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TEMPO, REALIDADE, FICCAO: 
AS OUTRAS ESTACOES DO ANO 

RESUMEN: 

TIEMPO, REAUDAD, FICCION LAS OTRAS 

ESTACIONES DELANO 

Las industrias del entretenimiento, e/ cine y Ia 
television norteamericanos buscan un espacio 
no solo como narrativas de ficcion. Par /o 
tanto, ana/izaremos a/gunas series america
nas -de calidad tecnica semejante a/ cine- de 
Ia television para ser corifrontadas. 

Palabras claves: tempo, realidad, ficci6n, cine, 
television. 

Adriana Moellmann Levy' 

ABSTRACT: 

TIME, REAUTY, FICTION: THE OTHER 

SEASONS OF THE YEAR 

American cinema and television industries 
intend to be mainly of entertainment, searching 
their space not only as fiction narratives. In 
this article, the proposal is to consider the 
emphasis of these productions, not in the 
representation of an objective reality, but in 
the realism of its narrative, mainly present in 
the secular structure of each production. 

Key words: time, relity, fiction, cinema, television. 

RESUMO: Industrias que se propem a serem marcadamente de entretenimento, o cinema e a te/e
visiio americanos buscam seu espa{:o niio apenas como narrativas de jic{:iio. Neste 
artigo, a proposta e considerar a erifase dessas produ{:oes niio na representa{:iio de uma 
realidade objetiva, mas no realismo das suas narrativas, presente principa/mente na 
estrutura temporal de cada produ{:iio. 

Palavras chaves: tempo, realidade, fic~ao, cinema, televisao. 

0 cinema e a televisao divulgam suas produyoes como formas de entretenimento, lazer 
e escape da cotidianidade. Na rotina movimentada das grandes cidades, os filmes 
cinematognificos e os seriados televisivos sao vendidos como formas seguras de 

diversao. Na sala escura do cinema ou na propria casa, o espectador, diante de uma tela de 
cinema ou de televisao, tem acesso, em um tempo previamente estipulado, a hist6rias 
narradas por imagens em movimento e sons. Filmes com durayao aproximada de duas horas. 
Seriados de televisao com dois tempos, meia ou uma hora, contados os anfulcios 
publicitarios. Tempos diferentes nos diferentes locais de narrayao -televisao e cinema-, que, 
no entanto, tem se aproximado cada vez mais. 

0 cinema chegou aos Estados Unidos, pela capacidade inventiva do Senhor Thomas 
Edson, em 14 de abril de 1984, com a inaugurayao do primeiro salao de cinetosc6pios em 
Nova York (Mattos, 2006, p. 15). As produyoes de entao mostravam, sobretudo, perfor
mances dos teatros de variedades e do circo. Diferentes formas de entretenimento, nesse final 
do Seculo XIX e no inicio do XX, eram apresentadas em eventos conjuntos. Dessa maneira, 
era garantido as primeiras e simples produyoes cinematognificas um acesso a um publico 
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maior a urn custo menor. Em seus primeiros passos nos Estados Unidos, o cinema ja era 
vendido como produto de entretenimento destinado ao maior ntunero de pessoas passive!. 
Produto a ser consumido em larga escala, a diversiio proporcionada pelo cinema se destacava, 
em grande parte, pela possibilidade de se criar uma "ilusiio de realidade". A via gem de trem 
de Auguste Lumiere, na Fran9a -L 'arriwJe d'un train en gare de Ia ciolat-, em 1995, chegou 
aos Estados Unidos, e as fihuagens de paisagem feitas a partir da traseira de urn trem 
intencionavam levar o espectador a ilusiio de viagem (Ibidem, 2006, p. 31 ). Filmes que eram 
apenas uma atra9iio a mais entre outras foram se emancipando e sendo apresentados, no 
decorrer dos anos 20, como atra9iio principal em salas de cinema, e niio mais nos teatros de 
Vaudeville. 

Os fJ.!mes como espelliculos protagonistas tinham sua produ9iio, distribui9iio e 
exibi9iio controladas ja por grandes es!Udios, com a fmalidade de se obter o maior lucro 
passive! com produ¢es que apresentavam, mesmo nos anos 20, urn custo elevado. Urn pro
duto caro que precisava fornecer urn retorno compensat6rio aos seus produtores. A produ9iio 
de fihues em forma seriada, com epis6dios semanais, foi uma alternativa encontrada pela 
industria cinematografica para a produ9iio de fihues diferentes, a serem exibidos nos cinemas 
em dias altemados. 

"Os industriais que organizaram o comercw de jilmes achavam que estavam 
fabricando um produto, e esperavam que o consumidor o procurasse pelo nome de sua 
marca" Qbidem, p. 27). Nos anos 20, "os grandes estUdios come{:aram a se tornar verda
deiras ftibricas para a produfiio em massa de filmes" (Ibidem, p. 52). Os cinco maiores 
es!Udios cinematograficos a c!poca -MGM, Paramount, 20th Century Fox, Universal e 
Columbia- preocuparam-se em associar as suas produ9iies determinadas caracteristicas. Cada 
es!Udio constroiu uma fama e vinculou as suas produ¢es valores sociais e estc!ticos. A 
intenc;io era aproximar-se cada vez mais do espectador, chegar perto da sua rotina, atraves 
dos valores americanos e dos "principios claros de unidade. proporfdo, simplicidade e 
c/areza" (Ibidem, p. 80). Narrativas visuais com come9o, meio e lim. 0 espectador deveria 
ter o seu tempo de entretenimento preenchido com hist6rias pr6ximas a sua rotina e de facil 
compreensiio. N as palavras de Karl Stross, diretor de fotografia da Paramount na decada de 
30, "NOs Iemos de procurar dar uma impressiio niio sO de realidade, mas de realidade 
aperfeifoada. Nossa intenflio e mostrar os interpretes niio como eles siio, mas como o 
pllblico desejaria ve-los" (apud Mattos, ob. cit, p. 72). Urn pUblico entiio acostumado a urn 
cinema que e hist6ria, a9iio, personagens e "o costumeiro 'happy end'" (Tarkovski, 1998, 
p. 4), apresentado em urn determinado espa90 de tempo. 

Realismo, e niio realidade. N atoralizaviio na represent~iio de uma vida exterior ao 
fllme que, na verdade, se afasta de uma consciencia do mundo (idem, p. 18). Andrei 
Tarkovski, em Esculpir o Tempo, ressalta a natoreza poc!tica da existencia humana. Em uma 
produ~io cinematognifica, urn maior realismo -proximidade com a vida- nio se configuraria 
pela exatidiio em representar fatores extemos da existencia. "A /Ogica comum da sequencia 
linear asseme/ha-se de modo desconforttivel a demonslrafiio de um teorema" (idem, p. 17). 
A vida, em cenas fJ.!madas, assim, se apresentaria incompleta, sem essencia. Uma vida 
naturalizada e artificial que se mantem na superficie, niio se aprofundando na complexidade 
da existencia. 0 lihue pode se estroturar em seqiiencias de uma precisiio documental, mas 
que em nada lembrem a realidade -a vida cotidiana exterior a tela de cinema (idem, pp. 19 a 
20). Segundo Tarkovski: 
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A poesia e uma consciAncia do mundo, uma forma especffica de relacionamento com 
a realidade. [ ... [ 
Ele (o artista) e capaz de ir alem da 16gica linear, para poder exprimir a verdade e a 
complexidade profundas das ligal'(les imponderaveis e dos fenOmenos ocu~os da 
vida. (Tarkovski, 1998, p. 19) 

0 artista e capaz de perceber as caracteristicas que "regem a organizafiio poetica da 
existencia. Sem tal percept;lio, ate mesmo uma obra que pretenda ser verdadeira para com a 
vida parecera artificialmente uniforme e simplista. 0 artista pode a/canfar a i/usiio de uma 
realidade exterior, e obter efeitos cuja naturalidade os fat;a em tudo semelhantes Q vida, mas 
is to sera ainda muito diferente de examinar a vida que est a sob a sua superficie" (idem 
Ibidem). 

A busca de maior realismo e dramatizayoo, nurna produyno cinematogratica, pode se 
dar por diferentes elementos ds narrativa. No entanto, permanecendo, para tal, apenas em 
elementos extemos, o espectador dessa narrativa se distancia em identificayno, ao inves de se 
aprox.imar. Os elementos comurnentes usados em produyBes cinematograficas e televisivas 
para aprox.imarem suas hist6rias da vids cotidiana de seus espectadores podem aurnentar o 
carater ficcional dessas produyBes. 

SAo muitos os elementos a se utilizar para aproximar a narrativa ffimica e televisiva 
do seu espectador. A caracterizayno dos atores. A construyiio dos dialogos. 0 aperfeiyoa
mento dos cenanos. A direyoo de fotografia. 0 figurine. A movimentayoo da ayiio, de modo a 
colocar o espectador como que dela fazendo parte. A musica, que pode antecipar o que eslli 
por vir e ajudar a compreensa.o do que mostrado na tela, alem de, em si mesma, ser urna 
narrativa. Neste texto, pretende-se destacar a utilizayiio de urn desses elementos, considerado 
aqui hoje o protagonista de urna trama que se pretende mais realista: o tempo. 

[ ... ] e estranho que, em arte, o r6tulo de "artificial" seja aplicado ao que parlance 
inquestionavelmente a esfera da nossa percepc;Ao comum a cotidiana da realidade. 
lsto se explica palo fato de a vida ser muito mais politics do que a maneira como as 
vezes e representada pelos partid8rios mais convictos do naturalismo. [ ... ] Em vez de 
captar as nuances, a maier parte dos filmes despretensiosos e "realistas" nao s6 as 
ignora, como faz questao de usar imagens muito nitidas e explicitas, o que no 
maximo consegue tamar o filme fol'l"'dO e artificial. (Tarkovski, 1998, p. 20) 

Cinema e te1evisa.o siio conhecidos como fabricas de sonhos. Nas suas produyoes, o 
espectador pode escapar ds pr6pria realidade e estar com outras vidss e vivencias que nAo as 
do seu cotidiano. A fantasia seria o elemento principal de atrayno nas produyoes cinemato
griificas e televisivas. Daniel Ratcliff, o ator que representa Harry Potter no cinema, disse, em 
entrevista que, para ele, o sucesso dos livros e dos :filmes com o seu personagem e o 
escapismo que oferece ao espectador. A miigica ds hist6ria e do personagem proporcionariam 
urna via de escape. Associar algum aspecto ds realidade a hist6ria de urn garoto que se 
descobre bruxo e passa a viver em urn mundo onde a miigica e o cotidiano niio seria posslvel. 
No entanto, queremos trazer aqui urn aspecto. A fantasia ds narrativa cinematogratica/ 
televisiva niio afasta o espectador ds sua pr6pria realidsde, pois que a hist6ria se dirige a ele, 
espectador, e .. a realidade nao fa/a com outras coisas senao consigo prOpria,. (Pasolini, 
1982, p. 194). A narrativa em imagens do cinema e da televisAo sAo vistas pelo espectador e 
com a realidsde deste interagem. Essa afirmayoo exclui, de imediato, uma posslvel ideia de 
passividsde do espectador. Coloca tambem a questa.o ds construyiio da subjetividade do 
espectador diante do filme, quando, no tempo presente, percepciona as imagens do filme/ 
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sene. 0 espectador percebe a narrativa imagetica com seus sentidos, mas tambem com a sua 
imagina91lo. Utiliza-se ele do devaneio para dizer a sua realidade: 

0 devaneio pode ser bem-sucedido como uma narrativa, nao par conseguir evadir-se 
ou enganar o principia da realidade, mas, sim, par embater-se com ele, como o anjo 
de Jac6, e triunfalmente arrancar dele aquilo que precisamente em nosso ou em seu 
pr6prio tempo podera ser sonhado ou fantasiado enquanto tal. lsso signifies talvez 
admitir que a verdade mais profunda do devaneio esta naquilo que ale revels do 
princrpio de realidade nele mesmo, mais do que naquilo que ale nos conta sabre 
nossos desejos. (Jameson apud Coutinho, 2003, p. 136). 

Retornamos a Tarkovski. Para o diretor russo, o trabalbo essencial de urn diretor de 
cinema e esculpir o tempo. A televis!lo n1lo se encontra para ele em discuss!lo, tambem por 
uma quest1lo temporal, agora o tempo hist6rico! A materia-prima do diretor !lAo s!lo as cenas 
a serem filmadas e montadas e exibidas. Uma importancia fundamental do cinema e a 
descoberta, pelo homem, de urn modo de registrar o tempo. 0 mais precioso potencial do 
cinema e "a possibilidade de imprimir em celul6ide a realidade do tempo" (Tarkovski, 1998, 
p. 71). Realidade do tempo n1lo e a marc"''!io de segundos, minutos, horas, dias, anos. 0 
tempo real, aqui discutido por Tarkovski, e o que possibilita a existencia da consciencia 
humana. E. o tempo que possibilita o retorno do passado de forma mais vlvida, as vezes, que o 
presente do cotidiano. E. o tempo da mern6ria com que trabalha o autor de cinema. 

[ ... ] urn filme nasce da observac;ao direta da vida; 6 esta, em minha opiniao, a chave 
para a poesia do cinema. Afinal, a imagem cinematogr3fica ~ essencialmente a 
observac;Ao de urn fenOmeno que sa desenvolve no tempo. (Tarkovski, 1998, p. 77) 

Produtos culturais e artisticos, as produ96es cinematognificas e televisivas niio se 
dissociam da poesia ern sua observa9llo da vida. Filmam fatos externos e com eles constroem 
uma narrativa que e vida e fantasia. "0 tempo e a memOria incorporam-se numa sO entidade; 
siio como os dois /ados de uma medalha" (Ibidem, p. 64). A tentativa de se conquistar a 
aten9llo do espectador pela proximidade com o seu cotidiano e oferecer a esse mesmo espec
tador urn modo de escape temporal da sua rotina sao duas medallias das produ9<1es cinemato
gnificas e televisivas. 

Series de televisao americanas sao veiculadas na America Latina quase que simul
taneamente com a sua exibi9llo nos Estados Uuidos. Essas produ96es seriadas encontraram, 
no ambiente televisivo, sua forma de excelencia. Programas com meia ou uma hora de 
dura9iio -incluidos os intervalos publicitarios-, produzidas em grande nfunero, voltadas para 
publicos especlficos. Series de televisao com publicos-alvos segmentados: familias, homens, 
homossexuais, adolescentes, mulheres de 30, mulheres de 40, mulheres de 50 ... (Revista 
Bravo, 07/2006, pp. 46 a 51). A cada semana, urn epis6dio diferente constr6i urna narrativa 
que pode ser exibida por anos, sernpre dependendo, claro, da receptividade do plibico a que 
se destina. 

Posicionando-se para alem de urn siroulacro da realidade, as produ96es cinema
tognificas e televisivas tSm procurado marcar sua import1locia na vida cotidiana de seus 
espectadores. Produ96es que se alternam no periodo de urn ano. Sazonais, os seriados de 
televisao sao apresentados em temporadas. Urn epis6dio por sernana, durante oito meses. 
Diferentes seriados para diferentes dias. Para diferentes horltrios do dia. Para diferentes 
espectadores. Terminam eles no inlcio do verao americano, abrindo espa90 para as produ9<1es 
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cinematograficas das ferias -a temporada de veriio. Os seriados de televisiio retomam quando 
chega o outono. Niio mais quatro, temos marcadas a! duas estaylies. Uma acaba, a outra 
come9a, e o espectador estara a espera do proximo epis6dio. Nessas produ96es, a busca de 
urn maior realismo -maior proximidade com os elementos da vida cotidiana- tem-se 
mostrado o principal alvo. 0 objetivo e se aproximar do espectador tambem pela proximidade 
com a sua vida. Proximidade que visa urna maior identifica9iio do publico como programa/ 
filme a que assiste. 

Nas produ96es cinematograficas e televisivas, o espectador experiSncia duas faces do 
tempo: Cronos e Kair6s. 

Cronos, o deus, o mais jovem dos Titiis, relacionado ao sentimento de urna dura9iio 
que se esgota, tern sen nome confundido com Chronos, a palavra grega para tempo, do qual 
se tomou a personifica9iio (Chevalier & Gheerhrant, 1991, pp. 307 A 309). Cronos eo tempo 
dos rel6gios, redondos - ciclo - ou quadrados - o espa9o, ao qual esta indissoluvelmente 
ligado (Ibidem, p. 877). E o tempo dos calendarios, dos dias, meses e anos. E o tempo do 
rel6gio que nos avisa estannos atrasados para uma sessio de cinema. :E o cronOmetro do 
aparelho de DVD que marca o infcio do prograrna de televisiio a que queremos assistir. 
Cronos e o tempo naturalizado, referido comurnente como absoluto. E o tempo denominado 
realista. Cronos eo cron6metro que marca o tempo da a9iio no serisdo 24 horas. 

Kair6s refere-se tanto ao atleta mitol6gico, que se expressa nio por uma forma, mas 
pelo movimento, quanto a urna antiga no9iio grega que diz respeito a urn aspecto qualitativo 
do tempo (Garcia, 2005, p. 2). Ele representa o tempo niio absoluto e niio linear. 0 tempo do 
sagrado. 0 tempo das lembran9as e reminiscSncias. E o tempo do movimento, niio da 
presen9a fisica e espacial. Ele niio se en contra nos rel6gios ou calendlirios. No espectador de 
urn filme ou de urna sene de televisiio, ele esta presente na imagin~iio de cada urn. 

0 autor de cinema ou televisiio trabalha com esses dois tempos, divisiveis na nomen
clatura, indivisfveis na sua forma. Podemos identifica-los com aspectos da existencia, mas 
niio separa-los na vida. Referindo-me novamente a Tarkovski, eles siio !ados da mesma 
medalha. (Tarkovski, 1998, p. 64) 

Hugo Munsterberg (In Xavier, 2003, pp. 27 a 45), diz que, na percep9iio 6tica do 
espectador diante das imagens cinematograficas, "o melhor niio vem de fora" (Ibidem, 
p. 28). Refere-se ele a urn elemento essencial para a percep9iio das imagens em movimento 
exteriores ao espectador e o que esta em sua mente, ou seja, a imagina~io. "E como sea 
rea/idade fosse despojada da propria re/afiio de continuidade para atender as exigencias do 
espirito" (Ibidem, p. 38). Trata-se aqui das mobilidades das idc!ias, presentes nas lembran~s 
e reminiscSncias dos realizadores de urn filme e nas de seus espectadores. A imagin~iio de 
cada urn completa a narrativa apresentada no enquadramento tres por quatro de uma tela de 
cinema. Continua Munsterberg: "(No cinema) o mundo objetivo molda-se aos interesses da 
mente. Eventos muito distanciados e impossiveis de serem fisicamente presenciados a um s6 
tempo misturam-se diante dos o/hos, tal como se misturam na propria consctencia. " (Ibidem, 
p. 43). 0 tempo da memoria e da imagina9ii0 e 0 tempo representado pro Kairos, 0 tempo do 
movimento sem forma fisica. E, quando em contato com as narrativas filmicas e televisivas, 
estamos sempre lidando com memoria, em seus aspectos de lembran~, reminiscencia e 
imagina~io. 
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N esse ponto, podemos en tao relacionar realidade, realismo, devaneio, imaginac;ao e 
tempo, materias-primas das produyl'ies cinematogr3ficas e televisivas. Utilizam-se os 
es!Udios, na construyiio de suas produyoes, de urn tempo naturalizado. 0 tempo de Cronos, 
cronometrado no rel6gio. Nesse movimento, a marcayiio da dllflll'iiO de cada produyiio 
tomou-se elemento fundamental. A enfase dessas produyoes eslli prioritariamente -<>mbora 
niio somente, pois que niio se divide o tempo da mem6ria e da imaginayiio- no realismo das 
suas narrativas, presente principalmente na estrutura temporal de cada produyiio. Traremos 
aqui, para considerayiio, duas produyl'ies -urna de cinema, outra de televisiio- que salientam, 
em suas narrativas, a marcayiio do tempo da ayiio dos seus personagens. 

Tempo esgotado e urna produyiiO americana de 1995. Trama de ayiiO em que 0 

personagem principal, interpretado por Johnny Depp, dispoe de I hora e 15 minutos para 
escapar de urna arrnadilha em que caiu por acaso: escolhido em urna estayiio de trem por duas 
pessoas desconhecidas para matar urna candidata a govemadora, sua filha e mantida como 
refc!m ate que ele curnpra o que estipulado. Com urna arma na mao, totalmente cercado em 
suas aylles, n6s o podemos ver pre so no tempo. No alto, na torre do rel6gio no centro de urna 
praya, podemos ve-lo abaixo, sujeito ao passar do tempo. 

A partir do momento em que comeya a busca do personagem por urna so!uyiio dentro 
do tempo a ele estipulado, a ayiio do filme transcorrenl nesse tempo objetivo. Os personagens 
estiio sempre com a atenyiio nos diversos rel6gios disponiveis: o da torre, o do hall de urn 
hotel, o de pulso. 0 tempo de sua ayiio c! cronometrado. Ha urgencia nessa ayiio. Recurso 
utilizado, nesse caso, para imprimir maior tensio a narrativa. 

Ha, no entanto, urna diferenya de 5 minutos entre o tempo cronometrado no filme e o 
tempo que deveria ser. A ayiio dos personagens niio transcorre em I bora e 15 minutos. Ha 
urn descompasso entre o tempo da narrativa e o tempo real. Essa defasagem encontra-se no 
titulo original do filme, Nick of time -<l tempo roubado, perdido. Tempo de vida roubado do 
personagem, tempo real simulado para o espectador. 

A abertura do filme mostra urn rel6gio na forma de urn urso que mexe os olhos na 
contagem do tempo. A climera nos leva para dentro desse rel6gio, para as suas engrenagens, e 
as representa semelhantes a uma arma. 0 tempo cronol6gico, nessa narrativa, passani de uma 
aparentemente inocente marcayiio das horas para urna forma de controlar uma pessoa. De 
ameayar uma pessoa. 0 tempo usado como poder. 0 seu transcorrer, urna ameaya. 0 
aparecimento de diferentes rel6gios em close, durante toda a narrativa, reforyam a urgencia 
da ayiio do personagem principal. Quando o seu tempo se esgota, o seu rel6gio de pulso 
esmagado no chilo, a ayiio continua. Ele estende a sua ayiio para alc!m do tempo inicialmente 
delimitado. Subverte a limitayiio do tempo. Age para alem do cronometro. Ao tina~ a musica 
em tic-tac niio nos deixa esquecer que o tempo, nessa narrativa, foi o real protagonista. 

0 seriado americano 24 horas(24) -produzido com qualidade tecnica semelhante a 
do cinema- encontra a Tempo esgotado na construyiio da sua narrativa. 

0 argumento do seriado propoe mostrar urn dia na vida do protagonista Jack Bauer. 
A temporada anual da seria compoe-se de 24 epis6dios, exibidos por 24 semanas. A rede de 
televisiio Fox anunciou o seriado, quando da sua estrc!ia, da seguinte maneira: ao espectador 
seria posslvel acompanhar urn dia completo na vida de urn agente federal americano. Cada 
epis6dio mostra urna bora nesse dia deterroinado, de 24 horas. 0 espectador de televisiio, 
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entiio -diferentemente daquele do DVD, que pode compor as 24 horas do seriado da sua 
maneira-, acompanha o dia de Jack Bauer urna hora por vez, ern 24 semanas. No fun da 
ternporada, tern ele complete o dia de 24 horas. 

Cada segundo do dia e cronometrado na tela de televisiio. Ao inicio de cada hora, 
urna narrayll.o in off situa o espectador no dia e na hora a que se refere aquele epis6dio 
especlfico. Voz que niio aparece, ela delimita duas dimens6es: a da narrativa e a do 
espectador. A busca por urn maior realismo, aqui, esta bern marcada no tempo cronometrado 
na tela. Aquele nao e urn tempo imaginado, de percepy«o subjetiva, mas sim o passar linear 
dos segundos, minutes e, ao final, das horas. 

0 espectador ve essa marca~ao, mas nao a vive como na narrativa televisiva. Ele nao 
vive a narrativa, ele nao vive urn dia, ele passa por 24 sernanas. E, ao inves de esperar 60 
minutes para chegar a proxima hora do rel6gio, ele espera 7 dias. 

Outro aspecto: a hora de Jack Bauer e a do espectador, que estaria ali junto ao per
sonagern naquele espayo de tempo, sao diferentes. A hora do protagonista nll.o tern an1lncio 
publicitario. A do espectador, sim. 0 cron6metro marca o tempo antes do intervale; a 
imagem do cron6metro e ressaltada nesse momenta, para situar o espectador no instante 
anterior a interrupyAo da narrativa. Ao retomar, a tela mostra o cron6metro, como tempo do 
intervale acrescido a marcaviio do cron6metro. Ao final de cada epis6dio, tern-se exatamente 
transcorrida uma hora. 

A presenva constante do cron6metro, marcando a passagem do tempo, marca princi
palmente, aqui, a urgSncia da ay«o dos personagens 2• 0 passar dos minutes enfatiza a 
escassez de tempo principalmente do protagonista. Outro ponto que diferencia o seriado do 
filme decorre do fato de que, no primeiro, a freqiiSncia maior de cenas com outros 
personagens deixa o protagonista "agir" nurn entre-lugar tempera~ que cria lacunas 
necessarias para a ilusao realista. 0 espectador termina, com os velhos mecanismos de 
montagem, por nao se perguntar se o tempo de descolamento de Bauer entre aqni e ali 
poderia decorrer nesse ou naquele tempo, ou mesmo se, naqueles momentos em que ele esta 
ausente da narrativa, sua "existSncia" nio estaria ocupada com atos banais, que raramente 
aparecem no seriado, de modo a comprometer o dado realista. 

0 realismo nas produy6es enfatiza, assim, o tempo de Cronos. 0 passar da narrativa 
acontece no tempo de Kairos. 0 espectador assiste ao seriado na hora oficial do rel6gio. No 
entanto, relaciona-se com a narrativa apresentada pela sua aten~io e memOria. Encontra-se 
com essa narrativa fora do tempo cronometrado, nas suas percep~6es e na sua mem6ria. 
Apesar do seu posicionamento ern urna hora de urn determinado dia em urn certo ano, tern ele 
a sua narrativa constroida no tempo de Kair6s. Milton Jose de Almeida (1999) refere-se ao 
intervale de significaviio: nele, o espectador completa o recorte da montagern de uma 
narrativa filmica ou televisiva. Trata-se de urn intervale espayo-ternporal. Urn personagern sai 
de casa, entra no carro; a pr6xima cena e esse personagem no seu trabalho, discutindo 
quest6es ja citadas anteriormente. Nao e precise que se mostre o caminho, o percurso. 0 
espectador completa o quadro, e a isso Almeida se refere como urn intervale de siguificayiio. 
No seriado 24 horas, a a~ao continua a ocorrer, em urn espa~o imaginario fora da 

2 Para as implica¢es eticas na enfase da urg!ncia nas ~Oes dos personagens a o que essa urg!nci.a pode 
justificar, ver o artigo de ZIZEK, Slavoj. Um dia de COO. In Folha Online, Suplmento Mais!, acesso em 
26.09.2006. 
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transmissiio, enquanto se assiste aos comerciais. Ao espectador cabe o trabalbo de significar 
essa aviio niio mostrada. 0 tempo do intervalo de significayiio niio c! Cronos, mas Kair6s. Ele 
pode aparecer cronometrado na tela ap6s os intervalos publicitarios, mas quem o constr6i e a 
irnaginaviio do espectador. 

A busca por urn maior realismo nas produy6es cinematograficas e televisivas, como 
ja dito anteriormente, trata-se, na verdade, da busca de urna maior proxirnidade com a reali
dade do espectador. Proxiroidade com o seu tempo. Apesar de se tratar de urna narrativa ja 
construida, fllmada e editada, o seriado 24 horas pretende a proxiroidade com o presente do 
espectador, na medida em que os minutos para os dois -narrativa e espectador- siio crono
metrados ao mesmo tempo. Porem, a realidade niio se constitui apenas de ayoes objetivas. 
Mais urna vez, a concepyiio de realidade no cinema segundo Tarkovsk:i: 

Como e tao comum acontecer, enfatizar excessivamente as ideias s6 pode restringir 
a imagina98o do espectador. [ ... ] 0 que toma a cena tao irresistivel quanta a prOpria 
vida 6 a recusa em sobrecarregar a cena com id~ias 6bvias. 

[ ... ] 
Meu ponto de vista 6 extremamente subjetivo, mas e assim que as coisas devem ser 
na arts: em sua obra, a artista decomp6e a realidade no prisms da sua percepc;Ao e 
usa uma tecnica pessoal de escon;o para mostrar os mais diversos aspectos da 
realidade. (Tarkovski, 1998, pp. 23 a 26). 

Por fim, irnportante destacar aqui outra considerayiio a respeito do tempo: a irnagem 
em movirnento, projetada ou transmitida, c! percepcionada pelos sentidos no presente e 
tambem filmada no presente. Segundo Pier Paolo Pasolini, "a partir do momento em que 
intervem a montagem. ou seja. quando se passa do cinema ao jilme [ ... ]. sucede que o cinema 
se to rna pass ado [ ... ]: um pass ado que, por razOes imanentes ao meio cinematogrdfico, e niio 
por escolha estetica, tern sempre o modo do presente ( e c! por is so urn presente hist6rico)" 
(Pasolini, 1982, p. 195). 0 eterno presente: qualquer considera9Ao feita pelo espectador sobre 
uma narrativa televisiva ou cinematogrllfica o sera sempre no seu tempo presente. 0 
personagem de Jolmny Depp superou a limitayiio de tempo irnposta a ele, quebrou o seu 
rel6gio de pulso e provavelmente estll em casa, nurn recorte da narrativa alem do mostrado 
em tela. Jack Bauer ja foi editado em suas ay6es fictlcias -<IS quais, no entanto, pretendem 
adquir urn aspecto realista ao espectador que as ve. 0 significado de suas ay6es ja foi 
conferido pelas montagens dos editores de cinema e televisfto. Porem, outra montagem sera 
feita pelo espectador, quando com essas ayiies fl.lmadas em movirnento ele entrar em contato. 
Esse e, tamb<!m, segundo Pasolini, o tempo presente das vllrias subjetividades (Idem, p. 194). 
Tempo que pode ser marcado em urn cronometro de alta precisiio, mas que niio se encontra 
preciso ou absoluto na construyiio da narrativa no presente de cada espectador. 

Dois tempos mitol6gicos e sirnb6licos -Cronos e Kair6s- presentes nas duas estay6es 
criadas pelos grandes es!Udios de televisiio e cinema. Presentes nas duas produ96es aqui 
apresentadas. Duas epocas de produviio audiovisual que se altemam em urn tempo que, para o 
espectador, sera sempre o do agora. 0 presente constitutivo da narrativa subjetiva. 

Finalizamos com Tarkovsk:i: 

0 cinema [ ... ] a capaz de registrar o tempo atraves de signos exteriores e visfveis, 
identific8veis aos sentimentos. E, assim, o tempo torna-se o prOprio tundamento do 
cinema, como o sam na mUsica., a cor na pintura, o personagem no teatro. 
(Tarkovski,1998, p.141) 
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