ) " 53 mte 1gentes. . .. 

Partindo deste resume de Adami, aqueles que tem fresco na mente o filme 

"Pianeta dos Macacos", sentiram ja um estranhamento. A clara diferenc;:a entre o 

livre de Boulle e a produc;:ao conhecidfssima. 0 filme passa uma visao bastante 

simplificada do que seria o "Pianeta dos Macacos", nao s6 simplificada, 

poderfamos dizer estereotipada, em relac;:ao ao livre. 0 filme, dessa forma, ateve

se a uma economia de imagens e de conceitos, o que me permite fazer sua 

aproximac;:iio com a forma da narrativa mftica, que tambem tem entre suas 

caracterfsticas o resume de uma est6ria aos seus conceitos essenciais. 

53 ADAI'viT, Luiz Saulo. "Quando os Macacos Habitavam a Terra!" artigo encontrado via internet no site: 

http://www.ultranet.com.br/controle.alpha!apeslapes.html 
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Nem e precise lembrar que esta "economia" tambem significou economia 

de verdade, nao apenas a conceitual. Os gastos calculados originalmente para a 

produ<;ao cinematografica do livro de Boulle eram de 100 milhoes de dolares. 

Cortando-se aqui e acola foi possfvel realiza-lo por 5,8 milhoes. Os problemas 

econ6micos relatives a prodw;:ao, e a necessidade de adapta<;ao do romance de 

Pierre Boulle para o cinema, levaram a urn reducionismo imagetico do livro e 

criando urn filme de aspectos essenciais. Quando falo em aspectos essenciais 

refiro-me aquela caracterfstica - desconhecida - do imaginario social que o fez 

habitar a imagina<;ao das pessoas. Em busca desta caracterfstica, antes de 

entrarmos na est6ria do filme, propriamente dita, verificaremos a questao da 

alteridade, pois ela pode ser esclarecedora de aspectos relatives aos cinco filmes 

da saga. 

A Questao do Dutro 

Chamou-me aten<;ao no livro de Adami, no capitulo referente ao filme 

"Fuga do Planeta dos Macacos" (1971), terceiro filme da serie, uma certa "crise 

de identidade" surgida nos bastidores da prodw;:ao: 

"0 humor nao estava apenas no roteiro assinado par Dehn. 0 clima nos bastidores 

tambem era bem-humorado, com exceqao apenas para os momentos de crise de identidade. Kim 

Hunter sentiu isso na pete, embora reconhecendo que o ambiente era bastante "divertido". Eta e o 

proprio Roddy McDowall acabaram se sentindo "meio deslocados", a comeqar pelo elenco 

principal, praticamente todo remade/ado. 

Para Weaver e Brunas, Kim Hunter contou que urn dia eta agarrou-se ao seu ve/ho amigo 

John Randolph e perguntou a ele se aquila que eta estava sentindo - uma especie de afastamento 

dos demais interpretes do filme - era paranoia. "0 problema, Kim, e que, na minha cabeqa, eu sei 

que debaixo de todos esses apliques, esta voce. Mas acontece que eu nao consigo ficar com isso 

na minha mente durante o tempo todo". /sso mostra, mais uma vez, a exemplo do que aconteceu 

nos dois fi/mes anteriores e do que viria a acontecer, tambem ao Iongo dos proximos dais fi/mes e 
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do seriado de TV, que a maquiagem dos macacos criava uma especie de barreira que niio podia 

ser ignorada com muita facilidade pelos 'atores humanos' ". 
54 

Essa percep<;:ao de uma "crise de identidade" pode ser vista por outro 

enfoque. 0 estranhamento nao se da por uma "crise de identidade" dos interpretes 

que faziam os macacos, mas pela percep<;:ao desta 6bvia barreira: o outro. Os 

interpretes maquiados de macacos ja nao podiam ser percebidos como humanos 

pelos outros atores. lsto fica claro na fala de John Randolph "( ... ) eu nao consigo 

ficar com isso em minha mente o tempo todo". Ou seja, para que ele reconhe<;:a 

Kim Hunter pessoa necessita lembrar-se deste fato, pois este tende a apagar-se e 

desta forma os atores "humanos" tendiam a isolar os "Macacos". 

E o comportamento tfpico de rejeit;:ao ao diferente. Este mesmo efeito 

desejava-se ao se levar para a tela a imagem dos macacos, o estranhamento. E, 

atraves do estranhamento - ao mesmo tempo -, a identifica<;:ao do espectador 

atraves da critica, isto atraves de um processo extremamente subjetivo. Um 

processo que pode ficar melhor explicado se aqui recorrermos a Vernant. 

Jean-Pierre Vernant, conhecido por seus trabalhos em hist6ria da 

antiguidade classica grega, em seu livro "A Morte nos Olhos"55
, buscando 

perceber de que forma os gregos figuravam seus deuses, deparou-se com a 

questao do deuses mascarados: 

"( . .) deparei com o problema dos deuses gregos mascarados, ou seja, aqueles que sao 

figurados par uma simples mascara ou em cujo culto sao utilizadas mascaras, sejam votivas ou 

conduzidas pelos celebrantes. Trata-se, essencialmente, de Ires Poderes do a/em: Gorg6 (a 

g6rgona Medusa}, Dioniso e Artemis. Que traqos comuns a estes Poderes, por diferentes que 

sejam, ( . .)a mascara tem par vocaqao exprimir?'.s6 

54 
ADami, op. cit. pag. 63 

55 VERNA.i'IT, Jean Pierre. A Morte nos Olhos- Figura<;ao do Outro na Grecia Antiga- Artemis e Gorg6 Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1988. 
'6 v . j? 
¥ ernant, op. c1t. pag. _ 
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A sua resposta ao Iongo deste trabalho interessa-nos particularmente, pois 

ele chegou a conclusao de que este trac;:o comum, expresso pela mascara, nao e 

outro que nao a alteridade. Vernant reconhece que alteridade e uma noc;:ao vaga 

e excessivamente ampla, mas que nem por isso pode ser encarada como sendo 

anacr6nica. Verificou os varios aspectos da alteridade: o que e o Outro em 

rela<;:§o a criatura viva, ao ser humano, ao civilizado, ao macho adulto, ao grego e 

ao cidadao. A partir deste ponto de vista ele verificou, que: 

"(. . .) a mascara de Gorg6 traduz a extrema alteridade, o temor apavorante do que e 

absolutamente outro, o indizive/, o impensevel, o puro caos: para o homem o confronto com a 

morte ( .. .) 

Com Dioniso, a coisa e outra; temos aqui, em plena vida, nesta terra, a subita intrusao de 

a/go que nos afasta da existencia quotidiana, do andamento normal das coisas, de n6s mesmos: o 

disfarce, a mascarada, a embriaguez, a representaqao, o teatro ( .. .). Dioniso ensina ou obriga a ser 

outro, e nao mais o que se e norma/mente, a enfrentar, ja nesta vida, aqui embaixo, a experiencia 

da evasao para uma desconcertante estranheza. 
57 

E Artemis? Ele a observa junto a Dioniso, entre os deuses que sao 

considerados estrangeiros pelos gregos. Seus papeis sao claramente ligados a 
necessidade de se aceitar o outro em seu convivio. Apesar de todas essas 

noc;:oes de alteridade aplicarem-se ao nosso caso, o filme "Pianeta dos Macacos", 

em maior ou menor escala, interessa-nos mais especificamente o caso de Gorg6, 

devido ao seu aspecto de alteridade radicaL 

Na figurac;:ao grega Gorg6 e sempre representada tao somente por uma 

mascara, duas caracteristicas desta representac;:ao se distinguem: 

"Primeiro, a facia!idade. Contrariamente as convenqi5es figurativas que regem o espaqo 

pict6rico grego na epoca arcaica, a G6rgona invariavelmente encara de frente o espectador que a 

observa. Em segundo Iugar, 'a monstruosidade'. Quaisquer que sejam as modalidades de 

57 Vernant, op. cit pag. 13 
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distorqao empregadas, a figura sistematicamente joga com as interferencias entre o humano e o 

bestial, associados e misturados de diversas maneiras. ,;;a 

Aqui, nao posse furtar-me de uma comparac;ao do que foi dito acima com a 

primeira aparic;ao dos macacos no filme "Pianeta dos Macacos". Ap6s varies 

dias perdidos no deserto os tres astronautas, Taylor, Landon e Dodge, encontram 

um lago onde atiram-se nus para um primeiro banho. Tern suas roupas roubadas 

por seres humanos em estado primitive. Os astronautas os perseguem e chegam 

ate a uma plantac;ao, onde estes humanos alimentam-se avidamente de espigas 

de milho. 

Numa panoramica a camera capta foices e bastoes de madeira que vern 

abrindo caminho em meio ao milharal, sem mostrar aqueles que as portam. Os 

humanos entram em panico, iniciando uma fuga. A soturna musica de Jerry 

Goldsmith, se faz ouvir, acompanhada de uma tomada de corpo inteiro de alguem 

sabre um cavalo, com um rifle na mao. A camara corta para um close da 

cabe<;a, trata-se da face de um gorila. Uma face frontal e monstruosa, 

encarando o espectador. Aqui fazemos a aproximac;ao com a face da G6rgona: 

"(. . .) A cabeqa, ampliada, arredondada, evoca uma face leonina, os o/hos sao arregalados, 

o olhar fixo e penetrante; a cabeleira e tratada como juba animal ou guarnecida de serpentes, as 

ore/has sao aumentadas, deformadas, as vezes semelhantes as do boi (. .. )"
59 

Parece-me bastante evidente as aproximac;oes entre uma imagem e outra. 

Alem disso, durante o filme e mesmo durante a sua promo<;iio de divulgac;ao vai 

haver uma insistencia maci<;a na "cabe<;a" dos macacos, ela aparece em closes 

bastante fechados, e quando aparece em fotografias e cartazes surge 

representada emblematicamente de frente. Mantendo as aproximac;oes, cito 

ainda Vernant: 

58 Vernant, op. cit. pag. 39 
59 Vernant, op. cit. pag. 39 
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"Esta face apresenta-se menos como um rosto do que como uma careta. Nessa 

desfigurac;ao dos trac;os que com poem a figura humana, ela exprime mediante efeito de inquietante 

estranheza, uma monstruosidade que oscila entre dois p6/os: o horror do que e terrificante, o risivel 

do grotesco. "
60 

Durante a busca de um conceito para a realiza<;:ao da maquiagem o maior 

medo dos produtores era o de que os macacos fizessem rir. Tinha-se medo de 

ouvir uma estrondosa gargalhada quando o primeiro deles aparecesse na tela. A 

procura pelo conceito de maquiagem que fosse adequado foi ardua. John 

Chambers, o maquiador responsavel conta: 

"(. . .) Eles ( os produtores) fizeram varios pi/otos mas fracassaram porque nao podiam obter 

uma ideia. 0 departamento de maquiagem da Fox tinha feito varios testes que eram crueis. 

Quando vieram ate mim nao podia prometer nada porque nao sabia o que e/es queriam. Meu 

conceito estava do outro /ado do espectrc. Eles queriam humanos com toque animal, eu queria 

animal com toque de homem, e, por fim, venci. ,£t 

Tendo em mente o conceito adequado, Chambers partiu para a cria<;:ao da 

maquiagem. Baseando-se no exemplo de Jack Dawn, "0 Magico de Oz/1939", 

que transformou Bert Lahr no Leao Covarde com simples altera<;:6es faciais 

utilizando todo o rosto do interprete. 

Os primeiros atores que preparou foram orientais. Por cima de uma 

mascara viva, Chambers come<;:ou a desenhar com argila, uma aplica<;:iio sensivel. 

Entretanto, nao se estenderia sobre as faces do ator. Teria forma semelhante a 

um T. As sobrancelhas artificiais seriam colocadas sobre as pr6prias do ator, as 

quais davam a sua fronte uma inclina<;:iio para adiante. 0 nariz tambem foi 

coberto, e se colocou em seu Iugar uma superficie curvada que continuava ate a 

base do labio superior. Foram acrescentados pelos sob a boca deformada, que 

terminava em uns labios estreitos, sem forma, ligeiramente curvados para baixo e 

que terminavam um pouco mais alem dos labios reais do ator. Em cima do nariz 

60 
V ernant, op. cit. pag. 40 
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artificial se colocou uma ponte nasal, curta e curvada. Outra aplicac;:ao foi 

desenhada para trocar o labio inferior e a barbicha do ator, quando fosse 

necessaria. 

Em cima das aplicac;:6es de argila, se p6s a pasta que, uma vez seca, deu a 

mascara que o ator deveria usar. No molde empregou-se a formula propria de 

Chambers, uma goma esponjosa e suave, mas muito delgada, que foi colocada 

depois em um forno para que cozinhasse e ficasse adequadamente solidificada. 

A aplicac;:ao de toda essa maquiagem exigia horas de trabalho dos 

maquiadores e dos atores principais. Para os atores secundarios, ou figurantes, foi 

criada uma maquiagem mais simplificada que exigia menos tempo de aplicac;:ao. 

Os atores chegavam ao estudio por volta de cinco horas da manha. No inicio Kim 

Hunter era submetida a pelo menos quatro horas e meia de aplicac;:ao de 

maquiagem e outras tantas tres horas eram necessarias para a sua remoc;:ao. 

Posteriormente, com a pratica, se conseguiu aliviar este tempo em uma hora para 

cada uma das operac;:6es. 

Grac;:as a este trabalho todo a maquiagem de Chambers permitiu aos atores 

realizar express6es faciais bastante claras, dando mais vida e realidade aos 

macacos. Nao apenas isto, pois suas express6es, evidentemente humanas, 

permitiram a empatia do publico com estes novas seres criados pelo cinema. 

Neste processo de cria<;:ao, cuidadoso, da face dos macacos houve um 

episodic que tendia a proteger o filme contra possiveis distorc;:6es racistas. Os 

atores negros, de papeis secundarios foram dispensados, isto apesar de 

chambers dar preferencia a estes, pois ja possuiam pele e olhos negros, o que de 

certa forma facilitava a maquiagem. No entanto, a produc;:ao nao queria que 

fossem associados negros e macacos, para que nao houvesse a ideia de racismo. 

Por fim os atores negros, procurando Chambers, pronunciaram-se a favor do 

trabalho, nao importando que especie de animal tivessem que fazer. 

Tendo em vista estas quest6es levantadas pude perceber como, desde os 

bastidores da produc;:ao, a imagem dos macacos estava ligada a questao do outro 

61 Adami, op. cit. pag. 30 
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na sociedade americana, e a partir da questao do outro, a questao racial e a das 

minorias em geral. 

A maquiagem ou no caso a mascara e que fazia toda a diferenga no filme. 

Foram gastos cerca de um milhao de d61ares do orgamento apenas tendo em vista 

a maquiagem. John Chambers comandou um verdadeiro exercito de 

maquiladores, haja vista a enorme quantidade de figurantes que participavam do 

exercito dos macacos, ou faziam parte da populagao da cidade destes. 

A mascara chama atengao tambem por que na cultura grega, da qual a 

nossa deve tanto, ela e o proprio distintivo do Outro, do estrangeiro, daquele que 

vern de fora. Como por exemplo o deus Dfoniso. Ele sempre levou o epfteto de 

estrangeiro, e era representado, na maior parte das vezes, mascarado. Coisa 

semelhante ocorre a G6rgona, com a qual fizemos aproximagoes acima, cujo 

rosto nao poderia ser vista sem que a pessoa se transformasse em pedra. 

Quanto a Gorg6 um ultimo esclarecimento devido a Vernant, pode ampliar a 

nossa percepgao deste Outro Radical: 

"A face de Gorgo e urn mascara; mas em vez de ser usada para que seu portador imite o 

deus, esta figura produz o efeito de mascara simplesmente olhando-nos nos othos. Como se esla 

mascara so livesse deixado nosso rosto, so se tivesse separado de nos para se fixar a nossa 

frente, como nossa sombra ou nosso reflexo, sem que nos possamos livrar de/a. E nosso olhar 

que se encontra preso a mascara. A face de Gorg6 e o Outro, nosso duplo, o Estranho, em 

reciprocidade com nosso rosto como uma imagem no espelho (. . .). mas uma imagem que seria ao 

mesmo tempo menos e mais que nos mesmos, simples reffexo e realidade do a/em, uma imagem 

que se apoderaria de n6s, pais em vez de nos devolver apenas a apar{mcia de nosso proprio 

rosto, de refratar nosso olhar, representaria, em sua careta, o horror terrificante de uma alteridade 

radical (. . .) '
132 

Observamos que a mascara no filme aparece como uma grande estrela, 

haja vista o seu custo em pesquisa e realizagao, alem do tempo exigido para a 

sua aplicagao no rosto dos atores. Este fortissimo investimento na mascara nao 

62 Vemant, op. cit. pag. l 05 
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haveria de ter outre objetivo se nao o de causar no espectador o efeito necessaria 

de estranhamento e a contrapartida, tambem necessaria - psicol6gica -, de 

reconhecimento. Uma vez que o outre sempre tem a contrapartida de fazer com 

que o seu observador busque em si sua propria identidade, aceite-a e ou a 

critique em rela<;:ao ao que foi visto. 

0 Filme 

Depois dessa breve incursao pelo romance de Pierre Boulle e pela questao 

do Outre, vamos para a analise filmes, propriamente dita. Nos concentraremos 

mais no primeiro filme da serie "Pianeta dos Macacos", por ser o mais conhecido e 

falaremos de forma mais abreviada sobre os outros, fazendo as rela<;:oes possfveis 

entre eles. Aqui devo pedir licen<;:a para citar literalmente Adami63
, uma vez que 

seu exaustivo trabalho de levantamento de informa<;:oes sobre esses filmes 

possfbilitou-lhe fazer descri<;:oes resumidas e, ao mesmo tempo, bastante 

completas. 

"No jilme, escrito por Rod Serling e Michael Wilson - e revisado por John T Kelley (ndo creditado), 

Merou eo americana George Taylor (Charlton Heston), que sai de Cabo Kennedy, em 1972, com outros Ires 

astronautas: Landon (Robert Gunner), Dodge (Jeff Burton) e Stewart (Dianne Stanley), para uma missdo de 

18 meses, viajando it velocidade da luz, caindo em um !ago de tiguas salgadas, numa regido desertica, 2 mil 

anos depots. 

0 Iugar e parecido com a Terra, e durante 72 horas, OS tres homens sobreviventes atravessam 0 

deserto, chegando a uma area verde povoada par humanos selvagens e mudos, entre eles Nova (Linda 

Harrison). Da jloresta, vem as gorilas, armadas e montados a cavalo, com bastOes, rifles e redes, car;ando 

homens, mulheres e criam;as como animais si!vestres. Dodge morre na car;ada, Landon e Taylor siio 

alvejados. Com a garganta jerida, Taylor chega a cidade dos macacos, e desperta a curiosidade da 

chimpanze psicologa de animals Zira (Kim Hunter). 

Taylor recebe sangue de NOva, durante uma cirurgia para a retirada da bala, e passa a dividir uma 

}aula com a garota Durante semanas, Zira tenia despertar o interesse de seu noivo, o arque6logo Corm.Wus 

63 A intensa utilizayao do texto de Adami justifica~se por ser a lmica bibliografia disponivel em portugues no 

BrasiL Outras informayOes foram buscadas via internet, mas eram urn tanto quanta esparsas e em sua maior 

parte encontravam-se melhor desenvolvidas no texto de Adami. 
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(Roddy lvfcDowal/), eo ministro da ciencia, o orangotango Zaius (Maurice Evans), de que Taylor, a quem 

chama de 0/hos Claros, e um humano diferente. 

Taylor consegue escapar de sua )aula, e depots de tentar sair da cidade, e novamente apanhado 

pelos gorilas, quando recupera sua voz e fa/a em publico, pela prime ira vez. Ele e separado de Nova e /evado 

a um tribunal, para que conte sua hist6ria aos macacos. 0 tribunal decide que Taylor deverci ser 

/obotomizado e castrado. 

Sem outra alternativa para salvci-lo, Cornilius, Zira e seu sobrinho Lucius (Lou Wagner), armam 

um plano para libertar Taylor. 0 plano da certo, e/es n1mam, com Nova, para a Zona Proibida, uma area 

considerada mortal pelos macacos, onde Cornelius fez escava98es e descobriu indicios de que, antes dos 

macacos, ltumanos dominavam o planeta. Zaius persegue os fugitivos, e dti voz de prisiio a todos. Taylor 

reage, armada, domina Zaius, leva-a para dentro da caverna, onde Cornelius mostra-lhes uma boneca com 

jei90es humanas, que fala. Taylor, ameayando matar Zaius, consegue um caval a, arma, munir;iio, itgua e 

suprimentos, e decide ir em bora com NOva. 

0 impacto dramtitico das cenas meticulosamente estudadas par Schaffner e sua equipe, como a 

cat;:ada humana e da Estatua da Liberdade enterrada na areia de uma praia deserta - reve/ando a Taylor 

que ele estci na Terra, em 3978, e niio em um outro planeta, como havia sido planejado par sua agencta 

espacial, a ANSA -, jamais sairiam da memOria do pUblico, nem mesmo da memOria dos espectadores 

ocasionais. " 

A primeira sequencia mostra Taylor (Heston) gravando uma mensagem 

para o planeta terra, a imagem mostra o calendario da nave - ou cron6metro. 

Seu mon61ogo e interessante e abre toda a ideia de reflexao da serie, segue 

a baixo: 

"Relat6rio final antes da aterrissagem. Passo o comando ao computador. Logo me juntarei 

a tripulagao num sono Iongo e profunda. Ha 6 meses deixamos o Cabo Kennedy. 6 meses no 

espago .. lsto e, no nosso calendario (23 de mar. de 2673). A teoria do tempo numa viagem a 
velocidade da luz diz que 7000 anos se passaram desde que partimos. Quase nao envelhecemos .. 

Quem sabe. Mas uma coisa e ceria. Quem nos enviou nesta missao ja morreu h8 muito. Quem me 

ouve e uma outra raga. Oxala seja melhor. Oeixo o sec. XX sem pesares. Mais uma coisa. Se e 

que alguem ouve isto. Nada cientifico. E puramente pessoal. Venda daqui.. tudo parece 

diferente .. 0 tempo se curva, o espago e.. inofensivo. Espreme o ego humano. Sinto-me s6. 

(aplica a injegao) Pronto. Oiga-me ... o homem, essa maravilha do universo, paradoxa glorioso, que 

me mandou aqui, ainda faz guerra contra seu semelhante? Deixa as criangas vizinhas famintas?" 

(termina no dia 27) 



97 

A sequencia se encerra com ele colocando-se na capsula de hiberna<;:ao. 

S6 af e que ocorre a abertura do filme. Na atmosfera de abertura ha uma 

insistencia no silencio e na solidao do espa9Q. A mesma solidao que Taylor sente 

viajando no tempo. 

Depois da segunda sequencia ocorre a da queda da espa<;:onave, a qual 

era ate entao mostrada apenas em seu interior. 

Como em "H.G. Wells: A Maquina do Tempo" (dire<;:ao de George Pal, 

1960) existe uma tentative de se mostrar o percurso da viagem no tempo. Aqui, 

como fica clara pelo proprio argumento, utiliza-se a Teoria Geral da Relatividade 

de Einstein. Ainda existe uma certa preocupa<;:ao de educar o expectador para a 

percep<;:ao da viagem. Diferentemente do percurso de "H. G. Wells: A Maquina do 

Tempo" o da espa<;:onave de Taylor e feito percorrendo o espa<;:o, h8 

deslocamento pelo espa<;:o e pelo tempo e nao apenas no tempo como vimos 

anteriormente
64 

no segundo capitulo desta disserta<;:ao. Pode-se perceber a busca 

de certa plausibilidade no apelo feito a teoria da relatividade. 

0 percurso, no entanto, e mais significado do que realmente mostrado. 

Tanto e assim que o espectador s6 e comunicado que houve uma viagem no 

tempo ao final do filme. Quando projeta-se a lmagem de Taylor e Nova montados 

a cavalo diante de uma Estatua da Liberdade mutilada, enterrada ate a metade na 

areia. Pois ate este momenta todos foram levados a acreditar que eles estavam 

em outro planeta. 

Utiliza-se tambem o recurso da hiberna<;:ao65
, para que se possa explicar 

adequadamente o porque dos personagens nao morrerem de velhice. Este 

recurso, bastante comum na literature do genera, e utilizado para garantir o efeito 

de plausibilidade. 

Neste primeiro filme nao ha paradoxes a serem explorados. Pode-se dizer 

que o que conduz a narrative e o encontro com o Outro, urn encontro com o outro 

64 Para maio res esclarecimentos sabre o percurso da viagem no tempo, vide o segundo capitulo desta 

dissenas:ao 
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que em ultima insttmcia e o encontro consigo mesmo. Este Outro, cotidianamente 

falando e um ser humano ou alguem de certa forma semelhante, mas 

especificamente diferente, como p.ex.: um estrangeiro. Em se tratando de 

literatura, de cinema, e - por que nao dizer? - de imaginac;:ao, pode-se falar no 

Outro Radical. 

0 Outro radical surge apenas em algumas produc;:oes que tratam do 

aparentemente nao humano. Nisto o "Pianeta dos Macacos" aproxima-se 

novamente de "A Maquina do Tempo", Neste filme o Outro Radical e representado 

pelos Morlocks, seres humanos que evoluiram para uma forma animalesca. 0 

"Pianeta dos Macacos" da um salto qualitativo, mesmo em se tratando do segundo 

filme de viagem no tempo, o outro Radical que ele apresenta sao macacos. 

Primatas, portanto, como os homens. E nao sao monstruosos como o eram os 

Morlocks. Possuem sociedade, desejos, problemas sociais, etico-religiosos e ate 

mesmo militares. 

Este e um Outro feito obviamente para parecer espelho, mas como em um 

espelho uma imagem inversa. S6 pode ser inversamente reconhecido como tal e 

nao aceito. 

Taylor, o astronauts vivido por Charlton Heston, e a imagem que esta em 

extinc;:ao. A imagem de toda uma sociedade. Equal e a imagem Taylor? Ele eo 

supra sumo da sociedade americana. Na decada de 60 ele e um astronauts. Um 

homem desiludido com sua sociedade e com seu mundo, mas um homem que 

Ieima em repetir tudo o que sua sociedade significava. Olhamos o filme e o que 

vemos? Um genero dominante66
: heterossexual, masculino, branco, sadio, viril e 

socialmente aceito. Um homem s6, quixotesco, carregando em seu cavalo uma 

mulher muda. Encontrando ao final do filme a derradeira imagem, tudo o que ele 

era sua propria sociedade destruiu. 

65 Sabre hibernayi!O vide o capitulo urn desta disserta9i!O. 
66 Genera dominante: invocamos aqui urn conceito da sociologia moderna, do anos 90, mas sern nenhuma 

pretensao de ampliit-lo ou de entrar em sua discussao academica. Apenas chamou-nos a atenyao a obviedade 

de sua aplicayii.O em rela9ii.O ao filme. As relav6es de genera no filme "Planeta dos Macacos" daria, com 

certeza, urn trabalho it parte. 
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A imagem Taylor reveste-se do paradoxa de si mesma. Esta imagem e o 

que dizemos, no entanto, ela parece criticar o que ela mesmo representa. Taylor 

nao e diferente em nenhum momenta dos homens que ele critica. Suas atitudes 

sao semelhantes. E se adiantarmo-nos para o segundo filme da serie e o proprio 

Taylor quem aciona a Bomba do Jufzo Final, a bomba suprema que destr6i tudo. 

Ele sofre ate o ultimo instante do mal do estranhamento. Nao aceita o outro 

e nao e capaz de viver ou de estabelecer uma existencia qualquer que nao seja 

sob os parametres que lhe eram conhecidos, a viver em outros termos ele prefere 

a destruigao. 

Arthur P. Jacobs e a Continua~fao seriada do "Pianeta dos 

Macacos" 

Antes de entrarmos em outros detalhes sobre o segundo filme e o momenta 

de pensar um pouco na participagao de Arthur P. Jacobs, o produtor, na 

concep<;:ao dos filmes. 

Jacobs foi o responsavel por todos os cinco filmes da serie. Se em alguns 

casos falamos de filme de diretor ou de autor, no caso especffico de 0 "Pianeta 

dos Macacos" , tenho de falar do produtor "autor". Sao as varias "ingerencias" e 

opc;Oes de Jacobs que emprestam um fio condutor aos cinco filmes. Sua 

necessidade de fazer com que os filmes que se seguiram ao primeiro continuem 

rentaveis e tenham publico, fez ele vir de encontro a um certo anseio social ou. 

extrapolando, o imaginario social. 

Luiz Saulo Adami em seu livro "0 unico humano bom e aquele que esta 

morto!" inicia escrevendo sobre a cria<;:ao do roteiro original e como ele passou de 

mao em mao ate chegar a ser produzido. lnfelizmente, nao nos da informa<;:6es 

mais detalhadas sobre Jacobs. No entanto, a constante repeti<;:ao do seu nome 

nos obrigou a perceber sua importancia, pesada importancia, para a produgao da 

serie cinematografica. 

0 Primeiro roteirista foi Rod Serling, criador de series de TV como "Aiem da 

lmagina<;:ao"/The Twilight Zone, que manteve-se no ar entre 1959 e 1964, e 0 

Homem Solitario/The Loner, com 26 epis6dios entre 1965 e 1966. 
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A primeira versao do roteiro foi feita para uma empresa chamada "King 

Brothers", em 1964, interessada em produ<;:oes baratas. Ap6s recebe-lo no entanto 

ela nao mais se pronunciou. 

A segunda proposta que Serling recebeu para trabalhar com o livro de 

Pierre Boulle foi de Blake Edwards. Edwards pediu para que ele fizesse um roteiro 

sem se preocupar com o or<;:amento, pais poderia vir a ser um grande filme. 

Conseguiu realizar um roteiro bastante intense, eu "Pianeta dos Macacos" era 

bern proximo ao livro e haveria necessidade de criar-se uma cidade moderna, 

cheia de rnacacos, avioes, metros, etc. A produ<;:ao nao sairia por menos de U$$ 

100 milhoes. Uma estimava muito alta para o periodo. 

Na mesma epoca o livro de Pierre Boulle cai nas maos de Arthur P. Jacobs, 

que resolve filma-lo. Varias portas lhe bateram na cara, ate que ele se encontra 

com Serling e lhe pede para que reescreva o roteiro, tendo em vista uma produ<;:ao 

muito mais barata. Rod reescreveu de tres a quatro versoes pelo menos. A versao 

final ficou pronta em 1° de mar<;:o de 1965. Jacobs enviou-a para Pierre Boulle 

que a aprovou integral mente. 

Mesmo com as modifica<;:6es a sociedade dos macacos retratada por Rod 

era ainda bastante parecida com a civiliza<;:ao humana da decada de sessenta. 

este roteirista tambem foi o responsavel pelo emblematico final com a Estatua da 

Liberdade. 

Oaf por diante passaram-se dais anos durante os quais Jacobs procurou 

s6cios para o futuro investimento e estudios que se predispusessem a filma-lo. 

0 diretor Blake Edwards, desejoso de fazer parte da produyao atraiu 

Jacobs para a Warner Brothers, mas envolvido com outros projetos blake nao 

p6de realiza-lo; Jacobs tentou entao interessar a Warner e o diretor Sidney 

Pollack, mas a Warner estimou o filme em U$$ 10,3 mil hoes, o que era ainda uma 

cifra bastante elevada. Jacobs acreditava realizar o filme com muito menos, isto 

deixou Polack e a Warner desconfiados e desistiram do projeto. 

Jacobs conseguiu o apoio da APJAC Production Inc. de seu amigo Mort 

Abrahamas, que por sua vez envolveu o ator Charlton Heston. Ambos os 
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produtores acreditavam na necessidade de escalar urn time de primeira linha para 

as filmagens e Heston estava justamente a procura de urn roteiro diferente, gostou 

do projeto desde o infcio. 

Charlton Heston sugeriu o diretor Franklin J. Shaffner. Jacobs conseguiu 

coopta-lo para o filme. E enquanto ele nao terminasse os filmes que rodava 

naquele memento, Jacobs conseguiria o interesse de Zanuck, da Twentie Century 

Fox para o projeto. Zanuck concordou em fazer o filme desde que seu on;:amento 

fosse reduzido e que ninguem desse risada da maquiagem dos macacos. 

Jacobs procurou novamente Rod Serling, para que se fizesse urn novo 

roteiro, mas este desistiu do projeto. 0 roteiro ficou a cargo de Michael Wilson, 

que o alterou - segundo ele - da total ficgao cientffica para uma satira do genero 

humano e sua sociedade. 

0 outro desafio eram as risadas. Nao haveria estudio disposto a filma-lo se 

os espectadores rissem da maquiagem dos macacos. Esta era uma preocupal(ao 

seria, pois ate aquela epoca todos os macacos que apareceram em cena eram 

homens vestidos de gorilas em filmes de comedia. Para a maquilagem foram 

chamados John chambers e Paul Malcon, o primeiro foi responsavel pela criagao 

das orelhas do famoso Senhor Spock, de Jornada Nas Estrelas, seriado de TV 

criado por Gene Roddenberry . 

Depois de meses de estudos da maquilagem, foi apresentado urn teste de 

cena rodado por Shaffner e a Twentieth Century Fox aceitou o projeto e Richard 

Zanuck liberou U$$ 5,8 milhoes para a sua realizal(ao, conforme o pedido de 

Jacobs. 

A estreia do filme em Beverly Hills foi urn sucesso. E de imediato parecia 

impossfvel fazer urn cOntinual(ao, pois o final extremamente emblematico 

necessitaria de algo tao forte quanto ele para funcionar. 

A ideia de uma continuagao surgiu numa reuniao informal entre os 

produtores Zanuck, Jacobs e Abrahans. Surgiu inicialmente como uma brincadeira 

e acabou tornando-se urn desafio. Depois de analisados e descartados diversos 
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roteiros, foi chamado para roteirista Paul Dehn, poeta e promissor roteirista de 

"007 Contra Goldfinger" (1964). 

A dire9ao ficou a cargo de Ted Post. Nao se acreditava muito no exito do 

segundo filme, por isso seu or;;amento ficou em apertados tres milhoes de 

dolares. Tendo este or;;amento em vista, muitas cenas submarinas foram cortadas 

do roteiro e, ate mesmo o cenario bastante elogiado era o mesmo utilizado por 

Gene Kelly na produ9§o "Hello, Dolly''. Este segundo filme teria que ter uma 

dinamica diferente do primeiro. 

0 primeiro filme caracterizava-se por imagens grandiosas e tomadas longas 

dos macacos, acompanhadas pela musica grandiloquente de Jerry Goldsmith, 

escrita especialmente para ele; o elemento mais explorado era os macacos, que 

constituia toda a surpresa imagetica. No segundo filme este esquema nao poderia 

ser novamente utilizado pois o publico ja conhecia os macacos e suas apari;;Oes 

na tela acompanhada de musica soturna nao iria causar mais o mesmo efeito. 

Optou-se entao por um filme cuja dinamica fosse dada pelo seu carater de 

aventura, tomadas mais curtas, cortes um pouco mais rapidos entre os pianos, um 

numero maior de cenas de luta, e um aumento significative da participa9§o dos 

efeitos especiais. 

Vamos ao filme. "De Volta ao "Pianeta dos Macacos'"' (Beneath the Planet 

of the Apes, 1970) Dire9ao: Ted Post. Produ9ao: Arthur P. Jacobs. Produtor 

associado: Mort Abrahams. Hist6ria: Paul Dehn e Mort Abrahams, baseada em 

personagens criados por Pierre Boule. Roteiro: Paul Dehn. Musica: Leonard 

Rosenman. Cria9§o do Modelo de Maquiagem: John Chambers. Diretor de 

Fotografia: Milton R. Krasner. 

Elenco: James Franciscus (John Brent), Kim Hunter (Zira), Maurice Evans 

(Dr. Zaius), Linda Harrison (Nova), Charlton Heston (George Taylor), entre outros. 

Para a sin6pse socorro-me novamente de Adami: 

"Beneath the Planet of the Apes! De Volta ao "Pianeta dos Macacos" tem inicio com uma 

montagem da sequencia final de Planet of the Apes - Charlton Heston (Taylor) e Unda Harrison 
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(Nova) partem, deixando para tras Maurice Evans (Zaius) amarrado, sob os othares de Roddy 

McDowall (Cornelius),Kim Hunter (Zira) e Lou Wagner. a montagem termina quando Taylor 

encontra a Estatua da Liberdade e esmurra as areias da praia. 

John Brent aterrissa com sua nave e seu capitao que ficou cego e que corre risco de vida. 

Ap6s sepulta-lo, Brent se ve diante de Nova, sozinha e assustada. Ete tenia comunicar-se com eta 

e ja esta prestes a desistir quando descobre em seu pescor;;o a placa de identificar;;ao de Taylor. 

Em sua memoria, Nova revive uma terrive/ experiencia: ap6s trovoes e relampagos inexplicaveis, a 

terra se abre abaixo das patas do cavalo em que eta e Taylor viajam. Surge uma montanha diante 

deles, que nao estava Ia numa questao de segundos. Taylor e, litera/mente, engolido pela 

montanha ao tester sua superficie, e a montanha desaparece diante dos olhos de Nova. Era uma 

ilusao. De volta a realidade, Nova e convencida por Brent a leva-to ao encontro de Taylor. Os dois 

vao parar na cidade dos macacos, e o astronauta e ferido a bala porum gorila. Nova teva-o ate a 

casa de zira e Cornelius, que dao a e/es urn mapa e tratam o ferimento de Brent. 

Partindo em busca de Taylor, os humanos sao perseguidos e capturados pelos gorilas de 

Ursus. Com a ajuda de Zira , conseguem escaper, depois de uma emocionante !uta entre o 

astronauta e o gorila, em cima de uma carror;;a-jaula em movimento. Quando pensam em estar a 

salvo, sao perseguidos por patrulheiros e entram num tUne!, chegando a uma estar;;ao de metro 

desativada, que Brent reconhece como sendo seu antigo tar. Paralelamente, os gori/as da cidade 

dos macacos, liderados peto General Ursus e pelo velho Zaius partem para a Zona Proibida a car;;a 

de a/guma rar;;a nao simiana que vem devorando suas plantar;;Oes. A exemplo de todos os demais 

chimpanzes, Zira e Cornelius ficam apenas observando a partida dos gorilas. 

No subterraneo, Brent e Nova encontram seres humanos mutantes, que tem uma bomba 

atomica como Deus. Eles querem saber de Brent o que os macacos planejam; e torturam-no 

atraves do poder d sua mente, com o que chamam de hipnose traumatica. 0 astronauta, afinal, , 

confessa aos mutantes que os macacos estao marchando sobre aquela cidade. No caminho da 

Zona Proibida, os macacos deparam-se com uma visao: a estatua do Legislador, o maior de todos 

os macacos - segundo Zaius -, esta sangrando. Eta arde em chamas e cai sobre Zaius, mas nada 

the acontece. Tudo ilusao. A marcha prossegue. 

Brent e colocado numa cela, onde reencontra seu amigo Taylor, a razao de sua viagem. 

Sob o dominic de um mutante, os dois lutam para sobreviver. Nova interrompe a !uta, gritando o 

nome de Taylor, e este domina o mutante. Mas a porta fica trancada, os soldados de Ursus estao 

invadindo o templo. Escapando, Nova e morta petos goritas, com Taylor e Brent decidindo irate o 

final. Chegam ao tempto. Ursus e morto, Taylor cai aos pes de Zaius, ferido, e fa/a, quase sem 

poder: "Eo tim de tudo ... Me ajude'". "Voce quer que eu o ajude?J 0 homem e um mal. Nao e 

capaz de nada, a/em da destruir;;ao'"· "Nao vai sobrar nada deste inferno ... " , sentencia Taylor, 
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detonando a bomba, enquanto Brent e morto pelos gorilas. Escuridao total. Uma voz anuncia o tim 

do pi aneta. Letreiros. '!!7 

Este filme, cujo sucesso, surpreendeu ate mesmo os produtores, parecia ter 

encerrado de vez as perspectivas do "Pianeta dos Macacos", uma vez que a 

explosao final definia tudo. A ideia de continuar a serie partiu novamente de 

Jacobs. Nao foram poucos os que o criticaram, uma vez que ja havia ocorrido o 

fim do mundo, como dar continuidade ao argumento? 

A ideia foi do proprio jacobs: 

"A historia deste terceiro filme comeqaria, entao, com a fuga de Cornelius e Zira, antes da 

explosao da bomba. Eles chegariam a Terra em 1973, dais anos ap6s a partida de Taylor, 

pilotando uma espaqonave, que o chipanze-cientista Milo aprendera a navegar. Com isso, Jacobs 

exploraria com mais propriedade as teorias de dominio dos macacos sabre os seres humanos, 

contidas no livro de Pierre Boulle. Teriamos entao a imagem do primeiro filme refletida em 

espelho. Como a trama do filme desenvolvia-se praticamente no mesmo tempo em que foi 

produzido, dispensaram-se cenarios fabulosos como a cidade dos macacos ( .. .) o orqamento para 

esta produt;ao, se comparado com os anteriores, pareceria bastante modesto. 

Arthur P. Jacobs contratou o roteirista Paul Dehn para colocar no papel as suas ideias. ,!Ja 

Diante deste roteiro novo toda a serie do "Pianeta dos Macacos" tomou urn 

rumo completamente novo, mesmo os atores eram novos, com excegao de 

McDowal e Kim Hunter, que aceitaram continuar na pele dos personagens que os 

consagraram. A unica exigencia de Kim era de que esta fosse realmente a sua 

ultima participagao. 

Ao iniciar este capitulo chamei a atengao para o papel de Jacobs. Foi dele a 

ideia de fazer o segundo filme e, novamente, a do terceiro. Neste ultimo foi Jacobs 

quem concebeu o modo pelo qual o filme iria continuar. Gragas a este fato, a 

viagem no tempo, iniciada no primeiro filme, se completou com o terceiro filme da 

serie. Tornou-se uma viagem do tipo "verdadeira", no dizer de Jacques Goimard, 

67 Adami, op. cit. pag. 126 
• d . . 61 A am1, op. c1t. pag. 
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pois comportou ida e volta e agora viriam as suas consequencias. Se tivermos em 

mente todos os cinco filmes da saga teremos uma viagem de ida para o futuro, no 

primeiro, uma viagem de volta - utilizando os mesmos meios - no terceiro. Se 

pensassemos apenas no primeiro filme de forma isolada nao poderiamos perceber 

a dimensao que esta primeira viagem tomou quando a espa<;:onave voltou, 

trazendo os macacos, Zira, Cornelius e Milo, para o tempo presente. 

Neste caso, nao apenas em termos de roteiro mas tambem relativamente a 

propria produyao, o futuro vern seminar o tempo presente, dando um novo sentido 

em relayao ao tempo do futuro. Ou seja, uma serie que parecia ter acabado 

renasce das cinzas, exatamente por causa de uma viagem no tempo e grayas as 

consequencias desta originaram-se ainda mais dois filmes. Um recurso 

duplamente salvador. 

A percep<;:ao de Jacobs de que o assunto nao estava esgotado e o que 

realmente interessa. Ate entao tinhamos humanos transportados para o "Pianeta 

dos Macacos" no futuro, agora tinhamos macacos visitando o nosso tempo, a 

viagem no tempo estava completa mas seus desdobramentos ainda poderiam ser 

explorados. 

Fuga do "Pianeta dos Macacos" (Escape from the Planet of theApes, 1971). 

Dire<;:ao: Don Taylor.Produ<;:ao: Arthur P. Jacobs. Produtor Associado: Frank Capra 

Jr.. Hist6ria e roteiro: Paul Dehn. Musica: Jerry Goldsmith. Diretor de fotografia: 

Jaseph Biroc. Cria<;:ao do Modelo de Maquiagem: John Chambers. 

Elenco: Roddy McDowall ( Cornelius). Kim Hunter (Zira), Bradford Dillman 

(Dr. Lewis Dixon), Natalie Trundy (Ora Stephanie Branton). Eris Braeden (Dr. Otto 

Hasslein), William Windom ( 0 Presidente), Sal Mineo(Milo) entre outros. 

0 filme inicia-se com a queda da nave que tras os tres tripulantes macacos: 

Zira, Cornelius eo cientista Milo. Eles sao resgatados pelo governo e levados para 

um zool6gico onde serao submetidos a varias experiencias. lnicialmente eles 

escondem o fato de que podem falar. Milo e morto por um gorila. Quando se 

descobre que Zira e Cornelius podem falar eles sao alyados a condi<;:§o de 
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estrelas, levados para entrevistas na televisao e nos jornais, passam a ter uma 

vida normal ate que se descobre que Zira esta gravida. 

Embebedada por um cientista, Zira revela que no futuro os macacos e 

quem governavam o planeta terra. 0 governo decide que o bebe nao deve nascer 

e que eles devem ser esterilizados e novas pesquisas devem ser realizadas. 

Cornelius mata um enfermeiro que, segundo ele, ofendera Zira. lnicia-se a 

fuga dos dois e a consequente persegui<;:i!io policial. 0 bebe de Zira nasce e ela o 

troca com o de uma chipanze de um circo. Ao final do filme eles sao mortos, mas 

seu bebe sobrevive, encerrando o filme e pronunciando a palavra "Mamae!" 

Reconhecidamente o melhor roteiro depois do primeiro filme. 

A viagem no Tempo neste terceiro epis6dio e apenas significada, as 

primeiras imagens mostram a queda da capsula espacial onde encontravam-se os 

tripulantes macacos. Nao e feita nenhuma demonstra<;:iio imagetica do percurso 

da viagem. 0 publico ja possuia algum dominio da est6ria e este percurso poderia 

ser dispensado sem prejuizos. 

As duas produl(oes que o seguiram tiveram sua enfase colocada nos efeitos 

especiais, os roteiros fica ram um pouco mais pobres, mas ainda interessantes. 

"Conquista do Planeta dos Macacos" caminhou de forma a ilustrar como os 

macacos dominaram a terra, uma maneira de explicar aquele futuro encontrado 

por Taylor no primeiro filme da serie. A est6ria come9a com uma rapida 

explica<;:ao de que um virus trazido do espa9o por astronautas teria matado todos 

os animais domesticos (caes e gatos) e que o homem voltou-se naturalmente para 

os macacos quando desejou novos animaisinhos de estima9ao. Com o tempo 

perceberam que os macacos poderiam ser treinados para servi-los e assim surgiu 

todo um segmento social formado por macacos trabalhadores escravos. Ap6s 

treinamentos condicionantes esses macacos passavam a servir ao homem 

civilizado. 

A parte do filme referente ao condicionamento foi realizada nos estudios e 

palcos da Twentieth Century Fox, e uma outra parte, mostrando o leilao dos 

macacos condicionados para o trabalho, foi realizada no campus da Universidade 
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da California, em Irvine. Encaro este ultimo detalhe como uma clara referencia ao 

movimentos estudantis iniciados na Franc;a em 1968, depois ampliados para o 

mundo inteiro. Estes movimentos, englobados genericamente naquele que se 

convencionou chamar de "Contracultura", pediam reformas no ensino universitario 

e criticavam a sociedade de consumo exigindo mudanc;as radicais na forma de ver 

o mundo e a sociedade. As reivindicac;oes dos jovens, e seus desdobramentos, 

tornaram-se a maior forc;a polftica no inicio da decada de 70. 

No filme o "condicionamento" dos macacos e aliado ao seu leilao, que foi 

filmado na Universidade. As cenas do condicionamento foram feitas para chocar o 

espectador, pois chamava atenc;ao para a sua desumanidade. Os macacos eram 

treinados para realizar tarefas brac;ais, mecanicas ou tecnicas, mas em nenhum 

momento lhes era ensinado a "pensar'' ou raciocinar de qualquer forma. Nao me 

parece de todo equivocado perceber ali uma referencia crftica a formac;ao 

universitaria tradicional e a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Ou, em 

outras palavras, uma referencia a adequac;ao do jovem- a forc;a- ao "sistema". 

Um dos macacos que passou por este treinamento foi Milo, filho de Zira, um 

"macaco jovem" portanto, que tinge o tempo todo nao saber falar. A questao da 

"fala" aqui esta ligada ao fato dele necessitar permanecer incognito, devido a 

antiga perseguic;ao aos seus pais - por serem macacos inteligentes e que nao 

deviam se reproduzir. Num segundo momento podemos fazer a relac;ao da 

capacidade de falar com a capacidade de expressar inteligentemente as 

necessidades pessoais e polfticas. 

Tendo isto em mente perceberemos que num dado memento do filme Milo 

e levado a escolher para si um nome e escolhe o de Cesar, antigo general 

romano. Passa, em seguida, a liderar um movimento de libertac;ao dos macacos, 

conscientizando-os de sua capacidade de "fala" neste percurso. Trata-se, 

portanto, de uma revolu<;8o social. 0 filme termina no auge desta revolta, com a 

incessante luta dos macacos para chegarem ao poder e tornarem-se finalmente 

livres. 
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0 caminho para a ultima produgao estava aberto. A continuagao "16gica" 

seriam as ultimas dificuldades para o estabelecimento do "Pianeta dos Macacos". 

Nestas ultimas dificuldades encontrava-se uma guerra contra humanos mutantes. 

A maier parte dos seres humanos torna-se mutante, grayas aos efeitos da 

radia<;ao, ap6s uma guerra at6mica. lronicamente nao foram os macacos os 

causadores da derrocada da civiliza<;ao, a catastrofe nuclear ficou par conta das 

grandes potencias. 

0 filme mostra o mesmo personagem, Cesar, agora preocupado em 

organizar uma sociedade dos macacos. Esta sociedade e mostrada apenas com 

uma pequena vila, onde convivem macacos e humanos normais. Cesar teria de 

lidar com a diffcil convivencia entre as duas especies. 

Neste ultimo epis6dio chama a aten~o o fato da luta ser contra seres 

humanos mutantes, aberrantes, deformados. Os seres humanos, nao mutantes, 

buscam uma convivencia pacifica com os macacos. A mensagem do filme seria 

esta: o ser humane que nao aceita o outre, mesmo este outre sendo um macaco, 

e deformado, tern problemas. Este eo tom que predomina no ultimo filme da serie. 

0 Legislador, aquele que era chamado "o maior dos macacos" e cuja 

estatua e "ensinamentos" estavam fortemente presentes no primeiro filme "Pianeta 

dos macacos", aparece personificado. Ele encerra a serie nao falando que os 

humanos sao perniciosos, como ocorria no primeiro filme, mas conclamando a 

concordia e harmonia entre os dais povos. Para ilustrar ainda melhor essa 

perspectiva, havia sido programado para este filme o nascimento de uma crianya 

meio humana meio macaca, as cenas foram filmadas e depois descartadas. 

Prevaleceu a auto censura, pais acreditou-se que as cenas eram extremamente 

fortes para OS padroes da epoca. 

Arthur P. Jacobs morreu um mes antes da estreia do ultimo filme. As duas 

produ<;oes anteriores haviam tido um publico menor, mas ainda assim atenderam 

a um grupo de aficcionados da serie. No entanto ela agora esgotara-se. 

A grande virada da saga deu-se no momenta em que Jacobs percebeu 

como poderia continua-la a partir do segundo filme. Nos dais primeiros tem-se 
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uma est6ria que se passa dois mil anos a frente, no futuro. Os personagens e as 

situagoes sao um tanto quanto simb61icas demais, fortes, no entanto. Dois mil 

anos no futuro equivale dizer: Num tempo ... Em outra era ... Algum dia ... enfim, o 

tempo primordial ou o tempo que permeia as narrativas mfticas. Um tempo 

deslocado da realidade cotidiana, onde os grandes her6is participam e inauguram 

a realidade do mundo sensivel e profane. 

Os tres ultimos filmes da serie aproximam o tempo do futuro ao tempo 

quase que imediato do espectador. Nao se trata mais de um "tempo" 

mitologizado, mas de um tempo proximo ao real, a realidade s6cio-hist6rica vivida 

pelo espectador. Essa aproximagao teve a vantagem de retirar o filme de uma 

perspectiva mftica e realoca-lo para o ambito da metafora, tendendo para uma 

linguagem de mais facil aproximagao com a realidade hist6rica. 

lsto fica muito claro em "Conquista do Planeta dos Macacos" onde e feita a 

aproximagao da imagem "Macacos" com a imagem "trabalhadores Explorados", 

isto poderia permitir uma associagao rapida e simples com a dicotomia: capitalista 

x comunista. Pois a sociedade comunista, tern como sua principal fonte de 

propaganda, o fato de ter sido instalada por trabalhadores. Mas a associayao 

tambem pode ser outra, e talvez mais completa, a dos movimentos estudantis, 

como foi visto anteriormente. 

Essa outra associagao, bern explfcita, permite sua ampliagao para todo o 

movimento da Contracultura, o que significa dizer "macacos" = "diferentes". Por 

diferentes entende-se os movimentos raciais, sexuais (feminismo e gay) e 

culturais (contra-cultura). A mensagem do ultimo filme e bern clara. Os macacos 

(os diferentes) nao lutam contra todos os humanos, mas apenas contra aqueles 

cujas deformagoes culturais e sociais tornaram-se evidentes. Neste caso estao os 

militares, causadores da guerra nuclear, os racistas e os intolerantes de toda 

especie. 

Neste ultimo filme, ate mesmo os macacos intolerantes sao expurgados ao 

final. 0 epis6dio e ilustrado por uma sub trama do roteiro. Cesar tern como seu 

opositor ferrenho o gorila general Aldo, encarregado da organizagao militar. Aldo 
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ansiava por uma sociedade de macacos sem ingerencia humana. Desejoso de 

tomar o poder, reune-se a outros gorilas num bosque e trama uma conspira<;:ao 

para tirar Cesar do governo. 0 filho de Cesar, chamado Cornelius (homenagem 

ao seu avo), surpreende-os e escuta os pianos. Para evitar que descubram sua 

conspira<;:ao o general Aldo mata Cornelius, fazendo parecer urn acidente. No 

final do filme a trama vern a tona e na luta que se segue entre Cesar e Aldo, o 

general morre. E o fim das pretensoes de uma sociedade "pura", onde 

houvessem apenas macacos. 

Conclusao 

A produ<;:ao da serie "Pianeta dos Macacos", como foi dito anteriormente e 

bastante datada social e historicamente falando. Desde os primeiro preparatives 

para a sua produ<;:ao em 1964 ate o ultimo filme em 1973, tratou-se de uma 

produ<;:ao engajada. Refletia as questoes tfpicas da epoca, ao mesmo tempo, era 

tambem uma resposta criativa do cinema holliwoodiano a concorrencia das 

produ<;:6es cinematogn3ficas de outros paises. 

Temos bastante a ganhar retomando novamente aqui a compara<;:ao com o 

filme "A Maquina do Tempo" (1960). Nesse filme, como observado no segundo 

capitulo, havia uma clara tentativa de evasao do tempo presente, vivido pelo 

espectador, chamado naquele memento de "Tempo Off''. 0 personagem George 

saia do final do seculo XIX e viajava ate os confins do futuro em busca de uma 

epoca de paz onde nao houvessem mais guerras. Ele encontra afinal um planeta 

dominado pelos brancos e louros E16is, descendentes das classes mais abastadas 

do planeta e os Morl6cks, criaturas monstruosas, descendentes dos antigos 

operarios, que viveram por seculos no subterraneo e que alimentavam-se agora 

de carne humana. 

Nem ha necessidade de alusao mais clara aos males do capitalismo e aos 

perigos do comunismo. No memento daquela produ<;:ao a popula<;:ao em geral 

sabia muito pouco sobre o comunismo e sobre a URSS. Por isso a imagem dos 
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Morl6cks surgia como um Outre Radical, tao radical que alimentava-se de carne 

humana, no entanto, mal explorado. 

Em o "Pianeta dos Macacos" (1968) o outre ainda e o Outre Radical, nao 

obstante, e um Outre refinado, rico, cheio de informac;;oes importantes e 

interessantes. 0 Outre comec;;a a ser digerido pela sociedade e pede, nao panico, 

mas, reflexao e reconhecimento. 

A personagem Nova, emblematicamente sempre submissa e dependente 

do personagem Taylor , e este por sua vez sempre viril e decisive em todos os 

instantes, sao claramente contrastados com o simpatico casal de Chipanzes Zira e 

Cornelius. Zira uma cientista argumentativa, curiosa e participativa; Cornelius, 

outre cientista, com alguns preconceitos, mas aberto ao dialogo. Este ultimo casal 

sempre dialoga e entre eles parece nao haver superiores. 

Interessante perceber que o Outre Radical, aqui, e o que da respostas 

comportamentais mais pr6ximas das desejadas pela sociedade do final dos anos 

sessenta e infcio dos anos setenta. Uma "macaca" liberada, igual ao seu marido 

em dignidade, profissional experiente e ativa. Cornelius, por sua vez, apesar de 

possuir certa licenc;;a social para oprimir a esposa, procura nao faze-lo, 

respeitando-a como "macaca" e profissional. 

Estes dois casais fazem realmente um contraponto notavel. Tambem nao 

ira passar desapercebido que ao se desejar dar continuidade a serie, os 

escolhidos sao Zira e Cornelius para fazerem a viagem no tempo. 

Bern diferente do Outre Radical do infcio dos anos 60, agora o Outre 

Radical pede servir de exemplo, ou de espelho. Nao cabe aqui mais uma evasao 

social do conhecimento do Outre, o diferente agora e pensado, analisado, vivido e 

reconhecido. 

Seem "A Maquina do Tempo" temos a viagem no tempo como uma clara 

tentativa de evasao do tempo presente, do aterrador tempo presente, em "0 

"Pianeta dos Macacos"" tude inicia-se com a evasao do presente, mas termina 

com uma busca de respostas no futuro, principalmente quando no terceiro filme da 
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serie este futuro vem seminar o presente, buscando precisamente ensinar o 

convfvio com o Outro. 

lsto foi possivel por que houve um refinamento do que seria este Outro 

Radical. Se de inicio ele era apenas uma imagem deformada da Uniao Sovietica, 

ao final a sociedade americana possui muitos outros Outros para reconhecer e 

lidar. Um reflexo claro da abertura da sociedade americana para o resto do mundo 

na decada de 60, quando o governo se predispoe claramente a intervir em outros 

pafses, quer econ6mica ou militarmente. 

Essa intervenc;:8o fez com que a sociedade americana, mais do que nunca, 

percebesse que o Outro era um fato, um fato diverso e intrigante, para o qual 

precisavam ser contabilizadas respostas. 

Neste capitulo encerra-se um tipo de perspectiva para a produ9ao de filmes 

de viagem no tempo, pois as condi96es s6cio-polfticas da decada de 80 exigirao 

outros tipos de respostas imageticas as necessidades sociais. 0 pano de fundo 

destas produ96es era a Guerra Fria, na decada seguinte o clima de tensao sera 

grande, mas sera, com certeza um outro tipo de tensao que gerara suas pr6prias 

necessidades. 
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Cap. 4: A Produ~ao da Decada de 80 - 0 Futuro Vern Seminar o 

Presente 

Politica e Sociedade 

Para se entender melhor a decada de 80 devemos fazer um breve 

retrospecto ate as decadas anteriores. Assim teremos uma visao geral da hist6ria 

americana e da sua polftica internacional, o que facilitara o entendimento de nosso 

percurso. Retomaremos o hist6rico a partir da produc;:ao de "0 Planeta dos 

Maca cos" ( 1968), dando continuidade ao que ja tinha sido vista, neste senti do, no 

capitulo anterior 

0 perfodo de governo de Richard Nixon (1969-74) foi marcado pelo fim da 

guerra no sudeste asiatica, pela aproximac;:ao com a China e pelo surgimento da 

Comissao Trilateral, a partir de 1973. A Trilateral e um organismo constitufdo pelos 

Estados Unidos, Japao e Europa Ocidental (mais especificamente a Alemanha 

Ocidental). Sua origem remonta as crises economicas de 1972, quando houve o 

fim da participac;:8o americana na Guerra do Vietna e os pafses da OPEP 

(Organizac;:ao dos Pafses Produtores de Petr61eo) iniciaram a escalada de 

aumentos nos prec;:os do petr61eo. 

0 trilaterismo, diante deste novo quadro internacional, objetivava preservar 

e reforc;:ar os tres p61os participantes, buscando a cooperac;:ao entre eles. 

Percebia, tambem, a necessidade de reorganizar as relac;:oes com o Terceiro 

Mundo (termo cunhado na decada de 60), onde estao as fontes de energia e 

materias primas indispensaveis ao Primeiro Mundo. Desejava-se, finalmente, 

evitar que o conflito Norte x Sui (ricos contra pobres) interferisse no conflito Leste 

x Oeste (socialismo x capitalismo = Guerra Fria). 
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0 escandalo Watergate marcou o fim da administrac;:ao de Richard Nixon 

que por isso foi levado a renunciar. Foi substitufdo pelo vice Gerald Ford. 0 

Partido Democrata, utilizando o descredito dos Republicanos com o escandalo, 

voltou ao poder com Jimmy Carter (1976-1980). Sua ascensao explica-se pelo 

apoio recebido da Comissao Trilateral. Cerca de 19 auxiliares e secretaries de 

Estado eram seus membros. A polftica dos "direitos humanos" entao elaborada, 

era, na realidade, um produto ideol6gico, visando levar o Terceiro Mundo a 

acreditar, novamente, nos valores do capitalismo norte-americano que estavam 

profundamente abalados. Abalados quer pela derrota militar, quer pela seria 

ameac;:a econ6mica frente a OPEP e a emergente concorrencia japonesa. 

A polftica dos "direitos humanos" nao conseguiu esconder a dura realidade: 

censuravam-se todos os governos ditatoriais a leste da Alemanha Ocidental, mas 

nunca se concedeu tanto auxilio financeiro a ditadores latino-arnericanos como 

nesta ocasiao. Os problemas enfrentados por Carter no Ira (o Xa fora virtualmente 

deposto pelo Aiatola Khomeini e os iranianos haviam aprisionado alguns norte

americanos, mantendo-os como refens) levaram a uma onda de conservadorismo 

no pais, vital para explicar a ascensao de Ronald Reagan. Ate entao nunca os 

americanos haviam enfrentado tanta resistencia internacional, quer quanto a sua 

politica quer quanto ao seu avanc;:o econ6mico. 

A administrac;:ao Ronald Reagan (1980-88), tendeu a reforc;:ar e revalorizar a 

imagem da America e dos americanos. Sua polftica foi responsavel pelo 

endurecimento das relac;:oes com a URSS (um epis6dio muitas vezes chamado 

de Nova Guerra Fria) e por um recrudescimento de atitudes com relac;:ao a 
Nicaragua e El Salvador. 0 governo dos EUA constantemente forneceu armas e 

ajuda financeira para os "contras", alem de apoiar o governo de El Salvador no 

com bate a guerrilha. 

Posteriormente, a ascensao de George Bush, tambem ligado a Trilateral, 

fez prever uma continuidade da polftica iniciada por Reagan. 

No plano internacional talvez o que mais assustava o americano medio 

fosse o Japao e nem tanto a Uniao Sovietica, como fora no passado. A corrida 
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armamentista passava por um novo incremento, mas enquanto a guerra nuclear 

nao passava de ameaga futura, a concorrencia japonesa, fosse na industria 

automobilfstica, fosse nos produtos eletro-eletr6nicos de alta tecnologia era a 

dura realidade. 

0 Japao que fora derrotado durante a Segunda Guerra Mundial, viu suas 

perspectivas melhorarem drasticamente quando os Estados Unidos perceberam

no como ponto estrategico para barrar o comunismo no oriente. Utilizado como 

base militar, durante os conflitos do sudeste asiatico, e sofrendo macic;:os 

investimentos americanos, alem do repasse de tecnologias, o Japao teve um 

rapido crescimento econ6mico nas decadas de sessenta e setenta. Na decada de 

oitenta o Japao, por conta de seus investimentos em tecnologia de ponta e 

miniaturizac;:ao, alc;:ava-se a condic;:8o de segunda potencia econ6mica do mundo 

capitalista. 

Cinema 

"Em 1980, Ronald Reagan, ex-ator e governador da California, chega a presidencia. Seu 

programa de recuperaqao moral conquista a populaqao americana inteira, cansada de enos de 

neurose coletiva. A sinceridade do presidente, a simp/icidade de suas ideias ("America First", como 

nos bans e velhos tempos) tornam a trazer confianqa a urn pais desmoralizado e deprimido. 

Comeqa a era Reagan; Hollywood vai explorer a fundo essa miragem ideol6gica e promover o 

cinema de puro espetaculo que herda dos anos 70. (. . .) Hollywood participa ativamente dessa obra 

de recuperaqao moral, nela vendo a chance de continuer reequilibrando suas finanqas. "
69 

Philippe Paraire da adequadamente o tom da produc;:ao hollywoodiana dos 

anos 80. Surge um cinema puramente comercial, que de imediato abandona 

grandes temas reflexives, sociais, etc, para entrar de corpo e alma em roteiros 

infantis recheados de muita aventura e efeitos especiais. Seguiram essa formula 

grandes campe6es de bilheteria como : Os Cac;:adores da Area Perdida (1981), 

Indiana Jones e o Templo da Perdic;:8o (1984), de Spielberg; Tudo por Uma 

Esmeralda, de Zemeckis (1984), e os Rambos da vida. 

69 Paraire, Philippe 0 Cinema de Hollywood. Sao Paulo: Martins Fontes, 1994. pag. 33 
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Diante deste novo filao "patri6tico", da exploragao do espetaculo pelo 

espetaculo, Hollywood nao deseja assumir muitos riscos e favorece, tal como 

ocorrera - em menor escala - no infcio da decada de 70, filmes com continua9ao. 

Temos entao algo como: Rocky IV, Tubarao IV, Haloween Ill, Mad Max Ill, Guerra 

nas Estrelas Ill, Rambo Ill, King Kong II, etc. 

A comedia tambem da lucro e torna-se um genero bastante valorizado no 

qual sao feitos investimentos cada vez maiores. "A Pequena Loja dos Horrores" 

(1987) de Frank Oz, "As Bruxa de Eastwick, de George Miller (1987) sao alguns 

dos pontos maximos desta produ9ao que ainda contou com uma certa diversidade 

em seus temas, como: Um Tira da Pesada I e II, Academia de Polfcia, de I a V e 

"De Volta Para o Futuro" I ,II e Ill. 

Da-se preferencia a refilmagem de grandes roteiros do passado e a 

mediocres, porem movimentados, roteiros do presente. Paraire afirma que, nos 

anos 80, h8 a consolida9ao do cinema de lazer puramente comercial. Os filmes 

mais vistas sao aqueles que exploram com o reforge das tecnicas modernas 

roteiros muitas vezes ja conhecidos. A presenya nos creditos de atores e atrizes 

de talento confirmado, associada a utiliza9ao de uma promo9ao publicitaria 

bombastica e invasora, garante sucesso de filmes que, no conjunto, permanecem 

muitas vezes prudentes sob o ponte de vista estilistico. 

"Tao abundantes em grandes sucessos comerciais, os anos 80 sao na realidade multo 

pobres sob o plano da cria<;:ao estetica: as tecnicas tornaram-se irrepreensiveis, a habilidade e o 

profissionalismo de todos impressionam, mas nao conseguem esconder uma ausencia 

incontestavel de renova.;:ao. No entanto o mito nao morreu, o star-sis/em refor.;:a-se, os sonhos sao 

teimosos." 
70 

As Produr;oes de Viagem no Tempo 

70 Paraire. op. cit. pag. 35 
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No que tange as viagens no tempo devo felizmente discordar em parte de 

Paraire. Os grandes investimentos no espetaculo, na tecnica e nos efeitos 

especiais estiveram tambem presentes neste tipo de produ<;ao. No entanto, talvez 

devido a uma demanda maior de filmes "escapistas", o sub-genero viagem no 

tempo sofreu um boon nunca visto antes. 

Como havia sido observado em capitulos anteriores, para a decada de 60 

havia apenas duas produ<;oes, sendo que "A Maquina do Tempo" (1960), distintiva 

dos anos 50 e "0 Planeta dos Macacos" (1968), caracterfstico dos anos 60; ou 

seja, praticamente uma produ<;ao diferente por decada. Nos anos 80 contei ao 

menos 14 tltulos para o perfodo, incluindo neles "Um Seculo em 43 Minutos" 

(1979) e "De Volta para o Futuro Ill" (1990), tendo em vista a homogeneidade das 

produ<;oes. 

Se de maneira geral, Paraire, nota a falta de originalidade, em nosso caso 

especffico ha uma explosao criativa. Ocorreu uma expressiva diversifica<;ao dos 

meios de se fazer a viagem, dos meios de transporte (vefculos) e ainda houve 

certa diversifica<;ao dos generos cinematograficos. A viagem no tempo, por sua 

vez, deixou de transitar apenas pela Fic<;ao Cientifica e contou com tftulos entre: 

thrillers, comedias, aventuras, romances e dramas. lsto tambem significou uma 

grande diversifica<;ao nos temas abordados. Os motivos pelos quais se fez a 

viagem no tempo variaram, surgindo produ<;Qes de carater mais existencial (a 

viagem subjetiva, abordada em capitulo a parte), junto a outras de carater mais 

ativista, como as ecol6gicas. 

A decada inicia-se com um desejo de renova<;ao nas formas de media<;ao 

da viagem, ate entao a media<;ao tinha sido feita por maquinas, quer fosse o 

prot6tipo da maquina do tempo do primeiro filme ("H.G. Wells: A Maquinado 

Tempo", 1960), quer fosse a nave espacial do "Pianeta dos Macacos". "Em Algum 

Lugar do Passado" (1980) de Jeannot Szwarc, inova propondo a viagem por 

hipnose, melhor, por auto-hipnose. 0 personagem principal (vivido por Christopher 

Reeve) conseguia com esse recurso voltar a decada de 20 em busca da mulher 

por cuja imagem se apaixonou. No mesmo ano, tambem propondo um novo meio, 
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"Nimitz, de Volta ao Inferno", de Don Taylor, mostra urn Porta-avioes atomico que 

retorna a decada de 40 pouco antes do bombardeio japones de Pearl Harbour, 

essa viagem foi possfvel gra<(as a urn fenomeno "natural". Em meio a uma 

tempestade magnetica o porta avioes descobre-se em outro epoca. 

Em "Nimitz" e interessante localizar os inimigos e as armas. 0 Porta avioes 

Atomico, obviamente desenvolvido na corrida armamentista para fazer frente ao 

poderio sovietico, e enviado para "resolver" urn trauma nacional americano, a 

catastrofe de Pearl Harbour. Duas componentes da realidade sao perceptfveis. A 

primeira e a inegavel superioridade naval sovietica naquele perfodo, como nos 

informa Paul Johnson em seu livro "Tempos Modernos" : 

"Operando a partir de urna base politicarnente estavel, o poder global sovietico se expandiu 

consideravelrnente durante os anos 70. 0 sinal rnais rnarcante e visivel dessa expansao foi o 

crescirnento espetacular da Marinha sovietica(. . .) (urn prograrna) dirigido deliberadarnente para 

rnudar o equilibria existente do poder naval. 

(. . .) A crise cubana dos rnisseis persuadiu a lideranqa sovietica a, caso quisesse expandir o 

cornunisrno para fora das terras eurasianas, ter de criar urna grande rnarinha de superficie. 

(. . .)Durante os quatorze a nos que se seguirarn a crise dos rnisseis, a Russia sovietica 

construiu urn total de 1.323 navios de todos os tipos (cornparados a 302 arnericanos}, incluindo 120 

navios de cornbate de grande porte, 83 anfibios e 53 auxiliares. Na rnesrna data (1976), Gorshkov 

havia reunido urna esquadra de 188 subrnarinos nucleares, 46 deles carregados de rnisseis 

estrategicos. No firn dos anos 70, aparecerarn os prirneiros porta-avioes genuinarnente 

sovieticos. "
71 

E a segunda componente e a preponderancia economica do Japao no ramo 

automobilistico, justamente aquele no qual os Estados Unidos se destacaram 

desde o infcio do seculo. Os japoneses sao agora os novos inimigos contra os 

quais devem se voltar as armas imageticas. No filme "Nimitz"prevalecem imagens 

de grandiosidade e fon;:a, com belas tomadas do Porta-avioes. E significativo que 

71 JOHNSON, Paul. Tempos Modemos- o Mundo dos .1\nos 20 aos 80. Rio de Janeiro: Bib!. do Exercito Ed. 

& Instituto Liberal, 1994. pag. 57 6 
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o veiculo utilizado durante a viagem, seja exatamente o ponto debil da Marinha 

americana, no filme isto e mostrado de maneira inversa. 

Um dado bastante curiosa do roteiro foi a teoria em relayao a modificayao 

do fluxo temporal. 0 comandante (Kirk Douglas), ao perceber o ano em que se 

encontrava, e que estava em seu alcance salvar Pearl Harbour do ataque dos 

japoneses, hesita. Sera que ele poderia mudar a hist6ria? Mementos antes seus 

marinheiros haviam salvo do ataque de bombadeiros japoneses um senador 

americana, retirando-o dos destro<;:os de seu iate. Somente o fato de sua vida ter 

sido salva alteraria dramaticamente o curso da hist6ria humana, no entanto, o 

senador veio a morrer poucas horas depois por outra causa. 

0 Tempo, assim, nao se deixa manipular facilmente e isso nem p6de ficar 

claro para o comandante, pois o mesmo fen6meno "natural" que os levou ate 

aquela epoca reapareceu, fazendo com que ele tivesse de decidir entre salvar 

Pearl Harbour ou voltar para a sua epoca. Nem e preciso dizer que Pearl Harbour 

nao foi Salva, afinal e 0 que dizem OS livros de hist6ria. 

Ainda refletindo um pouco do deficit americana em igualar seu poderio 

naval ao sovietico surge o filme "Projeto Philadelphia", (1984}. Desta vez trata-se 

de um Porta-avi6es localizado em 1943,e a viagem no tempo em dire<;:ao ao 

futuro e feita acidentalmente quando os testes de um novo sistema de radar 

fazem uma "brecha" no tempo. Uma fissura que nao pode ser controlada e que 

acaba por lan<;:ar 30 anos no futuro um dos marujos do Porta-avi6es. 

Nao deixa de chamar aten<;:ao a inversao em rela<;:ao a Nimitz, o Porta

avi6es dessa vez sai do momenta hist6rico em que quem tem a maior frota naval 

sao os Estado Unidos. Essa referencia aos porta-avi6es pode tambem estar sendo 

sintomatica, em certa medida, de outro acontecimento do periodo: A Guerra das 

Malvinas, entre Argentina e lnglaterra. Nela, os porta-avi6es ingleses, tiveram um 

papel preponderante e desfilaram varias vezes pelos principais telejornais do 

mundo. 
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A media98o72 atraves de magia e proposta tambem. Num roteiro bastante 

imaginativo e movimentado, Terry Gillian apresenta-a em "Bandidos do Tempo" 

(1981). Um grupo de an5es- ou duendes- roubam um objeto magico, de um tal 

"Ser Supremo", que permite passear pelas varias epocas. Acompanhados de um 

garoto, vindo do tempo presente, eles se divertem em roubar os varios tesouros 

artfsticos da humanidade e, ao mesmo tempo, fogem do "Ser Supremo". Este 

ultimo e, nada mais nada menos do que o proprio deus. Uma ideia bastante 

original, pois esse seres roubam simplesmente o principal poder de deus, a 

capacidade de controlar o tempo. 

A media98o magica resultou apenas nesta comedia sem muito sucesso, 

nao pude encontrar outros filmes que utilizassem este recurso. Creio que existam, 

mas tanto quanto esse, devem se tratar de filmes com pouco apelo publico. A 

fineza da percep9ao do roteiro, ligando o tempo e deus, mostra-nos um Terry 

Gillian ja despontando preparado para lidar com o tema da viagem no tempo; 

coisa que ele iria fazer novamente em "Os Doze Macacos" (1995), um dos raros 

classicos deste sub-genero. 

A media98o por maquinas continuaria a ser em numero superior, contando 

com nove produ¢es. Em rela98o as maquinas um filme inova, pois assume todo o 

imaginario da viagem no tempo. Nele ha viagens do tipo verdadeira (ida e volta) e, 

ao Iongo das tres produ96es, o seu veiculo transita facilmente entre o passado, o 

presente e o futuro. Trata-se de "De Volta para o Futuro" (Back to the future, 

1985), dire98o de Robert Zemeckis e produ9ao de Steven Spielberg, e suas 

continua96es de 1989 e 1990. 

A produ9ao, muito bem cuidada inova. Diferentemente da comedia que se 

insinua em "Bandidos do Tempo", cujo humor mal pode ser percebido, em "De 

Volta ... " ser uma comedia, claramente feita para divertir, e a ideia central. E a 

primeira comedia cujo tema e a viagem no tempo, ao menos a primeira com 

sucesso de publico. A sua formula foi aliar perfeitamente comedia com efeitos 

72 Para saber mais a respeito das diversas formas de media<;ao, vide a Introdu<;ao da disserta<;ao. 
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especiais. Efeitos estes, cujo uso foi plenamente justificado, sem incorrer em 

excesses perceptfveis. 

lnova, tambem, ao nao apresentar um futuro catastr6fico, no segundo filme 

da serie "De Volta para o Futuro II" (direc;:ao de Zemeckis, 1989). Talvez o termo 

inova aqui parec;:a um pouco preciptado e necessite, por isso, uma breve 

explicac;:ao. 0 futuro catastr6fico, ate meados da decada de 80 nao era 

exatamente uma caracteristica de roteiros de viagem no tempo. 

Se verificarmos com cuidado perceberemos que em "A Maquina do Tempo" 

(1960) o futuro e "diferente", mas nao catastr6fico. Os Morlocks comem os El6i, 

mas esta e a sociedade deles, nao diz respeito direto a nossa. No "Pianeta dos 

Macacos" (1968), da mesma forma, e-nos mostrada uma sociedade de macacos. 

Nao sao mostradas as conseqOemcias terrfveis de uma guerra nuclear, que era a 

preocupac;:ao 6bvia daquele memento hist6rico. 

0 futuro apocalfptico e catastr6fico, onde sao mostradas as conseqOencias 

de uma guerra nuclear, ou, as do descaso do homem com a natureza, e uma 

caracterfstica das produc;:oes futuristas, como: "Zard6z (197 4)" de Boorman, "No 

Ano de 2020" (1973) de Fleisher, "Mad Max" (1979) de George Miller, "Blade 

Runner- 0 Cac;:ador de Andr6ides" (1982) de Ridley Scott, etc. Por isso nao pode 

passar despercebido que a imagem que se tern do futuro, no infcio da decada de 

80 e durante esta, e bastante pessimista. Por esta perspectiva "De volta para o 

Futuro II" inova ao mostrar uma cidade do futuro repleta de bugigangas 

tecnol6gicas, como: skates voadores, out-dors tridimensionais, etc. 

As imagens sao socialmente tranqOilizadoras, pois e como se dissessem: 

"tudo continuara como sempre foi nos Estados Unidos, apenas teremos ainda 

mais conforto e ainda mais tecnologia". 

Emblematicamente, o vefculo escolhido para ser a maquina do tempo e o 

Delorean, o autom6vel americana que era o sonho de consume nos Estados 

Unidos naquele memento. 0 sonho de consume, entao, passeia pela decada de 

50, pelos anos 80, pelo futuro proximo, e depois pelo velho Oeste, todas as 

epocas visitadas eram repletas de seguranya e de Modo de Vida Americana. 
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Nem e preciso voltar a lembrar que a realidade economica daquele 

momento hist6rico era o Japao superando a produgao de ago dos Estados Unidos; 

o Japao superando a industria automobilfstica americana em qualidade, e 

igualando em quantidade; o Japao claramente superior em tecnologias de pontan 

Essa produgao cinematografica encaixava-se, assim, no mais puro espirito da Era 

Reagan. Possivelmente, tambem, foi a unica a encaixar-se tao bem, pois destoa 

das produg6es anteriores, por nao ter um carater mais reflexivo, e das posteriores, 

quer pelo genero, quer pelo enfoque temporal apresentado. Tornando-se, 

praticamente, um caso isolado em meio a vasta produgao de filmes de viagem no 

tempo. 

Ainda no quesito mediagao por maquinas surge uma novidade, a maquina 

do tempo fixa. Esse novo prot6tipo de maquina do tempo ira surgir , 

possivelmente, como uma resposta a uma certa plausibilidade: se a maquina do 

tempo nao existe ainda, pode vir a existir no futuro. Essa ideia tem suas bases nas 

especulagoes mais academicas sobre o assunto. lsto fez com que a maquina do 

tempo aumentasse muito de tamanho e estivesse fixa em algum Iugar no distante 

futuro. A sua imagem nao e mais captada de forma inteira e completa pela 

camera, apenas alguns detalhes deixam entreve-la. 

A maquina fixa propoe perspectivas diferentes no que tange ao controle da 

viagem. Todas as produgoes ate meados da decada de 80 traziam roteiros 

onde o personagem principal (her6i), ou os personagens principais, detinham o 

controle da viagem e da maquina. 0 controle da viagem vai sendo aos poucos 

perdido, no inicio pelo surgimento da mediagao por fen6meno natural e por fim 

com o surgimento da maquina fixa. 

A questao e clara. Se a maquina esta fixa no futuro, e o personagem 

principal esta viajando pelo tempo, quem controla a maquina? Ou, em ultima 

instancia, quem esta no controle da viagem? 

73 JOHNSON, PauL Tempos Modemos. op. cit. 
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Uma Referencia para a Decada 

0 filme que primeiro propoe a maquina fixa e "0 Exterminador do Futuro" 

( 1984) de James Cameron, esse prot6tipo nao tem claros seguidores na decada 

de 80, mas sera repetido praticamente a exaustao nos anos 90: "0 Exterminador 

do Futuro II" (1991) do mesmo Cameron, "0 Tirado Futuro I e II" (1990-91) de 

Charles Band, "Nemesis II" (1994) de Albet Pyun, "Os 12 Macacos" (1995) de 

Terry Gillian, etc. As consequencias da perda do controle da viagem serao 

verificadas em capitulo posterior, dedicado ao filme "Os 12 Macacos". 

"0 Exterminador do Futuro" teve outros meritos, mais importantes do que 

instaurar a maquina fixa. Ele e uma 6tima readequa9ao do tema da viagem no 

tempo para o perfodo. 0 filme apresenta, brevemente, em sua abertura um futuro 

catastr6fico. A civiliza98o foi destruida e as maquinas governam a terra. Os 

poucos seres humanos que restaram lutam para sobreviver, numa guerra 

constante contra as maquinas. 

As Maquinas percebem que nao irao veneer a guerra se nao destruirem o 

lider da resistencia. Para isso enviam ao passado (tempo presente) um andr6ide, 

com a missao de matar a mulher que viria a ser a mae daquele. Os humanos do 

futuro, por sua vez, enviam um homem para protege-la, utilizando para isso a 

maquina do tempo desenvolvida pelas pr6prias Maquinas suas inimigas. Nao por 

acaso o homem enviado ira se apaixonar por Sara (Linda Hamilton) e, se tornara 

o pai do lider da resistencia; o mesmo que o mandou ate o passado (tempo 

presente). Sera que isso parece confuse? 

Numa propor9ao bem diferente do que vimos em "Fuga do Planeta dos 

macacos", onde eu ja havia dito de forma metaf6rica que o "futuro vem seminar o 

presente", aqui o futuro vem seminar o presente literalmente. Sara Ferguson fica 

gravida de um homem vindo do futuro que foi enviado pelo seu proprio filho, que 

por sua vez s6 poderia ter existido se no futuro o tivesse enviado. Enfim, estamos 

diante de um tipico paradoxa. 
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lmportante e que percebamos aqui uma virada fundamental no tema. 

Quando o tempo do futuro passa a intervir no tempo do presente, alterando o fluxo 

da hist6ria em direc;:ao a um futuro diferente, passa a haver uma intensa 

valorizac;:ao do tempo presente. Essa valorizac;:ao do tempo presente pode ser 

vista tambem em "Jornada nas Estrelas - De Volta pra Casa" (1986) de Leonard 

Nimoy. 

Neste filme, a conhecidfssima turma da serie televisiva, faz uma viagem no 

tempo na nave "lnterprise", voltando ate a nossa epoca. 0 motivo: uma imensa 

nave alienfgena, no futuro, varre o planeta com um raio luminoso tentando 

comunicar-se com um ser em especial. Enquanto nao o encontra, o raio 

comunicador vai destruindo o planeta, pois enquanto varre o mar, causa enormes 

maremotos. 

Os her6is descobrem que a nave procura fazer contato com antigos 

extraterrestres estabelecidos na Terra ha milhoes de anos. Estes ETs, na verdade, 

seriam as baleias, que no futuro estavam extintas. Todo o Futuro, entao, passa a 

depender de uma viagem ao passado (nosso tempo presente). Ap6s varias 

peripecias, conseguem levar um casal de baleias para o futuro e resolvem o 

problema de comunicac;:8o. Essa importante novidade, da valorizac;:ao do Tempo 

Presente pode tambem ser verificada no fato de que na produc;:8o da decada de 

80, 4 filmes iniciam-se pelo futuro e apenas 1 termina Ia. Cinco filmes iniciam-se 

pelo presente, ao passo que 10 terminam nele. Essa valorizac;:ao do presente 

atingira o seu climax no filme "Os 12 Macacos". 

Outros dados interessantes sao quanta a dirigibilidade e ao controle da 

viagem. Enquanto 11 produc;:oes possufam viagens do tipo verdadeira (ida e volta), 

apenas 2 eram do tipo incompleta; no quesito controle, enquanto 8 filmes 

deixavam-no aos indivfduos, 4 o retiravam destes e punham o controle nas maos 

do Estado. E interessante o fato de que "0 Exterminador do Futuro" tenha se 

caracterizado justamente dentro da minoria, pois possufa viagem incompleta e 

seus personagens nao possufam o controle da viagem. 
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A produgao mais representativa dos anos 80, e que definiu um modelo, nao 

estava quantitativamente entre a maioria. Talvez o que possa explicar isso sejam 

as suas primeiras imagens. lnicialmente imagens do futuro catastr6fico, depois, a 

chegada do andr6ide ao tempo presente e antecipada por uma longa tomada de 

um negro dirigindo um caminhao de lixo, em seguida, em meio a uma neblina, 

surge o andr6ide (Arnold Shwazenegher), inteiramente nu. 

0 espectador, nesse instante, ainda nao sabe que se trata de um andr6ide, 

aparenta ser um homem. E, talvez esta seja toda a mensagem do filme, um 

homem nu perante a realidade do tempo presente. E assim que o espectador 

tambem se encontra. Para enfrentar as questoes relativas ao Tempo a maior parte 

dos indivfduos encontra-se, conceitual ou concretamente, nua. Esta-se de maos 

limpas e vazias, com um extenso "momenta" - no que o momenta puder ter de 

extenso-, a ser dominado. 

0 Tempo Presente e o mais diffcil de ser vivenciado, pois quando se o 

percebe ele ja e passado. Em ultima instancia, tambem, e o unico tempo 

verdadeiro, pois o passado ja foi, o futuro nao existe ainda e quando existir ja nao 

o sera. 

Enfim, em "0 Exterminador do Futuro", iremos perceber que a partir dele 

passa a ser produzida uma serie de filmes que repetem o seu modelo em menor 

ou maior escala. Este modelo e definido pela existencia de um futuro apocalfptico 

e catastr6fico, com maquinas que vem de Ia para eagar alguem no tempo do 

presente, ou mesmo em perseguigao a alguem que fugiu daquela epoca, 

mantendo como paradigma de maquina do tempo o modelo fixo. Finalmente, e 

esta produgao que estabelece o formate thriller do tema. 0 thriller, em viagens no 

tempo, iniciado por "Um Seculo em 43 Minutes" (1979) de Nicholas Meyer, 

encontra em "0 Exterminador" o modelo que seria fartamente imitado nos anos 

80 e 90. 
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Cap. 5: 0 Paradoxa Temporal e A Viagem Subjetiva 

Jacques Goimard, editor e especialista em Fic<;:ao cientifica, chama atenc;:ao 

para a melhor qualidade literaria dos livros que abordaram a viagem no tempo e 

que nao viram nos paradoxos temporais obstaculos intransponfveis. Mas o que 

seriam os Paradoxos Temporais? 

Braulio Tavares, em "0 que e ficc;:8o Cientffica", define: 

"(. .. ) paradoxos temporals. Sao aquelas narrativas em que a ida ao futuro ou a volta ao 

passado "retorcem" o tempo de tal forma que criam rela96es impossiveis entre o antes e o depois, 

e conseqoentemente entre a causa e o efeito." 
74 

Levando em considera<;:ao que a intenc;:ao do trabalho de Tavares e de 

definir ficc;:ao cientifica e nao necessariamente conceitos de viagem no tempo, 

como paradoxo temporal, nao fica muito claro o "retorcem". Tomei a liberdade de 

definir da seguinte maneira: 

Paradoxo Temporal: e assim chamado todo o resultado de viagem no 

tempo que term ina em altera<;:ao da realidade de origem do viajante. 

74 Tavares, Braulio. 0 que e Ficciio Cientifica. S. Paulo: Ed. Brasiliense, !986. pag. 44 
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Por exemplo, um viajante que saia do presents e vai para o passado e 

chegando Ia mata sua mae, quando esta ainda era crianc;;a. Forma-se entao um 

paradoxo: como o personagem poderia ter existido um dia se a sua mae foi morta 

antes que ele nascesse, logo, como poderia te-la matado?. Para Braulio Tavares 

este trata-se de um Paradoxo Negativo, pois trata-se de uma viagem no tempo 

que anula sua propria possibilidade de existir. Este autor tambem percebe o 

paradoxo positivo, no qual insere o filme "0 Exterminador do Futuro" (1984, dir. 

James Cameron), onde tudo que acontece so e possivel por causa da viagem. Os 

paradoxos criados pelas viagens no tempo, ou melhor a resoluc;;ao deles, sao 

normalmente a base da maior parte dos roteiros em cinema, principalmente nos 

filmes de aventura 

Nao utilizarei a classificac;;ao de Tavares entre paradoxos negativo e 

positivo. Paradoxo e paradoxo, nao se deve aplicar-lhe um sentido negativo ou 

positivo tendo em vista as suas conseq0€mcias. No caso de um suposto "paradoxo 

negativo" como acima citado, o que ocorreu de negativo? Segundo Braulio o 

Paradoxo Negativo seria aquele que elimina com suas conseqOencias a propria 

possibilidade de ter existido. Nem e preciso argumentar demais para se perceber 

que e por isso que se trata de um paradoxo, e uma contradiyao. Parece-me meio 

inocuo classificar uma contradic;;ao de negativa ou positiva. 

Pois em termos praticos o fato de nao haver uma resoluyao da questao 

temporal ("paradoxo negativo"), nao invalida a hist6ria. lmportante neste caso e a 

propria narrativa que tematisa o tempo. Um exemplo de "paradoxo negativo" seria 

ainda um personagem preso numa dimensao de tempo ciclica, repetindo sempre a 

mesma coisa os mesmo gestos. Aparentemente isto anularia toda a possibilidade 

de existir um bom roteiro. Mas, isto nao acontece. Um exemplo claro a respeito e 

o filme "Feitic;;o do Tempo" (1993) onde o personagem principal sempre acorda no 

mesmo dia, isto nao invalidou a est6ria, pois mesmo o tempo sendo o mesmo e 

as pessoas fazendo praticamente a mesma coisa, ele conseguiu estabelecer 

sutis diferenc;:as em cada vez que reviveu o mesmo dia. 
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A forma de lidar com os paradoxes varia de roteiro para roteiro. Em alguns 

a ordem do Tempo (natural) e tao fragil que qualquer coisa pode modificar 

irremediavelmente a hist6ria humana. Em "Projeto Philadelphia 2" (1993), p.ex., 

um bombardeiro atemico volta ao passado e cai nas maos dos nazistas da 

Alemanha. Retornando a sua epoca os viajantes encontram o mundo dominado e 

modificado pelos nazistas. Gra<;as a intrusao dos viajantes do tempo os alemaes 

haviam vencido a Segunda Guerra Mundial. 

Em "De Volta para o Futuro"(1985), o personagem principal (Michael J. 

Fox), numa viagem ao passado, desastradamente intromete-se no romance de 

seus pais, antes deles se casarem, e deve - de forma desesperada - uni-los, pois 

se isso nao ocorrer ele nao existira. Na mesma serie, em sua segunda parte, o 

personagem deve evitar encontrar-se consigo mesmo no futuro, pois "nao se 

sabe" as conseqOencias que isto poderia acarretar ... "quem sabe a destruic;:ao do 

universe!" 

Em "APEX"(1993), as experiencias com viagem no tempo sao realizadas 

enviando-se robes para o passado. Eles eram programados para nao intervirem 

naquela realidade temporal e ainda eliminarem qualquer coisa - um acidente 

temporal p.ex. - que possa altera-la. Um dos lfderes do projeto, o cientista 

Nicholas Sinclair (Richard Keats) e enviado acidentalmente cern anos no 

passado, sai do ano 2073 e vai para 1973. lsto gerou uma "pane" nos robes que 

entenderam que deviam eliminar aquele erro: um ser humane. Nao conseguindo 

livrarem-se do cientista, no futuro comec;:aram a eliminar os seres humanos de 

forma geral, como se aquele "erro" houvesse se proliferado. Nicholas deve 

resolver o problema, mas a cada uma das alterac;:oes feitas por ele no passado 

cria um Tempo Paradoxa, ou seja, um futuro alternative aquele de onde veio o 

viajante do tempo. Este foi um dos filmes que criou as conseqOencias mais serias 

e adversas possfveis no que tange ao paradoxa temporal. Entretanto, o resultado 

geral foi um tanto confuso com diversos universes paralelos formando-se e 

ramificando-se entre si. 
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Os roteiros de filmes que propoe uma reflexao humana mais seria em 

relagao a viagem no tempo, muitas vezes, deliberadamente, ignoram os 

paradoxes possfveis de uma viagem para dedicarem-se a outros temas de 

tendencia mais existencial. Ao afirmar que "ignoram", nao quero dizer com isso 

que nao estejam, em alguns casos, previstos os paradoxes. Muito pelo contrario. 

Alguns personagens tomam suas atitudes nao obstante os paradoxos. 

Neste caso poderfamos colocar em questao o paradoxo temporal enquanto 

um dos mais importantes fios condutores dos roteiros de viagem, que e a 

afirmagao de Goimard. Para a reflexao existencial contida em alguns destes filmes 

o paradoxo temporal surge no roteiro como uma caracterfstica indesejavel. 

Poderfamos nos perguntar se nao seria mais facil para os roteiristas ignora-lo pura 

e simplesmente, mas e a verossimilhan9a? Onde ela fica neste caso?! 0 

espectador espera encontrar as contradi96es tfpicas de uma viagem no tempo, 

quer seja para o futuro quer seja para o passado. 

Um dos recursos utilizados, nos roteiros, para tentar refrear a for98 do 

paradoxo temporal e emprestar mais solidez a estrutura do Tempo. Ele pode ser 

alterado em seu fluxo, mas nao por qualquer pequeno fato ou gesto de alguem. 

Alem disso, os roteiristas tiveram sua criatividade posta a prova para fazer com 

que os paradoxes fossem praticamente eliminados em algumas circunstancias. 

lsso ocorre em "Fuga do Planeta dos Macacos"(1971)75
, onde Zira, Cornelius e 

Milo, tres chipanzes inteligentes do futuro do planeta Terra, aterrissam em uma 

capsula espacial no infcio da decada de setenta. 

Eles estavam fugindo da completa destrui9ao do planeta terra no futuro. 

Neste caso eles nao tinham por que retornar e nem por que tomar cuidado. Nao 

haveriam consequencias a serem enfrentadas. Qual o paradoxo? Praticamente 

nenhum. Trata-se, sem duvida de um caso de viagem incompleta, pois nao ha 

viagem de retorno. No entanto, para os espectadores essa pequena invasao do 

futuro no presente propoe um futuro diferente e isto possibilitou o surgimento de 

mais dois filmes, dando continuidade a serie de o "Pianeta dos Macacos". 
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Em "Os 12 Macacos"(1995), tambem nao importa 0 que OS personagens, 

vindos do futuro, farao no seculo XX, pois gragas a urn cataclisma biol6gico a 

maior parte das pessoas com quem eles lidavam iria morrer de uma forma ou de 

outra; portanto nao poderia haver modificac;:oes expressivas em seu tempo, uma 

vez que fosse mantido o fato que interrompeu o futuro da civilizac;:ao. 

Em "Peggie Sue, seu passado a espera" (1986) e "Em Algum Lugar do 

Passado" (1980) ignora-se o paradoxa completamente em favor de urn ensaio 

artistico a respeito da condic;:ao humana. No primeiro caso uma mulher infeliz volta 

ao seu passado para modificar as causas do seu descontentamento, no segundo, 

urn homem volta ao passado para viver urn grande amor. Nestes dois casos nao 

sao tratados eventos socialmente significativos. Sua significac;:ao e existencial, e 

humana. Humana no que tange a condi<;:ao individual e emocional. Quaisquer que 

fossem os possiveis paradoxes envolvidos eles estavam circunscritos a urn circulo 

pequeno de indivfduos. 

No apice da produc;:ao de estilo existencial colocarei "Timescape" ou 

"Fugindo do Futuro"(1991}, como ficou conhecido em portugues. Dire<;:ao e roteiro 

de David Twohy baseado em livro hom6nimo de C. L. Moore, e o colocarei no 

apice desta produ<;:ao exatamente pela sua capacidade de enfrentar o paradoxa 

principal.: o encontro do personagem consigo mesmo. No caso aqui nao e 

linguagem relativa a Psicologia. Trata-se do encontro fisico do viajante com seu eu 

num memento do passado. 

Aqui tratarei tao somente de uma questao existencial, a da identidade; a 

outra questao possivel e a da alteridade, a questao do Outro, que apareca em 

filmes como "A Maquina do Tempo" (1960), "Pianeta dos Macacos" (1968) e "0 

Exterminadordo Futuro" (1984)76 

0 assunto do filme gira em torno de viajantes do futuro vindos para o 

presente, neste caso o presente deve estar localizado na epoca da produc;:ao do 

filme. Desde o infcio da decada de 80 a esmagadora maioria dos roteiros localiza 

75 Terceira parte do filme "Planeta dos Macacos". Sobre esta serie video capitulo tres desta disserta<;ao. 
76 Sobre a Questao do Outro ou alteridade. vide o terceiro capitulo desta dissertayao. 
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a Maquina do Tempo no futuro e nao no presente, a excegao e feita apenas para 

"De Volta para o Futuro". 

Essa mudanga pode ser sintoma da necessidade de maior verossimilhanga, 

uma vez que o assunto "viagem no tempo" nao e mais exatamente uma novidade, 

ja e discutido como assunto realmente cientifico com materias publicadas 

esporadicamente em revistas especializadas e de curiosidades, etc. 

Diferentemente da decada de 50, hoje, em finais da decada de 90, este assunto 

nao esta mais relegado ao plano da pura fantasia literaria. Em termos tecnicos a 

ciencia diz que essa viagem e possfvel... o que nao se sabe e quando ela podera 

ser realizada ou quando se tera tecnologia para a sua realizagaon Alem disso o 

que se diz e que essas maquinas consumiriam muita energia e seriam muito 

grandes. 

Entao, com algumas excegoes, nada mais "natural" que os roteiros tragam 

a maquina do tempo localizada no futuro, e estas maquinas agora sao maquinas 

fixas que nao viajam no tempo junto com o indivfduo, tudo em nome da 

proximidade com a verdade eo saber cientifico. Sao exemplos maximos deste tipo 

de produgao filmes como "Jornada nas Estrelas - Primeiro Contato (Nova 

Geragao)" (1996) e "Perdidos no Espago" (1998). Estes ultimos estao Ha seculos 

de distancia da humanidade atual, no futuro, e fazem a viagem para o seu 

passado. Curiosamente o passado deles ainda e o nosso futuro, uma vez que nao 

chegam a recuar o suficiente para atingir o nosso tempo presente. 

Nestes filmes a Maquina do Tempo e a Viagem no Tempo sao relegadas ao 

futuro e apenas ao futuro. Essa forma de ser afasta do espectador qualquer 

possibilidade de reflexao pessoal sobre o assunto, pois nada daquilo refere-se a 

ele, de maneira direta ou indireta. 

Em "Timescape" a maquina do Tempo esta fixa em algum Iugar do futuro e 

nunca aparece no filme, nem se faz referencia quanto a epoca do futuro de onde 
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vern OS viajantes. Sabe-se apenas que vern de um Iugar paradisfaco qualquer, 

onde nao h8 mais sofrimento de qualquer especie. Neste roteiro os viajantes do 

tempo estao circunscritos a personagens coadjuvantes. 0 protagonista e Ben 

Wilson (Jeff Danniels) um tipico homem do final do seculo XX e que parece 

satisfeito com isso. Nao obstante, e grac;:as a exist€mcia e atua<;:8o dos viajantes do 

tempo que a hist6ria e possfvel. 

Fugindo do Futuro (Timescape) e uma produc;:ao de 1991,dura<;:8o de 94 

min., com direc;:ao e roteiro de David Twohy, fotografia de Harry Mathias. 

Vamos a sinopse fornecida no video 

"Ben Wilson e um viuvo que vive com sua filha numa pacata cidade em Ohio. Ali, ele esta 

construindo um pequeno hotel ao esli/o vitoriano. Mas antes mesmo que o local eslivesse 

terminado, chegam os primeiros h6spedes, turistas que se apresentam como sendo um grupo de 

atores em tourne pelo pais. Na verdade, eles sao visitantes do futuro que, por meio de uma 

sofislicada maquina do tempo, viajam como meros espectadores dos mais incriveis desastres e 

acidentes em todas as epocas da hist6ria da humanidade. Eles ja haviam presenciado o grande 

terremoto que destruiu San Francisco em 1906 e a explosao do Hindemburg em 1937. Agora e/es 

estavam ali para assistir ao mais dramatico incendio ja vista, o que transformaria o vilarejo em 

cinzas, sem pauper nenhuma vida. Mas, Ben Wilson descobriu toda a verdade. Ele e capaz de 

tudo para salver a vida de sua filha, ate interferir na hist6ria." 

A sin6pse da informac;:oes erradas, um meteorite caira na cidadezinha, onde 

morava Ben Wilson, somente depois desta catastrofe maier e que surgira um outre 

evento, a explosao do local onde encontravam-se as pessoas feridas, no primeiro 

acidente, em socorro. Este filme e interessante, por que de certa forma repete o 

que sera vista em Os Doze Macacos. Repete a valoriza<;:8o do Tempo do presente 

em certa medida. 

A viagem do tempo nao e utilizada apenas como pane de fundo para um 

roteiro de explosoes, muito pelo contrario, a reflexao sabre o tempo encontra-se 

77 Sabre as possibilidades cientificas da viagem no tempo, suas discussOes te6ricas, etc., vide R..A Y, 

Christopher. Tempo. Espaco e Filosofia. Campinas: Papirus, I 993. Entre os viuios assuntos debatidos neste 
livro, que atem-se principalmente a Teoria Geral da Relatividade (Albert Einstein), encontra-se o capitulo 8 

"Viagem no Tempo", que explora muito bern as quest5es relativas a probabilidade dessas viagens e os 

possiveis paradoxes delas resultantes. 
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reencontrar-se consigo mesmo e resolver o evento da perda da esposa, marta 

num acidente, pelo qual ele se responsabiliza. 

0 Tempo tambem e possibilidade de supera9a0 do proprio tempo. Mas, 

acima de tudo, ainda aqui o tempo surge com a concep98o crista: E teleologico, 

linear, e, passado, presente e futuro, nao se tocam. E interessante tambem a 

figura de um historiador que viaja no tempo, ele e o (mica entre os visitantes do 

futuro que se importa com as pessoas do "passado", que estao sofrendo. 

A primeira sequencia do filme trata de um sonho: um carro vem por uma 

estrada nevada, a camera mostra um casal dentro do vefculo, o homem dirige, 

eles estao descontrafdos. Fica clara que ha uma rela9ao amorosa entre os dais. 

De repente sao surpreendidos por um cavalo puxando um treno, atropelam-no. A 

mulher morre no acidente. 0 homem acorda assustado de seu pesadelo na 

sequencia seguinte. Esta imagem do sonho ira repetir-se quatro vezes durante o 

filme. 

0 homem que acorda assustado e Ben Wilson. 0 protagonista do filme tem 

series problemas pessoais, pais culpa-se da morte da esposa, uma vez que, em 

panico, foge do local do acidente a pe, sem prestar-lhe socorro. Estas imagens 

serao reincidentes ao Iongo do filme. 0 problema do personagem nem e tanto a 

morte da esposa quanto a sua covardia no momenta em que ela precisava de sua 

ajuda. 

Carregado com esta culpa a historia desenvolve-se da seguinte maneira. 

Ben Wilson e um viuvo que tem uma filha de uns dez anos de idade, 

prepara-se para abrir uma pousada numa cidade pequena, quando ve chegarem 

pessoas estranhas que insistem em ficar instalados em seu hotel inacabado, 

quando havia vagas disponfveis no hotel da cidade. 

A filha de Ben Wilson e retirada dele por seu sogro, promotor de Justi9a, em 

represalia ao que acontecera a sua propria filha no acidente e e levada para a 

cidade. Enquanto isso Ben Wilson come9a a suspeitar das atitudes de um dos 
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estranhos que hospedaram-se na pousada, um historiador. As suspeitam crescem 

ate o momenta em que o hoteleiro descobre tratarem-se de viajantes do tempo. 

Parte do percurso do filme e dedicado a o seu esfor9o em descobrir o que 

eles querem afinal. Eles estavam ali para assistir a uma catastrofe. Um meteorite 

caiu, destruindo a maior parte da cidade. A filha de Wilson sobreviveu e este 

tambem ajuda as pessoas da cidade, levando-as ate a escola que tornou-se um 

hospital improvisado. 

Voltando para a pousada Ben Wilson percebe que os viajantes nao haviam 

ido embora ainda e procuravam um bom Iugar pra observar a cidade. Wilson 

descobre tarde demais que a catastrofe ainda nao estava terminada. A escola 

explode, matando a todos que estavam Ia inclusive sua filha. 

Os viajantes do tempo despedem-se, e o dialogo entre eles e o de que 

"nao podiam ter feito nada pra impedir, pais isso alteraria o futuro, de onde eles 

vinham" . E interessante tambem saber que o futuro a que pertenciam era uma 

especie de epoca de ouro da civiliza9ao: sem doen9as, sem males, sem dares, 

sem trabalho, e , certamente, muito tedio. Eles viajavam atraves do tempo apenas 

a cata de emoy6es. 

Uma das viajantes do tempo passa para Ben Wilson, secretamente um 

passaporte, e todos vao em bora. Wilson os ve carimbarem seus passaportes e em 

seguida desaparecem. Ele resolve fazer o teste, carimba uma data em seu 

passaporte e o coloca no bolso, e assim ele e enviado ao dia anterior. 

De posse da forma de viajar no tempo, ele esta diante de um problema 

crucial, salvar ou nao salvar sua filha da catastrofe. Decide-se por, nao apenas 

salva-la, mas salvar a todos da cidade, antes que ocorresse a queda do 

meteorite. Desta forma tenta salvar sua filha em primeiro Iugar, retirando-a da 

casa do seu sogro - que e o Promotor de Justiya. Ben Wilson e preso por este. 

Para seu azar a cadeia, para onde e levado, esta do lade da cidade que ira ser 

destruido pelo meteorite. E o momenta em que este caira se aproxima 

velozmente. Neste memento ele tem a ideia que faz toda a diferen9a neste filme. 

Ele telefona, ele telefona para si mesmo. 
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Assim ele se salva. Para que a coisa nao fique confusa demais: Wilson 2 

salva Wilson1. No que tange ao novo em termos de roteiro, a discussao que se 

segue entre os dois na fuga da cadeia e antol6gica, pois um acusa o outro de 

incompetencia e a morte da esposa e colocada em questao, o que leva os dois 

Eus a se agredirem e baterem com o carro. 

Ainda assim conseguem chegar a um acordo. Resolvem subir a torre da 

velha igreja, onde havia um rel6gio Carrilhao que havia anos nao funcionava. 

Ambos tocam os sinos, chamando a populagao local. Neste memento do filme os 

referenciais simb61icos de tempo sao inumeras: o rel6gio carrilhao, um rel6gio 

simples de parede, e rel6gios de pulso. Um dos Ben Wilson anuncia ao povo que 

um meteorite esta para cair, enquanto o outro fica escondido. A populagao duvida 

do alerta mas resolve esperar o tempo que ele pede que e de apenas dois 

minutes. 

Assim, ele salva a todos e pode voltar para sua epoca certa. Ao fazer isso e 

abordado pelo chefe dos viajantes do tempo - do futuro - e ocorre a continuidade 

de uma discussao que ja havia sido anunciada na metade do filme: o presente e 

bom, mesmo que o futuro nao tenha problemas, o presente e melhor. 0 

personagem do futuro acaba concordando e acaba tambem por revelar que o 

gesto de Wilson modificou o futuro para melhor. 

Nem e precise dizer que depois deste sucesso todo Ben Wilson voltou para 

o passado e resgatou sua esposa antes que ocorresse o acidente. 

Enfim, o que muitos roteiristas temiam, ou nao conseguiam imaginar como 

aconteceria ou se aconteceria, aconteceu em Fugindo do Futuro, o encontro do Eu 

consigo mesmo. Em termos fisicos o universe nao foi destrufdo e nem ocorreram 

tremendas desgrayas e catastrofes. 0 encontro em si mesmo nem foi tao 

interessante, nada de excepcional foi dito, apenas troca de acusa¢es. 

Talvez a unica vantagem real tenha sido para o personagem e para o 

avan9o deste estudo, pois o personagem teve a vantagem de poder estar em dois 

lugares ao mesmo tempo, mesmo com Eus independentes; a vantagem para o 

estudo e poder contar com um exemplo unico de enfrentamento daquele que seria 
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o paradoxa maximo em se tratando de viagens no tempo, e poder perceber que -

se este nao for excessivamente valorizado - pode ser superado sem o menor 

constrangimento. 

De futuro poderemos ate mesmo ter a reuniao de diversos Eus num 

momento determinado do tempo passado. Talvez essa divina confusao 

enlouquecesse o mais simples espectador. lmagine-se seis de si mesmo 

resolvendo os problemas iniciados por uma viagem no tempo. Ao inves de varios 

universos paradoxos para um personagem so resolver a situac;:ao, teriamos entao 

varios do mesmo personagem para resolver os problemas referentes a um unico 

universo. 

Como disse no inicio deste capitulo, este filme trata antes de um problema 

de identidade. Quem e Ben Wilson? e por que ele necessita ter um enfrentamento 

de dois Eus? 

0 Ben Wilson1 -para todos os meritos e o personagem que inicia o filme -

tinha uma personalidade marcada pela covardia e pela culpa gerada por esta. Ao 

Iongo do filme este personagem "cresce" psicologicamente e deixa de temer o 

tempo todo o resultado de suas ac;:oes concretas: !uta contra o promotor de justic;:a 

que deseja ficar com sua filha, !uta contra os viajantes do tempo, !uta contra o 

meteorito, !uta contra a catastrofe, e, em ultima instancia, !uta contra o proprio 

tempo. Nao !uta pelo tempo no qual ele deixou de fazer algo, mas e ele proprio 

quem viaja renovado pelo tempo, renovando suas atitudes e alterando, desde o 

tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro. Enfrentando-se a si mesmo 

no momento culminante da viagem, ele resolve-se e se reunifica para poder 

evitar uma grande catastrofe: a perda das pessoas por ele a mad as. 

Se retomarmos o fio desta argumentac;:ao havera - com toda certeza -

alguem que espere uma nova argumentac;:ao em favor de uma "terapia" de grupo 

entre os varios Eus reunidos vindos do futuro para o passado. 

Mas, alem da caracterfstica do enfrentamento do paradoxa, este filme ja 

tem em si uma importante celula de uma nova questao: a valorizac;:ao do tempo 

presente. 0 futuro e apresentado como um tempo bom, mas e um tempo tao 
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perfeito que o homem vive sob uma grossa capa de tedio, necessita viajar pelo 

tempo para ter experiemcias emocionais que nao sao mais possiveis ( ao menos 

nao na mesma intensidade com que ocorrem hoje). Neste caso o tempo presente, 

na figura de Wilson, e que tem a solu<;:ao, quer seja em termos eticos (mexer ou 

nao nos fatos? ) quer seja em termos emocionais. 

Outro dado interessante no filme e o sonho. 0 sonho e mostrado como 

uma memoria reincidente que insiste em voltar e voltar, numa forma de pesadelo. 

Essa memoria nao e instrutiva, ou seja, nao ensina nada, nao espera ser 

desvelada, e muito mais um referencial para o espectador ficar informado do 

fracasso existencial de Ben Wilson do que um "sonho" propriamente dito. Em " Os 

12 Macacos", produzido poucos anos depois, coincidentemente, ocorre de forma 

bastante similar o sonho e o encontro consigo mesmo. 

Em "Os 12 Macacos" o sonho e indicio dos fatos que irao ocorrer. Ao 

mesmo tempo, e registro do traumatizante encontro consigo mesmo. E, para 

alem disto, da traumatizante experiencia de assistir a propria morte. Coisa que 

verificaremos no proximo capitulo. 

Outras possibilidades podem ocorrer a respeito do protagonista de "Fugindo 

do Futuro". Pode-se levantar ainda a hipotese de "incompetencia" emocional de 

Wilson, pois ele precisa de uma maquina do tempo para resolver problemas que 

outras pessoas tendem a resolver quotidianamente, como 

queridos. 0 valor da vida e levado a exaustao neste filme. 

a perda dos entes 

Se dependesse do 

protagonista usaria-se a maquina do tempo pra salvar toda e qualquer vida 

humana da catastrofe. Mais uma mostra de nossa incapacidade de lidar com o 

tema da morte? 

Tema da morte? Melhor dizendo, um reflexo da incapacidade de nossa 

cultura informar-nos razoavelmente sobre como lidar com a morte. 
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Cap. 06 - "Os Doze Macacos" e a Reversao do Tempo da Hist6ria 

lntrodur;iio 

Politics e Sociedade 

0 grande fato novo dos anos 90 inicia-se em meados da decada de 80. 

Paradoxalmente o que mais afetaria a produ9ao hollywoodiana seria urn 

acontecimento sovietico. 0 desmoronamento do Bloco Socialista e o fim da 

Uniao Sovietica. A primeira vista este acontecimento deveria trazer felicidade e 

tranqOilidade, pois afinal nao era isto o que desejavam os americanos durante 

decadas? No entanto, tornou-se fator de angustia. 

Para os Estados Unidos, e por que nao dizer para o resto do mundo, a 

situa9ao do desmembramento da antiga Uniao Sovietica colocava novas e talvez 

terriveis perspectivas. 0 desmembramento territorial da URSS tambem significou 

o desmembramento do seu poderio militar nuclear. De certa forma, o inimigo 

multiplicava-se. Urn inimigo diferente, perigoso, nao por suas inteny6es, mas por 

sua instabilidade. 

Ao mesmo tempo, concretizava-se em 1992 o surgimento do mercado 

Comum Europeu, sonhado e planejado desde a decada de 70, para tentar reverter 

o quadro de decadencia econ6mica no qual a Europa Ocidental encontrava-se. 

Este fato fez surgir uma Europa renovada enquanto potencia econ6mica, sob a 

lideranya da Alemanha. Seguindo-a de perto, o Japao em sua grande expansao 

econ6mica carrega junto consigo os chamados "Tigres Asiaticos" (Coreia do Sui, 
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Formosa, Hong Kong e Cingapura). Todas essas mudan9as apenas ampliaram o 

abismo existente entre "norte x Sui", ou seja rices e pobres. 

Na dire9ao de todo este processo, nao estava nenhum governo. De acordo 

com alguns comentadores internacionais, a queda da URSS deveu-se a sua 

incapacidade de adequar-se rapidamente a novas tecnologias. 0 crescimento do 

Japao deveu-se por sua vez as novas tecnologias. 0 reativamento da economia 

americana deveu-se tambem as novas tecnologias. Enfim, de onde ninguem 

esperava surgiu o efeito mais revolucionario. 

Aliando dois produtos secretados da Guerra Fria, o computador e a rede de 

informayoes, surgiu , no vale do Silicic (Estado Unidos) o conceito que 

revolucionaria o mundo moderno: o personal computer, simplesmente, o PC. A 

populariza9ao do computador e a amplia9ao das trocas de informayao atraves da 

informatica, possibilitaram o surgimento da "flexibilizayao do Capitalismo"n 

Este novo dado - de certa forma imprevisto - e o responsavel pela Nova 

Ordem Econ6mica Mundial e ao mesmo tempo pelas novas condi96es culturais 

que ora se insinuam a todos os habitantes "conectados" do planeta. 

Restava aos Estados Unidos buscar urn novo papel frente ao novo contexte 

que se desenhava. Urn primeiro memento desta busca foi A Guerra do Golfo 

Persico, 1991, contra o lraque de Sadhan Hussein. A ONU, capitaneada pelos 

americanos, sai em defesa do Kwait, atacado pelo lraque. Assistiu-se, pela 

primeira vez na hist6ria, a guerra mais fartamente documentada em imagens 

televisivas. 

A Guerra do Golfo transformou-se num espetaculo tecnol6gico onde suas 

vftimas foram totalmente esquecidas. A dimensao humana do conflito foi reduzida 

a p6. Ate mesmo o numero das baixas civis foi pouco divulgado ou o foi sem o 

acompanhamento devido de imagens que ilustrassem a tragedia de milhares de 

pessoas. 0 mundo estupefato rendeu-se a guerra de "videogame", postulava-se 

uma interven9ao belica com o mfnimo de vftimas com o atingimento "apenas" de 

78 Sabre Flexibiliza9ao do Capitalismo e Sociedade P6s-Modema vide HARVEY, David. A Cadicaa P6s

Maderna - Uma Pesquisa Sabre as Origens da Mudan9a Cultural. Sao Paulo: Ed. Loyola, 1993. 
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alvos estrategicos. A morte dos civis iraquianos foi registrada apenas como erros 

"milimetricos" de mfsseis que eram dirigidos a alvos militares. 

Essa "introduyao" social e polftica a decada de 90 saiu urn pouco longa e 

talvez com uma utilidade menor que as outras. lsto se deve ao fato de ser urn 

tanto quanto diffcil de se perceber os caminhos e sentidos tornados pela hist6ria 

contemporanea. A proximidade dos fates dificulta bastante a sua percepc;:ao e 

analise. Como foi notado anteriormente, o fato mais revolucionario se deu no Vale 

do Silfcio, e nao onde esperava-se encontra-lo, na polftica internacional. Mesmo 

assim, nao nos e permitido relegar estes acontecimentos a urn puro segundo 

plano. Sao fates bastante interconectados. 

Cinema 

Ainda sem dados seguros a respeito da produc;:ao hollywoodiana da decada 

de 90, posse levantar alguns pontes que julgo interessantes para o presente 

trabalho. 

Amir Labaki, no livre "0 Cinema dos Anos 80" organizado por ele, traz 

alguns dados concretes sobre a produyao desta decada que evidenciam os 

caminhos da produc;:ao dos 90: 

"Escorado na nostalgia, realimentada pela revoluyao do home video que transformou toda 

casa numa potencial cinemateca, o cinema americano resgata na decada de 80 uma primazia e 

uma influ€mcia que pareciam definitivamente perdidas desde a chegada da TV. ( ... ) Uma 

reportagem de capa de Time (28/5/1990) sauda o global film market (mercado filmico mundial), 

frisando que em 1989, do total arrecadado pelos filmes americanos, U$ 5 bilhoes vieram do publico 

interne, contra 3 bilh6es do externo, fatia essa que, segundo previsoes da industria, ja deve ter 

atualmente se equiparado a anterior. 

A homogenizayao do mercado cinematografico planetario foi acompanhada por uma similar 

estandartiza<;:ao da produ<;:ao filmica nile-americana. Tude se passou como se o triunfo do 

american way of film no front cinematografico tivesse adiantado em uma decada a aparente vit6ria 
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do american way of life no front s6cio-politico, anunciada pela derrocada do imperio sovietico 

(1989),"
79 

Certamente o que diz Labaki esta a cavaleiro do infcio da decada de 90. As 

caracterfsticas apontadas por ele aplicam-se com mais razao a nova decada. 

Diante do novo fen6meno da Globalizayao Hollywood reencontrou-se. A sua 

escala de produc;:ao, completamente industrial, sua visao empresarial, e sua 

percepc;:ao em fazer um produto claramente voltado ao mercado internacional, 

possibilitaram - grac;:as a sua capacidade econ6mica - o seu avanc;:o em direyao a 

dispendiosas grandes produc;:oes que lhe trouxeram, em contrapartida, os maiores 

lucros de toda a sua hist6ria. 

Continuando - em grande medida - o que ja praticava na decada de 80, 

Hollywood aliou os novos recursos da computayao grafica (efeitos especiais) a 

uma fortfssima propaganda de lanc;:amento dos filmes. Essa estrategia de 

marketing visava recuperar, logo na primeiras semanas, os vultosos recursos 

investidos nas produc;:oes. 

Os efeitos especiais desenvolvidos desde a decada anterior e maximizados 

nos anos 90 vao dar a tonica para toda a produyao, de tal forma que seria possfvel 

pensar nao nos roteiros ou conteudos dos filmes produzidos, mas nos efeitos 

criados e pensados para estes. A decada de 90 caracteriza-se pelos efeitos 

especiais computadorizados. A atratividade dos filmes reduziu-se ao puro e 

simples espetaculo tecnol6gico. Desde o "Exterminador do Futuro 2" (1992) de 

james Cameron, passando por "Titanic"(1998), ate "Matrix" (2000), o espetaculo e 

fornecido pela equipe de efeitos especiais. Vai-se ao cinema para ver um show de 

impressionantes efeitos visuais e descobrir ate onde a tecnologia e capaz de 

chegar. Que filme ultrapassara o outre em melhores e originais efeitos? 

Talvez o efeito no espectador seja o mesmo que senti ao assistir "Matrix": 

tudo e possfvel, em termos de imagem. Pode-se dizer imageticamente qualquer 

coisa. Tudo, absolutamente tudo o que for imaginado pela mente humana, pode 

79 LABAKl, Amir org, 0 Cinema dos Anos 80. Sao Paulo: Ed. Brasiliense, s.d.e,pag. 14 
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"concretamente" ser expresso em imagens no cinema. Vive-se, no momenta, um 

certo deslumbramento diante desta recem adquirida capacidade, espero que no 

futuro possamos ver roteiros mais interessantes, baseados ainda nos mesmo 

efeitos especiais, mas sem que estes sejam a grande vedete do filme e sua razao 

de ser. 

Amir Labaki, observe que: 

"E generalizada a impressao de que os anos 80 nao foram vividos mas assistidos. Decifrar 

as sombras dessa idade da cinefilia, racionalizar em palavras o espirito dessa epoca, s6 parece 

possivel atraves de urn levantamento do que se acumulou no museu imaginario de suas 

testemunhas. A produ~o cinemategrafica e o territ6rie privilegiado para essa pesquisa. 

0 cinema des anes 60 fei de ruptura e diversifica~o; e des anes 70, de nostalgia e 

acemoda<;:ae; ja o des anos 80 fez pouco mais que aplicar a explosae tecnel6gica as 

caracteristicas do decenio anterier.''80 

Nos anos 90 a aplica9ao pura e simples da tecnologia em caracteristicas 

estilisticas da "decada de 70" se nao foi abandonada foi seguramente 

ultrapassada. Se Labaki chama aquela decada de idade da cinefilia, como iremos 

chamar os anos 90? Caracterizados em todas as instancias pela super valoriza9§o 

da imagem, vimos surgir uma sociedade que se encaminha para a vivencia da 

estetica em detrimento da sociedade que preocupava-se com o sentido81
. 

As Produ~:;aes de Viagem no Tempo 

Em certa medida, as produ96es que continham viagem no tempo como 

componente fundamental de seus roteiros nao passaram pelo "deslumbramento" 

80 LABAKI, Amir org .. 0 Cinema dos Anos 80. Sao Paulo: Ed. Brasiliense, s.d.e .. pag. II 
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com os novos efeitos especiais. lsto deveu-se, possivelmente, ao fate de que este 

tipo de produ9ao sempre teve de lidar com os efeitos especiais. Desta forma elas 

ficaram, na medida do possfvel, bastante submissas ao conteudo mais reflexive. 

Verificando a produ9ao de forma geral, verificamos a existencia de 21 

filmes, numero bastante superior aos 14 verificados anteriormente. Esta 

vantagem numerica nao significou uma maier qualidade e muito menos a 

continuidade de algumas caracteristicas da decada anterior. A diversifica98o e 

inova98o relativamente a media9ao da viagem deixaram de existir. Afirmou-se a 

media9ao por maquinas sendo que do total de 21 produ96es 16 utilizavam este 

recurso. 

Devido, mesmo, a essa op9ao pelas maquinas, a dirigibilidade da viagem 

(ida e volta) mantem-se tambem em 16 produ96es. As viagens do tipo 

"verdadeira" - como as definira Goimard -, tornaram-se maioria. 

A unica novidade no quesito media9ao foi o ressurgimento da viagem por 

Anima98o Suspensa, encontrada apenas em "0 Demolidor'' (1993), de Marco 

Brambilla. Seu unico interesse porem reside, nao na media98o, mas no fate de 

valorizar novamente o tempo presente. Em 1996 policial (Silvester Stallone) e 

criminoso (Welley Snipes) sao condenados ao congelamento. No ano 2032, por 

acidente, o criminoso se descongela, encontra uma sociedade completamente 

pacifica que conhece a violencia apenas nos livros de hist6ria. Para com bater este 

criminoso o governo descongela o policial, tambem extremamente violento. Os 

dois vivem as engra9adas situa96es de estarem completamente deslocados em 

outra epoca mas, novamente, e o tempo presente de onde se originaram que da 

respostas para uma situa98o vivida no futuro. 

Confirmou-se a caracterfstica de valoriza9ao do tempo presente, vista 

anteriomente em "0 Exterminador do Futuro" (1984). Dos 21 filmes, em 14 a 

viagem inicia-se pelo futuro, em 5 pelo presente e em 2 pelo passado; 12 viagens 

destinavam-se ao tempo presente, 3 ao passado, 4 ao futuro e 2 a um tempo 

81 L YOTARD, Jean-Fran<;ois. 0 P6s-Moderno. Rio, Ed. Jose Olympia, 1990. 
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paradoxo. Oito destas viagens terminavam no presente e dez no futuro. 0 final 

feliz tambem foi uma constante, 20 viagens tiveram sucesso quanto a sua 

finalidade inicial. 

Outra caracteristica vislumbrada na decada de 80 repete-se plenamente 

nos anos 90. Em quinze filmes o individuo nao controla mais a viagem no tempo. 

Este e um dado bastante importante. Se nos reportarmos ao primeiro filme "A 

Maquina do Tempo" de 1960, o viajante era o inventor da maquina e a viagem era 

individual. Nos anos 90 a maquina fixa vence, em termos de modelo, e esta fixa 

no futuro em maos do governo. Dos 21 filmes, em 15 o controle da maquina esta 

nas maos do Estado ou do governo. 

Esta mudan9a aponta para uma situa980 social nova. Com o fen6meno da 

globaliza98o assiste-se a fragmenta9ao dos territ6rios, sejam eles espaciais ou 

temporais. 0 Estado passa por uma clara diminui98o de seu papel, mas com 

certeza e o individuo quem se torna mais insignificante. Se a globaliza98o permitiu 

uma nova rela9ao do individuo com a sociedade, resta saber que sociedade e 

esta. Trata-se da sociedade internacional, trata-se do mundo. Nesta dimensao um 

unico ser humano e uma cota bastante diminuta de participa98o social. 

Extrapolando pode-se dizer que a sensa9ao individual e a de que o mundo e 

regido por for9Bs "incontrolaveis" e impalpaveis para o individuo. Frente a elas 

ele praticamente nao pode nada. 

Por essa razao, quem esta no controle da maior parte das viagens no 

tempo na decada de 90 e o Estado, mas um Estado distante, sediado 

normalmente num futuro ainda mais distante, com escassas rela9(ies com o 

viajante, mas com um temivel poder de controla-lo- via tecnologia- e envia-lo pelo 

tempo, para satisfazer as suas necessidades governamentais. 

Com rela9ao a caracteristica de valoriza9ao do tempo presente, em 1996 

surge uma modifica9ao importante com o filme "Jornada Nas Estrelas - Primeiro 

Contato (1996)". A viagem no tempo e feita do tempo futuro, onde encontra-se a 

nave "Enterprise", para o passado, mas a novidade e que o passado para o qual 

ela se transporta ainda e o nosso futuro. Este mesmo "sintoma" repete-se em 
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"Perdidos no Espa9o" (1998), refilmagem da celebre serie televisiva dos anos 60, 

onde tambem encontra-se uma pequena viagem no tempo, de efeitos 

completamente nulos para o espectador, uma vez que liga o futuro ao menos 

futuro. 

Este e um dado bastante importante, pois a possibilidade da viagem no 

tempo e deslocada para um futuro muito distante. E melhor que isso, as 

consequencias, paradoxes, etc, tambem ficam absolutamente ligados ao futuro. 

Nada do que acontece toea o espectador. Nao h3 catarse possivel e nem 

necessaria. Uma pergunta surge necessariamente: por que, no final da decada, o 

produtor, o diretor e o roteirista eximem o espectador de participa9i:io na viagem? 

E de se notar que, contextualmente falando, poderia-se esperar o contrario, pois 

estava-se as vesperas do famigerado ano 2000. Onde estao as catastrofes 

esperadas? Mesmo nestes dois filmes nao existem experiencias catastr6ficas, a 

viagem transformou-se apenas num recurso banal da fic9i:io cientifica. 

Outro dado interessante sobre "Perdidos no Espa9o" e que a serie 

televisiva, surgida na decada de 60 - em plena corrida espacial - tinha a 

explora9i:io do espa9o82 como o seu principal merito83
. Sintomaticamente a 

refilmagem em 1998 traz como caracterfstica mais importante - em detrimento 

mesmo da viagem espacial -, a viagem no tempo. Talvez o filme que iremos 

analisar agora jogue alguma luz nesses fatos. 

"Os 12 Macacos" 

"Os 12 Macacos" (12 Monkeys, 1995) com dire9i:io de Terry Gillian e 

produ9ao da Universal Pictures, tornou-se, de maneira bastante rapida, um 

classico das viagens no tempo. 0 diretor, ja bern experimentado nas produ96es do 

grupo ingles Monty Python, havia feito uma primeira incursao num roteiro de 

82 Ao dizer espayo, refiro-me aqui tanto ao espa9o exterior ao planeta Terra quanto ao espayo relativo it 
espacialidade. 
83 GLEICK, James Acelerado: A Velocidade da Vida Modema: o desafio de lidar como tempo. Rio de 

Janeiro: Campus, 2000. pag. 67 
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viagem no tempo em "Bandidos do Tempo" de 1981, e uma outra bem sucedida 

incursao num roteiro p6s-modernista com "Brazil, o Filme" de 1985. A sua 

experiencia como diretor foi um dos quesitos fundamentais para o sucesso do 

filme. Trabalhou com um roteiro original e baseou-o num filme de Chris Mark, "La 

Jetee", de 1962. 

Escolhi "Os 12 Macacos" para um comentario mais pormenorizado por que 

nele se reunem varias caracterfsticas que marcaram parte da prodw;:ao da decada 

de 80 e parte da decada de 90. Nele reuniram-se fatores como: maquina fixa no 

futuro, controle do Estado/cientistas, viagem com ida e volta, e a valorizac;:ao do 

Tempo Presente. 

0 filme conta a hist6ria de James Colle (Bruce Willys) urn viajante do tempo 

vindo do futuro, ano 2035, para o que se pode chamar "tempo-presente", os anos 

de 1990 e 1996. Sua missao era conseguir informac;:oes suficientes sobre urn virus 

(desenvolvido em laborat6rio) que no futuro havia dizimado 5 bilhoes de 

pessoas, grac;:as a um atentado terrorista iniciado supostamente por um grupo 

autodenominado Exercito dos 12 Macacos, liderado por Jeff Goanes (Brad Pitt). 0 

seu desempenho nessa missao comec;:a a ficar prejudicado em razao de alguns 

efeitos colaterais da viagem no tempo, que causariam certa confusao mental. 

Ajudado por uma psiquiatra (Madeleine Stowe) ele desenvolve urn comportamento 

de negac;:ao de sua origem, o futuro. 0 momento culminante do filme e aquele em 

que ele precisa confessar-se louco para a psiquiatra, para tentar, de alguma 

forma, negar a existemcia do futuro, futuro este que ele tem de salvar. 

0 filme iria ganhar a sua caracterfstica de "classico" pela tentativa brilhante 

de Terry Gillian de confundir o espectador. Durante todo o enredo pairara uma 

duvida no ar: James Colle era urn viajante do tempo ou urn paran6ico 

esquizofn3nico? 

Antes da abertura do filme sao introduzidos OS seguintes letreiros: 

" ... Em 1997. 5 bilh6es de pessoas morreriio de urn virus .. . 

... os sobreviventes abandonariio a superficie do planeta .. . 
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... os animais voltarao a dominar o mundo ... " 

Trechos de uma entrevista com um paran6icc esquizofrenicc clfnico. 

12 de Abril, 1990 - Baltimore County Hospital 

•j 

(' c 
/!_,, 

A partir destes dados, varias vezes durante o filme sera desenvolvida a 

ideia da paranoia do personagem principal vivido por Bruce Willis. Aqui nao sera 

discutido se se tratou de Joucura ou nao. Verificando a fundo a possibilidade de 

Joucura pude concluir que a questao da paranoia pode ser conjugada junto a 
aceita<;ao do tempo presente e nao ao fato da existencia ou nao da viagem, como 

evidentemente queria o diretor. 

A primeira sequencia inicia-se com o close nos olhos de um garoto. Um 

clarao ilumina-os e os faz desaparecer; surge um homem - em plano americano -

caindo em forma de cruz. Ele e mostrado de costas, como se fosse empurrado. 

A cena toda e em camera lenta. Ocorre um corte para mostrar a chegada de uma 

mulher que corre em dire<;ao ao homem para salva-lo. Corta novamente, mostra 

o homem que continua caindo, corta para mostrar o rosto do garoto que observa. 

Corta para a mulher, que ajoelha-se ao !ado do homem cafdo, leva a mao dele 

ate a sua face. A camera corta e mostra o rosto do garoto novamente , ao mesmo 

tempo vai fechando em seus olhos, fazendo a passagem para a segunda 

sequencia. Dos olhos do garoto surgem os olhos de James Colle. Ele e 

despertado por uma voz de auto falante que se confundia com a voz de anuncio 

de embarque da cena anterior, que se passava num aeroporto, tudo nao havia 

passado de um sonho. 

James Colle e um prisioneiro. Prisioneiro nos subterraneos, em 2035. 

Com passagens bastante elaboradas entre as sequencias, Terry Gillian, 

sistematicamente, constroi cada uma delas com elementos trazidos umas da 

outras. Assim, o sonho inicial e mostrado cinco vezes, em mementos diferentes, e 

a cada vez ha um elemento novo nele. Este elemento novo normalmente e 

acrescentado apos alguma experiencia de James Colle. 
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Da mesma forma o cenario sempre tera algum elemento que lembra a 

sequencia anterior. Mais um exemplo disso: na quarta sequencia Colle, ap6s 

passar por um teste, fazendo pesquisas na superficie do planeta com roupas 

parecidas com um traje espacial, e lavado e descontaminado no subterraneo e 

sera submetido a uma entrevista com cinco cientistas. Cole senta-se de frente pra 

eles. Estes por sua vez estao por tras de uma longa mesa. Quatro homens e 

uma mulher. Eles irao passar-lhe a missao: viajar no tempo e coletar, em sua 

forma pura, o virus que dizimou quase toda a humanidade. 

A cena que equivale a esta e a da sequencia 09 onde James e levado para 

uma entrevista com uma banca de psiquiatras. Eles estao por tras de uma mesa, 

na mesma posi9ao em que estavam os cientistas do futuro. Sao quatro homens e 

uma mulher e Colle esta sentado de frente para eles. Um outro detalhe relevante: 

nesta cena existe uma clarab6ia. Na quarta sequencia, descrita acima, havia um 

objeto parecido com uma clarab6ia, por tras dos seus vidros mexia-se a sombra 

de um homem. Esta especie de clarab6ia, com as sombras de um homem 

mexendo-se por detras ressurgirao em varios momentos do filme. Sao um detalhe 

extremamente discreto. 

Este detalhe seria o equivalente do consciente obliterado de James Colle. 

Se nos prendermos a ele ficara clara que realmente tratava-se de um paran6ico. 

No entanto, apesar do capricho do diretor em fazer essas auto referencia96es 

entre as cenas, o roteiro mesmo deixa clara que se trata de uma viagem no 

tempo. 

Bem, ultrapassada a primeira barreira, ou melhor, contornada a suposta 

loucura do personagem, voltemos a questao do sonho. Este recurso foi utilizado 

pela primeira vez em "Fugindo do Futuro" (1991). Naquele filme o sonho era 

utilizado para deixar clara para o espectador o trauma do personagem central, Ben 

Wilson (Jeff Daniels), que fugiu covardemente do acidente que matou sua 

esposa. Em "Os 12 Macacos" o recurso do sonho registra o trauma do paradoxa 

do encontro consigo mesmo. 0 garoto que ve o homem sendo morto e o proprio 

James Colle, eo homem que morre e nada mais nada menos que James Colle. 
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0 sonho, desta forma, mantem um duplo papel. 0 primeiro e o de informar 

o trauma vivido pelo personagem e sua fixagao naquele momenta. 0 segundo e 

o fato de que o sonho em si mesmo fixa um outro tempo dentro do filme. Nele 

tudo ocorre sempre em camera lenta. A est6ria de James Colle ira se repetir pela 

eternidade, pais e um tempo ciclico. Um garoto ve um homem sendo morto, ele 

cresce e vira o homem que ira ser morto na frente de si mesmo quando garoto, o 

garoto que viu novamente ira crescer, e novamente sera morto na frente de si 

mesmo. Enfim, uma temporalidade propria apenas do personagem James Colle. 0 

fato descrito no sonho ocorre em 1997. Podemos dizer entao que James tem 

uma fixagao traumatica e temporal no tempo presente. 

Esta fixa<;:ao ficara clara ao Iongo do filme. Para os cientistas do futuro nao 

importa o que Colle fara com as pessoas de 1997, isto nao e importante, pais a 

maioria delas morreria pouco depois, e nao causaria nenhum paradoxa. Mesmo 

sabendo disso, o personagem apaixona-se pelo tempo presente e pela doutora 

Kathrin, sua psiquiatra. 

A primeira afirma<;:ao neste sentido ocorre na sequencia 6, James esta 

numa cela da delegacia, em 1990, e e interrogado por Kathrin. Em meio a 
conversa ele diz de si para consigo: "Este ar - respira - adoro este ar! Nao tem 

micr6bios!" 

Oepois ele voltara para o futuro e fara uma nova viagem, desta vez para 

1997, a data certa. Antes deu uma passadinha pela primeira Guerra Mundial e 

levou um tiro na perna, afinal a Maquina do Tempo ainda nao estava perfeita ... Ele 

rapta a Ora Kathrin, para que ela o ajude a chegar em Philadelphia (estavam em 

Baltimore) pais segundo ele os acontecimentos importantes se dariam Ia. No 

carro, James, ouvindo musica no radio diz: "Adora a musica do seculo XX. Gosto 

deste ar! Adora este ar! - enfia a cabega pra fora da janela do carro, fica sentindo 

o vento no rosto, de boca aberta, como se engolisse todo o ar que pudesse 

(00:50:42). 

0 seu desejo de ficar no tempo presente e nao voltar mais para o futuro vai 

crescendo e tomando corpo, como na sequencia 37 (01: 15: 18). A Ora. Kathrin 
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tenta convencer Colle que ele e "divergente" que esta doente e que ela pode 

ajuda-lo, ele lhe responde: 

" Quisera estar louco. 0 mundo estaria salvo, viveriamos ao ar livre. Eu vivaria aqui 

mesmo. Tem agua, ar, estrelas' Se respira! Adora este mundo' Adora os sapos, as aranhas!" 

Enquanto a Ora. Kathrin faz sinal para a polfcia aproximar-se e prende-lo, 

ele some. Neste sumi90 volta para o futuro. Chegando Ia e bem recebido pelo 

cientistas, obtivera sucesso em sua missao. Localizou o exercito dos Doze 

Macacos como o responsavel pela contamina9ao pelo vfrus. James os convence 

de que deseja voltar para o presente, para continuar sua missao. Na verdade ele 

rejeita o futuro e deseja voltar para o presente. Ao fazer isso acredita estar louco e 

joga mentalmente com as imagens que ele mesmo cria e que o aprisionam. 

Enquanto isso a Ora. Kathrin conseguiu fatos concretes e objetivos que 

demonstravam que Colle realmente era um viajante do tempo. Na sequencia 47, 

eles se reencontram e James responde para a Ora. quando ela alerta para o fato 

de que a polfcia o esta vigiando e perseguindo: 

"Nao, quero me entregar. Onde estao? Nao estou mais louco. S6 sofro de divergemcia 

mental. Agora sei e quero que me ajude. Quero me curer." 

Neste momenta do filme - ao menos quando se o assiste pela primeira vez -

a impressao que se tem e de que ele de fato seja louco. Kathrin leva-o ate um 

hotel de quinta categoria para que possam conversar. Ambos chegam a 
conclusao de que ele nao esta louco e que veio do futuro. Mesmo assim colle diz: 

"Quero desconhecer o futuro. Quero recuperar minha saude. Quero que este seja o 

presente. Quero ficar aqui, nesta epoca ... com voce!" 

Eles sao interrompidos por um gigolo, na luta James e ele se trancam no 

banheiro. Ao sair de Ia James havia arrancado os pr6prios dentes com o canivete 

tornado ao gigolo. Diante do espanto da Ora. com rela9ao a tanto sangue, afirma: 
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"tocalizam-nos (cientistas do futuro) pelos dentes . Nao quero que me encontrem nunca. 

Nao quero voltar." 

Tenho ate aqui todo o material de que necessito. A valoriza<;:ao do presente 

neste filme chegou ao auge. 0 personagem, inicialmente, tenta convencer-se de 

que e louco. Adorava o tempo presente e precisava demais ficar nele. Percebendo 

que nao se trata de loucura ainda assim deseja negar o tempo futuro e chega a 

mutilar-se fisicamente para impedir que o levem de volta. 

Colle nao e o unico personagem do filme a nao querer voltar para o futuro. 

Pelo menos dois outros personagens passeiam pela est6ria alertando sobre o 

futuro catastr6fico e lhe dando dices de como escapar ao controle dos cientistas. 

A valoriza<;:ao do tempo presente, iniciando-se na decada de 80 chega ao 

auge neste filme. 0 que nos importa aqui e tentar desvendar o por que dessa 

extrema valoriza<;:ao. 

Reversao no Tempo da Hist6ria ou Desacelera~;ao do Tempo? 

Enquanto historiador, a reversao no Tempo da Hist6ria foi o que primeiro 

me chamou a atengao neste filme. 0 que aqui e chamado de reversao e algo 

simples. Quando se pretende ensinar ou falar sobre Hist6ria para alguem, diz-se 

sobre ela: a Hist6ria estuda os fatos que aconteceram no passado, desta forma 

ela explica o presente e a nossa sociedade, onde nos encontramos e vivemos, e 

assim nos da - a partir de nosso auto conhecimento - um sentido em rela9§o ao 

futuro. Ora, nestes filmes, onde o presente e extremamente valorizado, o que se 

deu foi uma inversao dessa 16gica. Em sua maior parte eles caracterizam-se por 

personagens vindos do tempo futuro para o presente, estes personagens contam 

como sera o futuro, alguns fatos esparsos que o compoem. Explicam que estes 
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fatos ocorreram devido a outros fatos que "estavam" acontecendo no tempo 

presente, por sua vez, para que o futuro - catastr6fico ou nao - pudesse ser 

alterado, as pessoas do presente deveriam tomar "decisoes" diferentes em 

relagao a ele. 

Tfnhamos entao a formagao de uma hist6ria do futuro. Esta hist6ria, muitas 

vezes pessimista e catastr6fica - caracterfstica da prodw;:ao cienematografica 

futurista dos anos 80-, devia ser conhecida e apreendida para ser evitada. Estava 

entao proposta a reversao: ha uma hist6ria do futuro, esta ilumina e faz 

compreender o presente, este, por sua vez, ganha um novo sentido em rela91'1o ao 

tempo futuro. 

Sim, 6bviamente esta reversao em termos tecnicos pode ser percebida nas 

produc;:oes de viagem no tempo e tambem na construgao da hist6ria do futuro em 

filmes futuristas. No entanto, o mais significative ainda e a valorizac;:ao do tempo 

presente, pois ela nos da as melhores pistas para entender o que esta 

acontecendo com a sociedade contemporanea que origina estes filmes. 

Como ja havia chamado atenc;:ao antes, na decada de 80, 11 entre 12 filmes 

terminavam no tempo presente. Dos 21 filmes da decada de 90, 12 tinham como 

destine o tempo presente. Deve-se ressaltar tambem que a produc;:ao destes 

filmes aumentou numericamente em pelo menos 80%. 0 que se tem aqui, entao, e 

um dado relative a uma preocupagao coletiva para a qual o cinema da uma 

resposta. Na produc;:ao destas duas ultimas duas decadas e o proprio tempo que 

esta em questao. 

James Gleick, famoso pelo livro "Caos - A Criagao de Uma Nova Ciencia", 

lanc;:ou recentemente um outro livro: "Acelerado - A Velocidade da Vida Moderna -

0 desafio de Lidar como Tempo."84 0 livro acabou de ser lanc;:ado no Brasil, como 

quase tudo que e contemporaneo do problema nao se pode afirmar se ele traz 

respostas ou se traz sintomas. Na obra, Gleick, faz de maneira magistral um 

percurso de idas e vindas pela hist6ria tecnol6gica da "pressa". Ele verifica como 

surgiram os sintomas de que a nossa sociedade vive um Tempo Acelerado. A sua 
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op98o foi bastante interessante, pois faz um percurso atraves do domfnio do 

homem moderno, normalmente a partir do seculo XIX, sobre a espacialidade, a 

velocidade e o tempo, visando evidentemente, perceber como o tempo se acelera. 

As causas sao tao diversas quanta os trinta e oito capftulos do livro, em 

cada capitulo ele aponta nao uma, mas varias causas. Essas causam sao 

tecnol6gicas: primeiro as locomotivas, que necessitavam controlar o tempo, os 

horarios de chegada e partida, depois as trocas de informat;:ao via telegrafo, 

telefone, etc. Posteriormente as transmissoes de radio e televisao, e os meios de 

transporte: das diligencias ao concorde. Essas mudant;:as crescendo sempre 

exponencialmente. Uma busca louca pela velocidade, que significava gastar o 

mfnimo de tempo em determinadas atividades para ganhar mais tempo. Tempo 

este, por sua vez, tomado por novas tecnologias desejosas de ocupar todo e 

qualquer tempo livre. 

84 GLEI CK, Op. Cit. 
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As questoes que o autor se coloca soam as vezes ingenuas, pergunta-se 

em termos biol6gicos quanto o homem pode aguentar de aceleragao temporal. 

E ele da a resposta: o homem adapta-se. Ao menos e o que fica insinuado. 

Gleick percebe bern o homem sozinho diante de uma massa de informagoes e 

exigencias sociais para que ele se acelere e que acompanhe o ritmo da vida 

moderna, rnas pensa que e o individuo quem pode definir a velocidade. Declara 

convictamente que e o seu leitor quem tern o "acelerador". 

Como disse anteriormente este livro pode ser visto com uma resposta ou 

urn sintoma. Vejo-o como urn sintoma. Urn sintoma que me permite ficar mais a 

vontade diante de minhas afirmagoes relativas a viagem no tempo. Essas 

produgoes iniciaram-se na decada de 50, possivelmente como urn saudavel 

sintoma de que o homem desejava controlar o tempo, quantifica-lo, medi-lo, pesa

lo se possfvel fosse e enfim, viajar por ele. Nas ultimas produgoes, quatro decadas 

depois, pode-se perceber que ha urn desejo social de que o tempo pare. 

E isto o que signifies, em ultima instancia, a extrema valorizagao do tempo 

presente. Como ja havia dito em outros capftulos o Presente e o unico tempo e o 

mais fugidio, enquanto tudo aponta para o amanha, para uma nova tecnologia, 

para urn novo comportamento, para uma nova sociedade, para novas 

informagCies, etc, etc. Nessa produgao faz o caminho inverse, o futuro aponta para 

0 presentee diz que 0 presentee born! 

Assim, este futuro, personificado pelo nosso James Colle nos diz coisas 

como: Adoro este ar! Amo a musica do seculo XXI Urn personagem que declara

se louco para nao abandonar o presente. Urn personagem que mutila-se 

fisicamente para nao abandonar o presente. Mais que isso, uma produgao que 

mostra urn personagem plenamente consciente de que nao detem o controle 

sobre o tempo. Ele viaja por ele, mas quem o envia e o governo atraves dos 

cientistas. Ele deseja ficar no presente, mas quem nao deixa e o governo, que 

acaba criando uma situagao onde o personagem morre. lsto fica ainda mais claro 

quando lembramos que das 21 produgoes analisadas em 15 delas o poder sobre a 

viagem nao era o do personagem, mas do Estado/cientistas. Resta dizer que o 
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Estado e sempre implicito, nao e algo nomeado ou imageticamente significado 

contra o qual se possa lutar. 

Diferentemente do que diz Gleick, o personagem e a produgao percebida, 

me permitem afirmar que este tipo de produgao socialmente encarna o desejo de 

desacelerar o tempo. Assistir a paixao de Colle pelo tempo presente e ouvir um 

pedido para que nossos olhos voltem-se para o ar puro que nos resta, a musica 

que nos toea, as estrelas que ainda nos observam. 

Conc/usao ou Ultimos Comentarios ... 

"Os 12 Macacos" traz uma diversidade de enfoques possiveis e que 

poderiam ser ainda explorados. Baseado na produgiio "La Jetee" de 1962, ele 

difere deste quanto a catastrofe. Naquele filme era uma guerra nuclear que 

destruia o mundo do presente, nesta produgao e um virus. Um virus criado em 

laborat6rio que cai nas maos de um louco. Ainda em outra instancia "Os 12 

macacos" e herdeiro da preocupagao ecol6gica iniciada por "Jornada nas Estrelas 

IV- De Volta pra Casa" (1986), pois nele o grupo "terrorista" liderado por Jeffrey 

Goanes (Brad Pitt) deseja soltar os animais do zool6gico; alem disso o virus 

disseminado pelo planeta s6 afetava seres humanos, os animais - no futuro -

voltaram a dominar a Terra. Este virus era, na verdade, um pesticida contra a pior 

praga que assolou o planeta nos ultimos milhares de anos: o homem. 

Assim como a sociedade que o originou, o percurso da viagem esta 

acelerado. Distante dos quinze minutos do primeiro filme "A Maquina do Tempo" 

(1960), o percurso da viagem foi reduzido para dois segundos, quando ele e 

mostrado, o que foi feito apenas duas vezes ao Iongo do filme. Chama atengiio a 

velocidade dos cortes, tambem bastante acelerada, e as chamadas "impurezas", 

a relagao com a televisao, radio e outros objetos comunicantes e incessante. Eles 

nao aparecem como meros objetos de cena, mas muitas vezes como informativos 

do que esta circundando os personagens. lnformam o que acontece para o 

publico e para os mesmos. E gragas a um epis6dio de telejornal, cujo final James 
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Colle adianta para a Ora. Kathrin, que ela comega a suspeitar que ele realmente 

viera do futuro. 

Sobre o filme acompanhei uma discussao via internet num news group 

formado por Demetri Mouratis85
. A teoria geral proposta por Mouratis e 

interessante. Para ele James Colle representa Jesus Cristo, haja vista as iniciais 

coincidentes: JC. Ele vai bern Ionge em suas digress6es, faz correlag6es entre as 

diversas figuras do filme e seus correspondentes bfblicos. Sem desmerecer seu 

trabalho, constatei ap6s analisar varios filmes deste sub-genero que e bastante 

simples encaixar a figura de Jesus Cristo em uma boa parte deles. Nao por que 

sejam de fato uma referenda a ele, mas por que fazem referencias fragmentarias, 

ao tfpico her6i mftico que vern de outros "lugares" - ou tempo em nosso caso -

para salvar a humanidade. Desejando-se ver Jesus Cristo nestes personagens 

se o vera com toda certeza. Apesar de nao muito fundamentado achei suas 

digress6es bastante validas. 

0 ultimo comentario e relativo a produgao do fim da decada. "Jornada nas 

Estrelas - Primeiro Contato" (1996) e "Perdidos no Espago"(1998), ja citados, 

trazem aquela ultima e inovadora caracterfstica: a viagem no tempo seria possfvel 

no futuro e seria feita do futuro para o menos futuro - isto em relagao ao nosso 

tempo presente. Este dado faz pensar num ultimo exacerbar de todas as 

caracterfsticas anteriormente citadas neste capitulo. Ao final da decada de 90 a 

viagem do tempo nao diz mais respeito ao espectador. 

Ele e exatamente isso, espectador. A viagem, seus meios, suas consequencias, 

seus paradoxos, o controle da viagem, tudo, exatamente tudo e 

85 www. unc. edu/-goodness! 12 _monk. html 
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tirade do horizonte do espectador. Talvez, sem exagero, se possa afirmar que o 

Tempo fugiu do controle, bem ... ao menos do controle dos indivfduos. 
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Conclusao - 0 13° Macaco -A Estrategia Social de Evasao 

Temporal 

Ap6s este Iongo percurso por uma produ9ao bastante extensa cumpre 

inventariar os resultados. Tude come9ou com uma preocupa9ao: por que parecia 

haver uma inversao do tempo da hist6ria em "Os 12 Macacos"? Ja na lntrodu98o 

eu fazia a observa98o de que este filme era apenas a ponta de um iceberg, o 

iceberg do imaginario social em torno da viagem no tempo. No entanto, diante da 

inexistencia de trabalhos anteriores relatives ao tema necessitei fazer um 

levantamento dos filmes existentes, acessfveis em video. A partir daf estabeleci 

alguns parametres em comum, sobre os quais pude tra~r um panorama da 

evolu98o do tema da viagem no Tempo na produ98o Hollywodiana. Os limites 

temporais do projeto inicial, 1980 a 1995, tiveram que ser significativamente 

ampliados. Dessa forma nosso panorama veio a abarcar a prodw;:ao de 1960 a 

1998. lmportante lembrar que, ate entao, os parametres aqui pensados nao 

haviam side postulados: media9ao da viagem, meio de transporte, dirigibilidade, 

controle da viagem, destine, chegada, etc. 

Os parametres utilizados na pesquisa mostraram-se eficientes uma vez que 

atingimos resultados bastante significativos. Atraves dela tracei um quadro da 

evolu98o da viagem no tempo. Uma evolu98o que p6de ser percebida em seis 

diferentes mementos. 

1. 0 surgimento do tema da viagem no tempo na literatura e um quadro 

rapido sobre sua evolu98o ate ser assumida pelo cinema na decada de 50. 

Percebendo que o tema surgia no contexte hist6rico mais ample de apropria9ao 

social do tempo, no seculo XVIII. Defendi, entao, a perspectiva de que o cinema 
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fazia-se legitime continuador da tradi<;ao literaria e que possuia em rela9ao a esta 

algumas diferen9as, tais como: a media9ao da viagem e a auto-referencia9ao dos 

filmes. 

0 cinema, a partir da primeira produyao, iria se auto referenciar (uma vez 

que produtores e diretores, alem do proprio publico, tem acesso a boa parte da 

produ9ao, quer seja no cinema ou em videos) e estabeleceria todo um imaginario 

sobre a viagem no tempo. Criou-se nao apenas um universe ficcional onde essas 

viagens sao possiveis, mas por uma exigencia mercadologica e social, 

estabeleceu-se todo um aparato imagetico e reflexive que necessitava 

aperfei9oar-se constantemente para atingir um publico ja acostumado com o tema 

e que tem com ele uma rela9ao de crftica. 

2. A analise da primeira produyao importante "H.G. Wells: A Maquina do 

Tempo" (1960), revelou uma preocupa<;ao didatica em se demonstrar um percurso 

imagetico de como se faz a viagem. Alem disso, a analise permitiu perceber a 

formayao daquele que foi chamado por mim de "Tempo Off', um primeiro dado 

que mostrava a tendencia de uma evasao temporal da sociedade que recebia o 

filme. Esta evasao significava, grosso modo, nao lidar com o periodo de tempo 

onde foi realizada a produyao e nem procurar um nivel de reconhecimento deste 

pelo espectador, que dessa forma podia "evadir-se" de seu proprio tempo; nao 

obstante, aquele tempo estar embutido no filme. 

3. Os estreitos la9os entre a realidade social e polftica, vivida pelos 

america nos da decada de 60 e 70 , e a saga do "Pianeta dos Macacos" ( 1968-

1972) ficaram bastante claros. Desde a primeira produ9ao ate este memento a 

Guerra Fria foi o substrate historico que ajudou a compor estes filmes. 

Interessante foi descobrir, tambem, o carater de absor9ao do "outro" que estes 

filmes continham. Este "outro" representou as minorias sociais, econ6micas, 

raciais e sexuais. Este carater explicitava mudan9as extremamente recentes na 

sociedade americana, e que de certa forma, estes filmes apoiaram e incentivaram 

para que se realizassem tambem. 
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4. A analise da produc;ao da decada de 80 trouxe a novidade de urn boon 

do tema. Houve grande diversificac;ao, quer fosse na mediac;ao das viagens, quer 

fosse nos vefculos, quer fosse nos generos fflmicos. Este foi urn dado importante, 

tendo em vista que geralmente aquela decada e considerada pouco original em 

termos cinematograficos. Essa diversificac;ao, essa busca por novas perspectivas 

tambem foi, em grande medida, a necessidade da sociedade americana do 

perfodo. Os Estados Unidos, impulsionado pela "Era Reagan" buscava 

reencontrar-se com sua identidade de pals vitorioso e importante. A inseguranc;a, 

decorrente deste processo, trazia urn certo receio quanta ao futuro. Tivemos neste 

perfodo os primeiros reflexes de valorizac;ao do tempo presente. 

5. No quinto momenta foi verificado urn quesito explicitamente relative a 

viagem no tempo, o paradoxa Temporal. Surpreendeu-me perceber que levado ao 

extrema o paradoxa temporal servia em primeiro Iugar para demonstrar a busca 

pela identidade: o encontro consigo mesmo. 

6. A verificac;8o da produc;8o da decada de 90 levou a percepc;ao de que 

havia uma fortfssima valorizac;ao do tempo presente. Este dado so p6de ser 

percebido devido ao levantamento feito nas quatro decadas de produc;8o 

cinematografica. No entanto, essa valorizac;8o do tempo presente nao significa, 

como pode parecer, que se o esta assumindo. Percebi que esta fixac;ao no tempo 

presente denotava uma preocupac;ao social com a velocidade com que o Tempo 

vinha passando. Pude entao perceber que, grac;as as tecnologias modernas, os 

indivfduos tern a clara sensac;ao de que o tempo esta passando cada vez mais 

depressa. Essa sensac;ao fica mais clara quando os filmes se remetem sempre ao 

presente, o que explicita uma certa qualidade sua de desacelerar o proprio tempo. 

Estes seis diferentes mementos possibilitaram que atingfssemos o proposto 

inicialmente, descobrir os "ombros de pegaso" , ou seja o que realmente era 

formado pelo imaginario a partir dos substrates sociais e temporais, registrados 

nestes filmes. Este produto do imaginario, que nao e exatamente o proprio 

imaginario, p6de ser percebido como a evasao social do tempo. Toda sociedade 

lida com o tempo de diversas formas e desenvolve, para tanto, concepc;oes de 
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tempo bastante diversas. 0 Tempo, como foi dito no inicio deste trabalho, nao e 

uma categoria com a qual o homem trabalhe tranqOilamente, e, no entanto, uma 

categoria fundamental para que toda a vida humana se organize. As culturas ora 

assumem o Tempo, ora nao o assumem, o que e chamado de percept;:ao e de 

apercepyao do Tempo. 

Tendo em vista todos os casos aqui estudados pode-se dizer que em 1960 

havia uma necessidade social de evasao do tempo presente, tratava-se do climax 

da Guerra Fria, por isso observa-se a existencia de um "Tempo Off'' no primeiro 

filme. Depois tivemos uma certa interfase de passagem entre meados dos anos 

70 e 80, pois ocorreu uma busca de novas formas de expressao na preocupat;:ao 

com o tempo. Na decada de 90 a busca fica clara, pois novamente a sociedade 

comportou-se de maneira a evadir-se do Tempo, e utilizou o recurso da viagem no 

tempo em busca de refrear a sua sensayao de que o tempo passa cada vez mais 

depressa. Essa sensat;:ao de Tempo acelerado e a do Tempo Presente. Nao deixa 

de ser paradoxa! que em busca deste refreamento tenha se reafirmado a 

qualidade do Tempo Presente, como sendo bom, e o tempo onde as coisas se 

definem, quando na verdade e o mesmo tempo percebido como "acelerado" e do 

qual as pessoas necessitam evadirem-se. 

A evasao social do tempo eo elemento que extrapola o significado imediato 

do filme "Os 12 Macacos" de Terry Gillian. Assim, encontramos ao fim deste 

trabalho os "ombros de pegaso" que de ora em diante podem se chamar, 

tambem, de o "13° Macaco" justa homenagem ao filme que originou este trabalho. 



162 

Bibliografia 

ADAMI, Luiz Saulo. 0 Unico Humane Bom e Aquele que Esta Morto! Sao 

Paulo: Ed. Aleph, 1996 

ANDREW, J. Dudley. As Principais Teorias do Cinema- Uma lntroducao. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1989. 

ARANTES, Paulo E.. Hegel- A ordem do Tempo. S. Paulo: Ed. Polis, 1981. 

ARIES, philippe. 0 Tempo da Hist6ria. S. Paulo: Francisco Alves, 1989. 

AUMONT, Jacques. A lmagem. Campinas: Ed. Papirus, 1995. 

AZEREDO, Ely. Infinite Cinema. Rio de Janeiro: Unilivros, 1988. 

BLOCH, Marc. lntroducao a Hist6ria. s.l.p.: Pub!. Europa-America, s.d.p .. 

BURKE, Peter. A Escrita da Hist6ria- Novas perspectivas. S.Paulo: Ed. Unesp, 

s.d.e. 

BURKE, Peter. A Revolucao Francesa da Historiografia: A Escola dos Analles 

(1929-1989). S. Paulo: Ed. Unesp, 1991. 

CARDOSO, Ciro F. A Ficc§o Cientffica. lmaginario do Seculo XX: Literatura, 

Cinema, Hist6ria em Quadrinhos. mimeo, 93 

DELEUZE, Gilles. A lmagem-Tempo. s.l.p.: Ed. Brasiliense, 1995. 

DETIENNE, Marcel. Dioniso a Ceu Aberto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed.,1988. 

DUBOIS, Philippe. 0 Ato Fotografico e Outros Ensaios. Campinas: Ed. Papirus, 

1994. 

DYSON, Freeman J .. Mundos lmaginados: Conferencias Jerusalem-Harvard. 

Sao Paulo, Companhia das Letras, 1998. 

ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. S. Paulo: Ed. Perspectiva, 1972. 

FARIA, Ricardo de M., MARQUES, Adhemar & BERUTTTI, Flavio. Hist6ria. 

Belo Horizonte: Ed. le, 1989. Vol. 3 

GEADA, Eduardo. 0 Poder do Cinema. Lisboa: Livros Horizonte, 1985. 

GLEICK, James. Acelerado: A velocidade da vida moderna: 0 desafio de lidar 



163 

como tempo. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2000. 

GOIMARD, Jacques. "Temps, Paradoxe, et Fantaisie" in: IOAKIMIDIS, Demetre 

& KLEIN, Gerard. Histoires de Voyages dans Le Temps. s.l.e.: Librairie 

Generale Franc;:aise, 1975. 

GOUREVITCH, A Y. " 0 Tempo Como Problema de Hist6ria Cultural" in: 

RICOUER, Paul & Outros. As Culturas eo Tempo- Estudos Reunidos pela 

Unesco. Petr6polis: Ed. Vozes/Edusp, 1975. 

HARVEY, David. Condicao P6s-Moderna - Uma pesquisa sobre as origens da 

mudanc;:a social. Sao Paulo: Ed. Loyola, 1994. 

ISER, Wolfgang. 0 Fictfcio eo lmaginario. Perspectivas de uma Antropologia 

Literaria. Rio de Janeiro: Eduerj, 1996. 

JOHNSON, Paul. Tempos Modernos: 0 mundo dos anos 20 aos 80. Rio de 

Janeiro: Biblioteca do Exercito Ed. & Institute Liberal, 1994. 

LABAKI, Amir. 0 Cinema dos Anos 80. S. Paulo: Ed. Brasiliense, 1991. 

LE GOFF, Jacques. artigos: "Calendario"; "Decademcia"; "Escatologia"; "ldades 

Mfticas"; "Passado/Presente"; "Progresso/Reacgao" in: Enciclopedia 

Einaudi. Lisboa: lmprensa Nacional Casada Moeda, 1984. Vol. I 

LE GOFF, Jacques. Para Um Novo Conceito de !dade Media. Lisboa: Estampa, 

1980. 

LENHARO, Alcir. Nazismo- 0 Triunfo da Vontade. Sao Paulo,: Ed. Atica, 1988. 

L YOTARD, Jean Franc;:ois. 0 P6s-Moderno. Rio de Janeiro: Ed. Jose Olympic, 

1990. 

NAZARIO, Luiz. 0 Cinema Industrial Americano. S. Paulo: Nova Estela, 1987. 

NEHER, Andre. Visao do Tempo e da Hist6ria na Cultura Judaica" in: 

RICOUER, Paul & Outros. As Culturas eo Tempo- Estudos Reunidos pela 

Unesco. Petr6polis: Ed. Vozes/Edusp, 1975. 

PARAIRE, Philippe. 0 Cinema de Hollywood. S. Paulo: Martins Fontes, 1994. 

PATTARO, Germano. "A Concepgao Crista do Tempo" In: RICOUER, Paul & 



164 

Outros. As Culturas eo Tempo- Estudos Reunidos pela Unesco. 

Petr6polis: Ed. Vozes/Edusp, 1975. 

PE<;:ANHA, Doris Lieth Nunes. Movimento Beat - Abordagem literaria, s6cio

hist6rica e psicanalftica. Petr6polis: Ed. Vozes, 1988. 

POMIAN, K. "Tempo/Temporalidade" in: Enciclopedia Einaudi. Lisboa: lmprensa 

Nacional Casa da Maeda, 1984. Vol. 29. 

RAY, Christopher. Tempo, Espaco e Filosofia. Campinas: Ed. Papirus, 1993 

REICH, Wilhem. Psicoloqia de Massas do Fascismo. Sao Paulo: Martins 

Fontes, 1988. 

REIS, Jose C .. Nouvelle Histoire e Tempo Hist6rico. S. Paulo: Ed. Atica, 1994. 

REIS, Jose C .. Tempo, Hist6ria e Evasao. Campinas: Papirus, 1994. 

RICOUER, Paul et al. As Culturas eo Tempo- Estudos Reunidos pela 

UNESCO. Petr6polis: Ed. Vozes, 1975 

RODRIGUES, Jose H .. Tempo e Sociedade. Petr6polis: Ed. Vozes, 1986. 

ROSZAC, Theodore. A contracultura: Reflexoes sabre a sociedade tecnocratica 

e a oposic;8o juvenil. Petr6polis: Ed. Vozes, 1972. 

ROUANET, Sergio Paulo. lmaginacao e Dominacao. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1978. 

SUBIRATS, Eduardo. "A Cidade do Fim do Mundo" in: SUBIRATS, Eduardo. 

A Flor e o Crista!. S. Paulo: Ed. Nobel, 1988 

TAVARES, Braulio. 0 que e Ficcao Cientifica? Sao Paulo: Ed. Brasiliense, 

s.d.e. 

TUDOR, Andrew. Teorias do Cinema. Lisboa: Ed. 70, s.d.e. 

VERNANT, Jean-Pierre. A Marte nos Olhos- Figurac;ao do Outro na Grecia 

Antiga. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1988. 

VIRILIO, Paul. Guerra e Cinema. Sao Paulo: Ed. Pagina Aberta, 1993. 

WELLS, H. G .. A Maquina do Tempo. Rio de Janeiro: Ediouro, s.d.e. 



Anexo I - Formularies da Pesquisa 

Neste anexo encontram-se os formularies utilizados nesta pesquisa. Estes 

formularies foram desenvolvidos a partir da observa9ao aleat6ria de 17filmes, que 

traziam viagem no tempo em seu roteiro, buscando possfveis caracterfsticas 

comuns. 

A primeira pagina trara a Ficha Tecnica do filme e ao pe da pagina um local 

onde se optara pelo tipo de Media9ao encontrado. 

A segunda pagina foi reservada para a sin6pse e comentarios relatives ao 

filme, que viessem a ser feitos pelo pesquisador. 

A Terceira pagina trata do que e especffico para cada tipo de media9ao. Os 

formularies tiveram sempre tres paginas, sendo que a terceira variava conforme a 

media9ao temporal utilizada nos filmes. As varia9oes consideradas vao de A a H, 

motivo pelo qual reservou-se espa90 para cada uma delas aqui. 
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Ficha Tecnica Letra 
Titulo do filme: ________________________ _ 
Titulo Original:, _____________________ _ 
Atriz Principal: _______________________ _ 
Ator Principal: _______________________ _ 
Outros Atores: _______________________ _ 

Roteiro: Roteiro-;:;8:-a-se_a_d-;-o-e_m_: ____________________ _ 

Diregao de Fotografia: ___________________ _ 

Musica:,~-----------------------------
Produgao: ________________________ _ 
Direc;:ao: _________________________ _ 
Origem:, ________________________ _ 

Ano: -:-------Duragao: _____ _ 
Assunto:, ________ _ 

Tipos de viagem 

A- Mediagao de Maquinas B - Mediagao Magica C - Mediagao Psicol6gica 

D - Mediac;:ao Espiritual E- Mediac;:ao por Hipnose F- Corpo Fisico !mortal 

G - Animagao Suspensa H - Outras/descreva 
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Sin6pse do video: 

Comentarios: ___________________________ _ 
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A - Media~ao de Maquinas 

A 1 - Meio de Transporte: 
A1.1 Carro A1.2 Moto A1.3 Aviao A1.4 Navio A1.5 Barco 
A 1.6 Nave Espacial A 1. 7 Objetos Magicos 
Outro/descreva: 

X2 - Ocorre locomoc;:ao: 
X2.1 Apenas no Tempo X2.2 No Tempo e No Espayo 

A2 - Maquina fixa 
A2.1 Maq. fixa controle remote A2.2 Maq. fixa controlada por outra pessoa 

X3 - Viagem controlada por: 
X3.1 Estado/gov. X3.2 Cientistas X3.3 lndividuo X3.4 Outro/descreva 

A3 - Periodo em que a Maq. esta fixa: 
A3.1 Pas. A3.2 Pres. A3.3 Fut. 
X4 - Numero de passageiros 
X4.1 individual X4.2 coletiva 2 X4.3 coletiva 3 X4.4 coletiva 4 
X4.5 coletiva 5 ou mais 
X5 - Dirigibilidade 
X5.1 Maq. vai e volta X5.2 Maq. s6 vai 
X5.3 Maq. vai embora cl possibilidade de resgate 
X5.4 Maq. quebra c/ possibilidade de conserto X5.5 Maq e destruida 
X6 - Periodo onde se inicia a viagem: 
X6.1 pas. X6.2 Pres. X6.3 Fut. 

Especificar data se houver: ---c:-----------
X7 - Periodo onde termina a viagem: 
X7.1 Pas. X7.2 Pres. X7.3 Fut. 
X8 -destine da viagem: 
X8.1 Pas. X8.2 Pres. X8.3 Fut. 
X9 - Finalidade da viagem: 
X9.1 Pesuisa cinetifica X9.2 Fuga 
X9.3 Resoluyao de Problemas pessoais emocionais 
X9.4 Resol. Probl. Pess. Economicos X9.5 Res. Probl. Coletivo/sociais 
X9.6 Res. Probl. Col/pessoais X9.7 o acaso/acidente 
X9.8 Salvayao/alguem X9.9 Salvac;:ao/coletiva 

X1 0- Quante a finalidade: 
X10.1 Teve sucesso X10.2 Nao Teve sucesso 
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B - Media<;ao Magica 

81- Magia: 
81.1 Branca 81.2 Negra 81.3 Outra/descreva: 

82 - Transporte realizado par: 
82.1 terceiros 

descreva: 

X2 - Ocorre locomo(fao: 

82.2 Rituais 82.3 Objetos magicos/ 

X2.1 Apenas no Tempo X2.2 No Tempo e No Espa(fO 

X3 - Viagem controlada par: 
X3.1 Estado/gov. X3.2 Cientistas X3.3 lndivfduo X3 .4 Outro/descreva 

X4 - Numero de passageiros 
X4.1 individual X4.2 coletiva 2 X4.3 coletiva 3 X4.4 coletiva 4 

X4.5 coletiva 5 ou mais 

X5 - Dirigibilidade 
X5.1 Maq. vai e volta X5.2 Maq. s6 vai 
X5.3 Maq. vai embora c/ possibilidade de resgate 
X5.4 Maq. quebra c/ possibilidade de conserto X5.5 Maq e destruida 

X6 - Perfodo onde se inicia a viagem: 
X6.1 pas. X6.2 Pres. X6.3 Fut. 

Especificar data se houver: --,----------
X7 - Periodo onde termina a viagem: 
X7.1 Pas. X7.2 Pres. X7.3 Fut. 

xa -destine da viagem: 
X8.1 Pas. X8.2 Pres. X8.3 Fut. 
X9- Finalidade da viagem: 
X9.1 Pesuisa cinetffica X9.2 Fuga 
X9.3 Resolu(fao de Problemas pessoais emocionais 
X9.4 Resol. Probl. Pess. Econ6micos X9.5 Res. Probl. Coletivo/sociais 

X9.6 Res. Probl. Col/pessoais X9.7 o acaso/acidente 
X9.8 Salva(f8o/alguem X9.9 Salva(f8o/coletiva 

X1 0- Quanta a finalidade: 

X10.1 Teve sucesso X10.2 Nao Teve sucesso 
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C · Mediac;ao Psicol6gica 

X2 - Ocorre locomo<;:ao: 
X2.1 Apenas no Tempo X2.2 No Tempo e No Espa<;:o 

X3 - Viagem controlada por: 
X3.1 Estado/gov. X3.2 Cientistas X3.3 lndividuo X3.4 Outro/descreva 

X4 - Numero de passageiros 
X4.1 individual X4.2 coletiva 2 X4.3 coletiva 3 X4.4 coletiva 4 
X4.5 coletiva 5 ou mais 

XS - Dirigibilidade 
X5.1 Maq. vai e volta X5.2 Maq. s6 vai 
X5.3 Maq. vai embora c/ possibilidade de resgate 
X5.4 Maq. quebra c/ possibilidade de conserto X5.5 Maq e destruida 

X6 - Periodo onde se inicia a viagem: 
X6.1 pas. X6.2 Pres. X6.3 Fut. 

Especificar data se houver: -----------

X7 - Periodo onde termina a viagem: 
X7.1 Pas. X7.2 Pres. X7.3 Fut. 

X8 - destine da viagem: 
X8.1 Pas. X8.2 Pres. X8.3 Fut. 

X9- Finalidade da viagem: 
X9.1 Pesquisa cientifica X9.2 Fuga 
X9.3 Resolu<;:ao de Problemas pessoais emocionais 
X9.4 Resol. Probl. Pess. Econ6micos X9.5 Res. Probl. Coletivo/sociais 
X9.6 Res. Probl. Col!pessoais X9.7 o acaso/acidente 
X9.8 Salvayao/alguem X9.9 Salva<;:ao/coletiva 

X10- Quante a finalidade: 
X10.1 Teve sucesso X10.2 Nao Teve sucesso 
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D - Media~ao Espiritual 

X2 - Ocorre locomo<;:iio: 
X2.1 Apenas no Tempo X2.2 No Tempo e No Espa<;:o 

X3 - Viagem controlada por: 
X3.1 Estado/gov. X3.2 Cientistas X3.3 lndividuo X3.4 Outro/descreva 

X4 - Numero de passageiros 
X4.1 individual X4.2 coletiva 2 X4.3 coletiva 3 X4.4 coletiva 4 
X4.5 coletiva 5 ou mais 

X5 - Dirigibilidade 
X5.1 Maq. vai e volta X5.2 Maq. s6 vai 
X5.3 Maq. vai embora c/ possibilidade de resgate 
X5.4 Maq. quebra c/ possibilidade de conserto X5.5 Maq e destruida 

X6 - Periodo onde se inicia a viagem: 
X6.1 pas. X6.2 Pres. X6.3 Fut. 

Especificar data se houver: -----------

X7 - Periodo onde term ina a viagem: 
X7.1 Pas. X7.2 Pres. X7.3 Fut. 

xa -destine da viagem: 
X8.1 Pas. X8.2 Pres. X8.3 Fut. 

X9- Finalidade da viagem: 
X9.1 Pesuisa cinetifica X9.2 Fuga 
X9.3 Resolu<;:ao de Problemas pessoais emocionais 
X9.4 Resol. Probl. Pess. Econ6micos X9.5 Res. Probl. Coletivo/sociais 
X9.6 Res. Probl. Col/pessoais X9.7 o acaso/acidente 
X9.8 Salva<;:iio/alguem X9.9 Salva<;:iio/coletiva 

X1 0- Quante a finalidade: 
X10.1 Teve sucesso X10.2 Nao Teve sucesso 
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E - Mediac;ao por Hipnose 

X2 - Ocorre locomoc;:i!lo: 
X2.1 Apenas no Tempo X2.2 No Tempo e No Espac;o 

X3 - Viagem controlada por: 
X3.1 Estado/gov. X3.2 Cientistas X3.3 lndividuo X3.4 Outro/descreva 

X4 - Numero de passageiros 
X4.1 individual X4.2 coletiva 2 X4.3 coletiva 3 X4.4 coletiva 4 
X4.5 coletiva 5 ou mais 

XS - Dirigibilidade 
XS.1 Maq. vai e volta X5.2 Maq. s6 vai 
X5.3 Maq. vai embora cl possibilidade de resgate 
XS.4 Maq. quebra c/ possibilidade de conserto XS.S Maq e destruida 

X6 - Periodo onde se inicia a viagem: 
X6.1 pas. X6.2 Pres. X6.3 Fut. 

Especificar data se houver: -----------

X7- Periodo onde termina a viagem: 
X7.1 Pas. X7.2 Pres. X7.3 Fut. 

X8 - destine da viagem: 
X8.1 Pas. X8.2 Pres. X8.3 Fut. 

X9 - Finalidade da viagem: 
X9.1 Pesuisa cinetifica X9.2 Fuga 
X9.3 Resolw;:ao de Problemas pessoais emocionais 
X9.4 Resol. Probl. Pess. Econ6micos X9.5 Res. Probl. Coletivo/sociais 

X9.6 Res. Probl. Col/pessoais X9.7 o acaso/acidente 
X9.8 Salvac;:i!lo/alguem X9.9 Salvac;:i!lo/coletiva 

X1 0- Quante a finalidade: 
X10.1 Teve sucesso X10.2 Nao Teve sucasso 
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F - Corpo Fisico lmortal 

X2 - Ocorre locomoyao: 
X2.1 Apenas no Tempo X2.2 No Tempo e No Espago 

X3 - Viagem controlada por: 
X3.1 Estado/gov. X3.2 Cientistas X3.3 lndividuo X3.4 Outro/descreva 

X4 - Numero de passageiros 
X4.1 individual X4.2 coletiva 2 X4.3 coletiva 3 X4.4 coletiva 4 
X4.5 coletiva 5 ou mais 

X5 - Dirigibilidade 
X5.1 Maq. vai e volta X5.2 Maq. s6 vai 
X5.3 Maq. vai embora c/ possibilidade de resgate 
X5.4 Maq. quebra c/ possibilidade de conserto X5.5 Maq e destruida 

X6 - Periodo onde se inicia a viagem: 
X6.1 pas. X6.2 Pres. X6.3 Fut. 

Especificar data se houver: -----------

X7- Periodo onde termina a viagem: 
X7.1 Pas. X7.2 Pres. X7.3 Fut. 

X8 - destine da viagem: 
X8.1 Pas. X8.2 Pres. X8.3 Fut. 

X9 - Finalidade da viagem: 
X9.1 Pesuisa cinetifica X9.2 Fuga 
X9.3 Resolw;:ao de Problemas pessoais emocionais 
X9.4 Resol. Probl. Pess. Econ6micos X9.5 Res. Probl. Coletivo/sociais 
X9.6 Res. Probl. Col/pessoais X9.7 o acaso/acidente 
X9.8 Salvayao/alguem X9.9 Salva9ao/coletiva 

X1 0- Quante a finalidade: 
X10.1 Tevesucesso X10.2 Nao Teve sucesso 
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G - Animac;ao suspensa 

X2 - Ocorre locomoyao: 
X2.1 Apenas no Tempo X2.2 No Tempo e No Espa90 

X3 - Viagem controlada per: 
X3.1 Estado/gov. X3.2 Cientistas X3.3 lndividuo X3.4 Outro/descreva 

X4 - Numero de passageiros 
X4.1 individual X4.2 coletiva 2 X4.3 coletiva 3 X4.4 coletiva 4 
X4.5 coletiva 5 ou mais 

XS - Dirigibilidade 
X5.1 Maq. vai e volta X5.2 Maq. s6 vai 
X5.3 Maq. vai embora c/ possibilidade de resgate 
X5.4 Maq. quebra c/ possibilidade de conserto X5.5 Maq e destruida 

X6 - Periodo onde se inicia a viagem: 
X6.1 pas. X6.2 Pres. X6.3 Fut. 

Especificar data se houver: -----------

X7 - Periodo onde termina a viagem: 
X7.1 Pas. X7.2 Pres. X7.3 Fut. 

X8- destine da viagem: 
X8.1 Pas. X8.2 Pres. X8.3 Fut. 

X9 - Finalidade da viagem: 
X9.1 Pesuisa cinetifica X9.2 Fuga 
X9.3 Resoluyao de Problemas pessoais emocionais 
X9.4 Resol. Probl. Pess. Econ6micos X9.5 Res. Probl. Coletivo/sociais 
X9.6 Res. Probl. Col/pessoais X9.7 o acaso/acidente 
X9.8 Salvayao/alguem X9.9 Salvayao/coletiva 

X10- Quante a finalidade: 
X10.1 Teve sucesso X10.2 Nao Teve sucesso 
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H - Outras/descreva 

X2 - Ocorre locomo.y8o: 

X2.1 Apenas no Tempo X2.2 No Tempo e No Espa90 

X3 - Viagem controlada por: 
X3.1 Estado/gov. X3.2 Cientistas X3.3 lndividuo X3 .4 Outro/descreva 

X4 - Numero de passageiros 
X4.1 individual X4.2 coletiva 2 X4.3 coletiva 3 X4.4 coletiva 4 
X4.5 coletiva 5 au mais 

XS - Dirigibilidade 
X5.1 Maq. vai e volta X5.2 Maq. s6 vai 
X5.3 Maq. vai em bora c/ possibilidade de resgate 
X5.4 Maq. quebra c/ possibilidade de conserto X5.5 Maq e destruida 

X6- Periodo onde se inicia a viagem: 
X6.1 pas. X6.2 Pres. X6.3 Fut. 

Especificar data se houver: -----------

X7- Periodo onde termina a viagem: 
X7.1 Pas. X7.2 Pres. X7.3 Fut. 

X8 - destino da viagem: 

X8.1 Pas. X8.2 Pres. X8.3 Fut. 

X9- Finalidade da viagem: 
X9.1 Pesquisa cinetifica X9.2 Fuga 

X9.3 Resolu<fao de Problemas pessoais emocionais 
X9.4 Resol. Probl. Pess. Econ6micos X9.5 Res. Probl. Coletivo/sociais 
X9.6 Res. Probl. Col/pessoais X9.7 o acaso/acidente 
X9.8 Salva.y8o/alguem X9.9 Salva<(ao/coletiva 

X10- Quanta a finalidade: 
X10.1 Teve sucesso X10.2 Nao Teve sucesso 


