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ABSTRACT: Some images succeed in moving us because of the 
candor and shamelessness with wich they expose the inner traits 
and contents of human kind. Upon looking at the photograph 
published by the newspaper La Nacidn (August 8, 1995) 
depicting the war installed in the middle of the Saravejo daily 
routine, we are struck by a pungent feeling of familiarity, 
because it reveals emotions we live day-to-day with, namely, 
fear, fragility, survival, ephemerality. 

This paper—based on an analysis of the above-quoted 
photographic text, which opposes the behavior of military and 
civilian citizens who are facing a machine-gun barrage—is a 
reflection on the passional course followed by fear. Fear is the 
passional state someone is in whenever some kind of real or 
imaginary danger threatens him. As it is a feeling, it can only be 
observed throught the bodily reactions it provokes and its 
related behavior. 

The paper tries to tell fear apart from the other passions 
related to it either by opposition or by contiguity, as well as to 
establish its different degrees of intensity, namely, aprehension, 
restlessness, fear, horror, terror. The variable individual versus 
collective fear, which is often at the root of some kinds of violent 
behaviors, is also to be considered. 

The awareness of impeding dangers, ever present to 
contemporary man, makes him even move liable to feeling fear, 
since it enhances his sensitivity to threats. This very sensitivy, 
sometimes exacerbated, makes him go easily from reality to 
fantasy, which might account for the high rate of neuroses and 
mental disorders at the end of the present millennium. 
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RESUMO: Hd imagens que comovem pela candura e despudor 
com que escancaram os traqos e conteudos de humanidade que 
conseguem capturar. Olhando a fotografia, publicada pelo 
jornal La Nacidn (9-8-95) sobre a guerra instalada no cotidiano 
de Sarajevo, tem-se a pmgente sensagdo de familiaridade. E 
que ela diz de emogdes com que se convive diariamente: rnedo, 
fragilidade, sobrevivencia, efemeridade. 

O trabalho - a partir da andlise de referido texto 
fotogrdfico que opde comportamentos de militares e civis, Jrente 
a uma saraivada de metralhadoras • apresenta uma reflex&o 
sobre o percurso passional do medo. O medo e o estado 
passional de que 6 acometido alguim que se sente ameagado por 
um perigo real ou imaginario. Como sentimento, sd pode ser 
observado pelas manifestagdes sombticas que provoca e pelos 
comportamentos dele decorrentes. Procura-se distingui-lo de 
outras paixdes com as quais mantim relagdes de oposig&o ou 
contigQidade e estabelecer diferentes graus de intensidade para 
essa pulsSo passional: apreens&o, receio, temor, horror, terror. 
Hd ainda a variante medo individual vs coletivo. 

A consciencia dos perigos, t&o presente no homem 
contempordneo, torna-o mais permedvel ao medo, visto que a 
lucidez traz consigo uma maior sensibilidade as ameagas. Essa 
sensibilidade, por vezes exacerbada, faz com que facilmente se 
passe da realidade h fantasia, o que explicaria os altos indices 
de neuroses e de loucura deste final de milinio. 

Palavras-chave: Analise - imagem - medo. 

A narrativa da sociedade ocidental e um desfilar 
inesgotavel de falas sobre o heroismo e a audacia. 0 
arquetipo do cavaleiro sem medo (mocinho, heroi), real^ado 
pelo contraste com a massa acovardada, vive presente em 
todos nos. Sua contrapartida, a covardia, e por todos 
desprezada. Mas medo nao e covardia, ainda que nem todos 
pensem assim. 
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"... O medo ou opavor, que 6 contrdrio a auddcia, 
n3o 6 apenas uma frieza, mas tambem uma 
perturbagdo e um espanto da alma que Ihe tiram o 
poder de resistir aos males que ela pensa estarem 
proximos (...) Desse modo, ndo 4 uma paixao 
particular; £ apenas um excesso de covardia, de 
assombro e de temor... "(DESCARTES.p.115 - 6) 

Essa confusao entre medo e covardia, presente ate 
em Descartes, vem carregando o medo de tanta vergonha, 
que, embora ele domine as entranhas profundas do nosso 
ser, dele nunca falamos. O medo, no entanto, tem papel na 
historia das sociedades humanas e envolve um complexo de 
sentimentos por demais conhecido por todos nos. 

Ha imagens que comovem pela candura e despudor 
com que escancaram os trayos de humanidade que 
conseguem capturar. Nem a infinita possibilidade de 
multiplicayao das imagens, inerente ao simulacra midial, 
nem o fato de a midia- ao mixar imagens, fragmentos da 
realidade, seqiiencias filmicas, mensagens comerciais-
romper com os limites entre a realidade e a ficyao, sao 
capazes de banalizar a forya de certas imagens. E dificil 
neutralizar a seriedade do que esta sendo comunicado, 
imunizar e alienar o leitor, quando o que ele ve - realidade 
ou ficyao - lhe diz respeito. 

Olhando a fotografia, publicada pelo jomal La 
Nacidn (9-7-95) sobre a guerra instalada no cotidiano de 
Sarajevo, tem-se uma sensayao pungente e estranha - afinal 
nao estavamos la - de familiaridade. E que ela diz de uma 
emoyao com que convivemos diariamente: fala de medo, de 
fragilidade, de efemeridade. E aqui esses sentimentos se 
expressam diante de um contexto que assusta a todos os 
homens: a guerra. 
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La guerra instalada en la vida cotidiana de Sarajevo 

A guerra e o prototipo de todos os horrores do 
mundo e ela esta disseminada, enquanto isotopia tematica, 
ao longo de todo este texto, com suas evidentes 
manifestagoes de barbarie e, consequentemente, de non 
sens. 

Ao analisar o texto, de pronto, podem-se 
estabelecer oposi<?5es entre os dois grupos humanos 
presentes: militares e civis. Tais oposicoes fundamentam-se 
em inumeros tra^os de conteudo e de expressao visual, 
considerados em suas qualidades plasticas. Dizem eles 
respeito: 

(1) a composipao da imagem - a imagem organiza-se em 
torno de dois grupos humanos. Um se agrupa nos tergos 
central e direito da composigao. Seus corpos assumem a 
forma aproximada de uma elipse. O outro, na lateral 
esquerda do quadro, forma uma forte linha vertical que 
constrange a elipse horizontal para a direita. 
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(1) 

(2) a cor- O texto imagetico e apresentado em tons quentes, 
pasteis, que vao do marrom ao amarelo avermelhado, o que 
reforga a sensagao de interioridade. 

(3) a posi(3o dos corpos - os civis que se encontram no 
interior da elipse, estao agachados, ao passo os militares 
que estao fora de elipse (lateral esquerda do quadro), 
encontram-se em pe; 

(4) ao vestuario - os civis que estao no interior da elipse, 
vestem-se a paisana; os militares que estao fora da elipse, 
usam uniforme; 
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(5) ao que portam nas mios - os civis nada portam ou 
carregam bolsas; os militares portam armas; 

(6) i s partes visiveis do corpo - a maior parte dos civis tem 
seus corpos completamente visiveis; aos militares faltam 
partes do corpo: cabeyas, pes, brayos, maos, etc 

(7) &s expppssSes faciais - os rostos dos pivis estao 
contraidos, pnspados; os dos militares nao podem ser vistas; 

(8) aos comportamentos adotados - os civis estao 
encolhidos, agachados e juntos, escondendo-se; os militares 
estao de pe, enfrentando o que acontece. 

Se entre esses dois grupos se podem estabelecer 
oposifoes, e bem visivel que eles nao se confrontam, tanto 
que os civis nao olham para os militares, mas para sua 
frente. Se o texto fala de um confronto, esse confronto tem 
como polos, de um lado, os dois grupos humanos, interiores 
ao texto, e, de outro, algo exterior ao texto. A ameafa que os 
atemoriza posiciona-se em um espayo exterior ao texto, 
possivelmente frontal ao grupo de civis. E provavel que se 
trate de uma saraivada de balas que poderia atingir o grupo 
de civis na parte superior do corpo, pois todos eles se 
agacham. A essa ameaya, tambem estao submetidos os 
militares. Mas esses estao em pe e nao procuram proteyao. 

0 dicionario define medo como um "sentimento de 
grande inquietagdo ante a nogdo de perigo, real ou 
imagindrio, de uma ameaga; receio, susto, temor, pavor, 
terror" (AURELIO, 1990: 1110) A passagem da simples 
denominayao a definiyao permite que se analisem com mais 
clareza os processos por que passam os sujeitos que 
vivenciam o medo, e que se observem as transformayoes por 
eles e neles operadas. 

Como sentimento, o medo e o estado passional de 
que e acometido alguem que quer estar disjunto de seu objeto 

128 



de temor, porque se sente ameagado por um perigo. Ha 
sentimentos e figuras a que nao se tern acesso a nao ser por 
suas manifestacoes sensiveis. Se partirmos do pressuposto 
de que, diante do perigo, todos os homens normais sentem 
medo, esses dois grupos humanos deveriam ter em comum a 
emo^ao que vivenciam - o medo. Mesmo considerando que a 
necessidade de seguran^a e fundamento da afetividade e da 
moral humanas e que todos os presentes estao com medo da 
amea^a, eles, nao obstante, distinguem-se pelo 
comportamento adotado frente a esses sentimentos. 

0 medo humano, diferentemente do de outros 
animais ,que temem apenas ser devorados, e um sentimento 
cambiante e multiplo, podendo distinguir-se pela referente, 
causa: temporalidade, aspectualidade. 

Pelo referente: Irealidade/ vs limaginagdo/ 

Os perigos causadores do medo podem ser reais ou 
fruto da imaginagao. Se no texto ele aparece como bem real, 
todos sabemos como e possivel projetar nossos temores 
imaginarios. 0 medo atualiza, portanto, um outro eixo, que e 
o da /presenqa/ vs /ausencia/. No medo, a importancia da 
presen$a temporal ou espacial pode se atenuar, visto que, 
mesmo na ausencia, ha presentifica$ao, presentificagao da 
ausencia. A presen^a pode ser entao exteroceptiva ou 
interoceptiva. 

Causa: /gravidade/vs lleveza/ 

O acontecimento motivador do medo pode ter 
diferentes graus de reconhecida gravidade. E fundamental 
definir do que se tem medo, pois, se ter medo nao e 
costumeiramente considerado um valor positivo, ha fatos, 
em todas as culturas, dos quais se reconhece o direito de ter 
medo. Uma saraivada de balas e uma ameaga bem mais 
grave a vida do que o encontro com uma barata. 
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Tempo: lanterioridade/ vs Isimultaneidade/ 

0 perigo, causador do medo, pode, as vezes, ser 
pressentido. A figura da inquietagao, apontada pela 
definigao do dicionario, ilustra bem essas relagoes entre 
modalizapao e aspectualizagao caracterizadoras do sujeito 
amedrontado que, retrospectivo, ve o passado como font© de 
preocupagao e, prospectivo, olha o futuro com desconfianga 
diante das ameagas de perigo que, preve, podem ocorrer e 
contra os quais se sabe impossibilitado de Iutar ou de 
remediar. A existencia dessa anterioridade presente na 
sensagao de apreensdo, temor, possibilita a premeditagao e 
a tentativa de controle da emogao. Mas o medo, muitas 
vezes, e uma emogao-choque, provocada pela quase 
simuitanea coincidencia entre a percepgao do perigo, 
presente e urgente, que ameaga a conservagao, e sua 
concretizagao. 

Aspecto: Ibrevidade/ vs Iperman&ncia/ 

0 periodo a que se esta submetido ao medo pode ter 
temporalidade variavel. Uma duragao longa permite a 
recuperagao do sujeito e o controle da emogao. Mas a 
permanencia nesse estado, como no caso da indigencia e da 
miseria, eliminam toda a coragem, embrutecem a alma, 
acomodando-a ao sofrimento e a escravidao. 

As pulsoes passionais regulam variagoes inerentes a 
trajetoria que o sujeito traga para si. A intensidade permite 
distinguir estados passionais muito proximos, fornecendo 
informagoes que auxiliam a melhor explorar as 
configuragoes passionais e servem de alerta aos parceiros do 
sujeito patemico. 

Evidentemente, receio, pavor, terror distinguem-se 
pela intensidade (fraca /vs/ forte). 0 excesso, o exagero, o 
transbordamento das medidas e dos limites fazem algumas 
vezes que se passe de uma isotopia, a passional, a outra, a 
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da patologia. O medo e ambiguo: inerente a natureza, e uma 
defesa essencial, mas, se ultrapassa uma dose suportavel, 
cria bloqueios. Pode-se morrer de medo, ficar paralisado por 
ele. 

Como ja se afirmou, o medo so pode ser observado 
pelas manifesta^oes somaticas que provoca e pelos 
comportamentos que motiva. Por isso, em cada caso, a 
definifao dessas propriedades sao determinantes para a 
analise do tipo de comportamento por ele provocado, e, 
portanto, do sintagma discursivo que se lhe sucede, e que 
permite sua observa5ao. Em principio, o sujeito 
amedrontado pode reagir de diferentes formas: 

a) permanecendo estatico diante do perigo que o ameafa; 
b) fugindo ou escondendo-se do perigo que o ameafa; 
c) enfrentando o perigo que o ameacja. 

Mas, convem lembrar, recuo ou avan^o podem ter 
sentidos diversos: estrategia, fuga, temeridade, apatia. 
Dessa forma, a medida que se vai desenvolvendo a reflexao, 
o medo ganha estatuto de uma configuracSo discursiva 
complexa, pois todas as figuras comportamentais dele 
decorrentes - alienafio, covardia, coragem, inconseqiiencia 
- pressupdem nao so essa sensibiliza^ao, cujas motivafoes 
podem ser de ordem natural ou cultural, individual ou 
coletiva, mas sem a qual nao teriam razao de ser, como a 
considera^ao a aspectos culturais, morais, eticos que 
permitem uma melhor interpreta^ao desses comportamentos. 

Esta-se frente a um texto que exibe dois 
comportamentos distintos diante da ameaga, do perigo: os 
militares enfrentam a amea?a; os civis estao paralisados 
frente a ela. O medo que sentem os impede ate de buscar 
qualquer outra forma de protecao que nao seja, escudar-se 
no corpo do outro. Em principio, seria respectivamente a 
figurativiza^ao da coragem e da covardia. Por isso, sao 
curiosas as sensaooes que ele provoca e as reflexoes que 
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oportuniza, e que devem ser consideradas pelo espectador a 
quem cabe interpretar e sobre elas ajuizar. 

Vivemos num mundo impregnado pela valorizayao 
da coragem, do heroismo, dos feitos fantasticos. O cinema 
americano talvez seja o maior responsavel por essa apologia 
aos "super-homens" encarregados da realizayao de missoes 
inimaginaveis com a finalidade de restabelecer a ordem 
social perturbada. Sao seres que se movem na maior 
tranquilidade entre as isotopias /vida/ vs Imorte/, /sucesso/ 
vs (fracasso/ e que obtem sempre sucesso porque nao se 
encolhem diante da morte. Schwarzenegger, Stalone sao 
exemplos disso. Nessa perspectiva, no imaginario social, 
herois enfrentam ameayas e perigos e deles saem vencedores. 
Anti-herois sao covardes e estao fadados ao fracasso. 

Se e verdade que e o comportamento observavel 
diante da conjunyao do sujeito atemorizado com o objeto de 
seu medo, que vai caracteriza-lo como corajoso ou covarde. 
como heroi ou anti-heroi, o espayo textual esta, no texto em 
pauta, perfeitamente delimitado entre o heroico e o anti-
heroico. A fronteira que separa as duas classes de seres 
humanos e perfeitamente perceptivel. 

Os civis negam aqui os valores que a sociedade 
admira e apregoa. Paralisados e encolhidos, usando-se uns 
aos outros como escudo, carentes de feitos, falta-lhes o 
desejo ou a condiyao de transformar. Sem contratos ou 
compromissos, agacham-se e agregam-se como ninhada no 
utero materno, unidos por uma paixao intersubjetiva, um 
medo coletivo: sao a imagem da massa acovardada A 
intersubjetividade do medo estabelece entre eles uma partilha 
de sentido: ha o reconhecimento de uma irmandade de/no 
medo. 

Ja os militares enfrentam o perigo em pe, exibem 
armas, estao prontos para defender-se. Sao maquinas 
mortiferas que nao precisam da cabeya para realizar aquilo 
para que foram treinados, nem dos rostos para expressar o 
que sentem. Como deuses inacessiveis, nao necessitam 
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sequer de se proteger. Por que e, entao, que nao os vemos 
como herois? A experiencia do horror, da morte, do odio, 
sintetizada pela guerra, talvez justifique o abandono das 
formas canonicas de sentido conferidas ao medo e o 
abrandamento do juizo que recai sobre ambos os grupos: 
civis e militares 

O ato corajoso 6 uma especie de afirmagao do 
sujeito frente ao coletivo, que se da pela teatralizagao de um 
comportamento diante de uma situagao inesperada: quando 
todos procurariam ficar disjuntos do seu objeto de temor, o 
corajoso busca a conjunto, instalando, com isso, o 
espetaculo intersubjetivo, para o qual o espectador e 
convocado como sujeito da interpretagao. Esse ajuizamento, 
de carater moral, faz do espectador um participante ativo do 
ato corajoso, e atualiza a questao dos limites e da pertinencia 
entre termos como /controle/ vs /descontrole/; /conseqiiencia/ 
vs /inconsequencia/; /privado/ vs /publico/. 

O juizo, expresso na apreciagao/ interpretagao do 
processo pelo espectador, repousa conjuntamente nas 
dimensoes moral e etica. Ha, segundo Greimas, um 
Destinador transcendente, fonte da dicotomia entre o bem e o 
mal, colocado no discurso como um a priori (1993, p.31). A 
sangao sobre a covardia se pauta em uma dimensao moral, 
ideologica. A apreciagao sobre a coragem repousa tambem 
na dimensao etica, pois nao ha, strictu sensu , uma 
normativagao sobre o ato corajoso; ele nao e um 
comportamento convencional. Um criminoso que enfrenta 
um policial precisa ter mais coragem do que um policial que 
enfrenta um bandido, mas a coragem e atribuida apenas ao 
policial. Nesse caso, a apreciagao repousa apenas na 
dimensao moral. No texto em pauta, o juizo que sancionaria 
o papel etico-patemico covardia como uma versao ativa e 
abjeta do medo encontra na figurativizagao apresentada 
varios elementos atenuantes: 

Em primeiro lugar, ha o espago do acaso. Qualquer 
que seja o sentido que se lhe de, o conceito de acaso sempre 
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esteve ligado ao tragico. O mundo e o reino do acaso. E a 
expressao do tragico destina um lugar para o imprevisi'vel, 
para o destino, para a fatalidade. Esse e o caso dos 
transeuntes que a foto capta. Visivelmente nao estavam 
preparados para a agressao que sofrem. Foram pegos 
desprevenidos, ao contrario dos militares, que parecem estar 
preparados para enfrentar o que se sucede. Isto justificaria o 
comportamento apatico dos civis, que beira a petrificagao. 

Um outro aspecto a ressaltar e a inconsciencia 
diante do perigo. Coragem nao e destemor. O nao 
reconhecimento ou a indiferen9a diante do perigo e anti-
natureza, alienagao, inconsciencia. 

Ninguem pensaria em coragem ao examina-la: 
quem nao sente medo esta impedido de ser corajoso.' Para 
ser heroi, e necessario reconhecer a amea?a, respeitar o 
perigo, temer a morte, saber-se homem e fragil, e 
sensibilizado por essa consciencia, distinguir-se dos demais, 
enfrentando o medo. So deuses nao precisam ter medo, sao 
imortais. Vale lembrar ainda que existe uma rela^ao entre 
consciencia dos perigos e niveis de cultura: os homens 
contemporaneos sao mais permeaveis ao medo que seus 
ancestrais, pois a lucidez traz consigo maior sensibilidade 
ao perigo, e, conseqiientemente, mais medo. 0 medo 
sentido pelo grupo de civis e reconhecido pela sociedade 
como um medo legitimo, justo, de quem respeita o perigo e 
nao subestima a forga dos adversarios. De quem, sem 
condipoes de defesa, nao pode enfrentar quem detem um 
poder maior. Quanto aos militares, a manifestagao de sua 
indiferenfa diante do perigo neutraliza um juizo positivo 

Ha finalmente a questao do justo equilfbrio. Para 
que se reconhe9am o ato corajoso e a vitoria, o confronto, 
enquanto prova de for9a, tem que ser justo, leal. No mundo 
contemporaneo, for9a fisica ou engenhosidade dificilmente 
podem veneer o poder das armas pesadas. 

A menina que passa de patins frente a um tanque e 
soldados em Sarajevo nao tem consciencia do perigo que corre. 
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Possivelmente, o que faz com que o espectador nao 
impute pura e simples covardia ao grupo de civis e o 
reconhecimento de que qualquer um em semelhante 
situayao reagiria assim, pois, nao ha duvida, ha um perigo 
real, os civis se aperceberam de sua gravidade, houve uma 
simultaneidade entre a ameaya e presenya do perigo e sua 
percepgao, nao havendo tempo para recuperayao. Se a 
emoyao do medo pode liberar uma energia desusada no 
processo de legitima defesa, pode tambem como aqui 
resultar num processo psicossomatico de petrificayao 

E, como todos nos, espectadores, submetidos 
diariamente a violencia urbana, ao desrespeito aos nossos 
direitos, ao desamor e ao egoismo de nossos governantes, as 
doenyas malditas fabricadas pela ciencia, conhecemos de 
sobejo todas essas reayoes frente ao medo e a inseguranya, 
comovemo-nos com seu grau de humanidade. E atenuamos, 
cumplices, nossa sanyao. 
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