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Este texto tern a sua origem numa 
exposi<;io oral - constatar-se-a que mantem 
muito de oralidade - de apresenta\:ao da 
obra Os Passos do Homem como Resto/ho do 
Tempo. Memoria e Fim do Fim da Histtiria, 
do Doutor Fernando Catroga, Professor 
Caredratico da Faculdade de Letras da Uni
versidade de Coimbra. Quer, como a expo
si¢o e associando-se ao Doutor Fernando 
Catroga, ser uma homenagem a mem6ria 
do amigo comum, Miguel Baptista Pereira. 

I. Antes de mais, agrade~o o convite 
generoso que me foi feito para esta apre
sent~ao, que tanto me honra. Seguindo o 
preceito de Plinio - ne sutor ultra crepidam 
-, procurarei nao ir alem da sandilia. De 
facto, a melhor apresenta\:ao da obra e ela 
mesma na excelencia de obra de maturidade 
de um prestigiado pensador, investigador e 
professor, de renome internacional. 

Fernando Carroga e conhecido e reco
nhecido pelas suas investiga\:6es sobre a 
morte. Tambem escreveu a melhor obra em 
lingua portuguesa sobre a problematica da 
seculariza<;ao, laicidade e religiao civil: Entre 
Deuses e Cesares. Ele e o historiador que entre 
nos melhor faz o cruzamento da hist6ria e 
da filosofia. 

Tenho de confessar o imenso prazer inte
lectual na leitura desta obra: o pensamento 
e profundo, as referencias sao sem limite, 
a bibliografia e extensa, ha sugest6es em 
desafio constante que nos convocam para 
o dialogo cr.itico. Repito: obra de excelencia 
da maturidade intelectual, muito exigente 
na sua profundidade reflexiva. A sua melhor 
introdu¢o foi escrita pelo autor nas Palavras 
Previas, de belo recorte literario. 

Tern tres momentos, ou, melhor, eixos 
fundamentais: a hisr6ria como supera¢o da 
morte; a episteme da hisroria; as filosofias da 
historia, o fun da historia e o fim do fim da 
hist6ria. 

2. Enrramos no primeiro momento. 
Porque vamos a hist6ria, porque escrevemos 
hist6ria? Porque ha a questao, o enigma, o 
misterio do tempo e da morte e mortalidade. 
Se soubessemos o que e o tempo, terfamos 
resolvido o nosso enigma. Herodoto escre
veu as suas Hi.stOrias «para que os feitos dos 
homens se nao desvane~ com o tempo 
nem fiquem sem renome os grandes empre
endimentos realizados pelos Helenos e pelos 
Barbaros». 

Entcio, fundamentalmente queremos 
saber o que e quern somos. Na historia, ha 
um interesse essencial antropol6gico. Porque 
a nossa identidade e narrativa. Quando 
perguntamos a alguem quern e, narra-nos 
a sua histoiria, a sua biografia. Mas, para 
narra-la completamente, teira de passar a 
sua familia, pais, avos, hisavos ... , ao pals, ao 
continente em que esci inserido, a historia 
toda da Humanidade, a historia da vida, 
da passagem do australopithecits ao sapiens 
sapiens e demens J.emens, a historia. toda 
do cosmos ate ao big bang e, ai chegado, 
perguntar ainda: porque ha algo e nao nada, 
porque o big bang? ... 

lsto mostra que nao ha lugar para a 
separa<;ao entre as ciencias da natureza, 
baseadas na explica~ao (erkliiren), e ciencias 
do espirito, baseadas na compreensao (t.-!ers
tehen). Afinal, sao todas h.ermeneuricas~ .Por 
outro lado, vemos que o nosso passado sao 
as nossas costas, que nunca vimos, e o nosso 
rosto, que tambem nao vemos, somos nos 
voltados para os outms e para o · futuro .. E 7 

se perdessemos a mem6ri~ nao perderiamos 
apenas o passado, mas a pr6pria identidade. 
0 esquecimento e a morte. 
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Assim, quando se pensa no enigma do 
tempo, e-se confrontado com a sua concep
s:ao circular - o drculo era para os gregos 
a melhor representa<_;;ao da eternidade -, a 
conceps:ao sobretudo moderna, linear ... 
Santo Agostinho ia dizendo que, se nao lhe 
perguntassem, sabia 0 que e 0 tempo, mas, 
se lhe perguntassem e tivesse de responder, 
nao sabia, porque 0 passado ja nao existe, 0 

futuro ainda nao existe e 0 presente nunca 0 

agarramos, pois e passagem. Ou esta como 
presente presente, e o passado como pre
sente na memoria e o futuro como presente 
na expectativa? 

Mas, se reflectirmos de forma conve
niente e ade_quada, observaremos que o 
tempo ea historia nao podem entender-se 
de modo exclusivamente linear, isto e, de 
modo unidimensional, como se as diferen
s:as e relas;oes entre o passado, o presente e o 
futuro pudessem reduzir-se a simples relas:;lo 
do antes e depois. 0 tempo e linear e entre
cruzado, numa rede de rela<_;;oes mUltiplas e 
complexas, como reflecte Fernando Catroga, 
na esteira de Miguel Baptista Pereira e Jiir
gen Moltmann. 

Ha certamente presente, passado e 
futuro. Mas cada modo do tempo tern ele 
proprio triplice modo. Isto e: 0 passado nao 
pode entender-se pura e simplesmente como 
o ultrapassado e superado; ele pr6prio teve 
um passado, um presente e um futuro. 

Trata-se de um presente passado, com o 
seu proprio passado e tambem o seu futuro. 

De modo semelhante, o nosso presente 
enquanto presente actual tern em si o pas
sado presente e o futuro presente. Nao pres
supoe o presente actual o futuro do presente 
passado? Por outras palavras, nao nasceu o 
nosso presente das esperans:as, projectos e 
possibilidades do presente passado? 

E o mesmo devera dizer-se do futuro, 
que, no seu presente, enquanto concretizas;ao 
do nosso futuro presente, estar:i entrelas;ado 

com o seu passado, que . e o nosso presence 
actual, e com 0 seu pr6prio futuro. 

Portanto, o passado nfo e pura e sim-. 
plesmente o passado e superado; o passado 
vive e actua no presente. 0 passado tinha 
e tern futuro. Ha futuro no passado. 0 
passado tambem sonhou, nele fermentavam 
possibilidades, tambem esteve gr:ivido de 
projectos e de esperan<ras. Esse futuro do 
presente passado tema sua concretizas:ao no 
nosso presente,_ mas o nosso presente actual 
enquanto realiza¢o desse. passado e apenas 
uma das suas concrerizac;:oes. Apenas uma. 
Tanto assim e que, de vez em quando ha 
renascimentos. E ha renascimentos porque? 
Porque houve um passado com imensas 
esperans;as, enormes sonhos e possibilidades, 
com projectos maiores do que aqueles que 
encontraram realiza<_;;ao. Houve, portanto~ 
projectos, esperans;as e possibilid.ades do 
passado que foram esquecidos e ate repri
midos e, por isso, ha movimentos que vao 
ao passado para recuperar as esperans;as e 
os projectos que ficaram ocultos, que foram 
esquecidos e reprimidos, para de novo os 
colocar em marcha. As esperanc;:as reprimi.,. 
das sao reactivadas no projecto . do futuro 
- nao e aqui que se coloca, Doutor Fernando 
Catroga, toda a sua longa meclira¢o sob re a 
mem6ria e o monumento~ 

Mas tamhem o futuro do nosso. presente 
ha-de ficar sempre aquem daquilo que o 
presente sonhou. Quer dizer, o presente 
futuro, que ser::i tambem realidade resultante 
do nosso futuro presente, nao esgotara as 
nossas possihilidades e sobretudo a nossa 
esperans;as. Como o presente actual se nao 
identifica com o fururo do presente passado, 
tambem o presente fururo se nao adequara 
ao futuro do presente. _E o mesmo ~ neces .. 
sario dizer do pr6prio futuro, tambern de 
sempre com futuro; : 

Aqui esci, pois, ahistoria como memoria 
contra o esquecimento, contra a mone. e a 
perda de identidade. 
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3. 0 segundo eixo tern aver com a epis
teme da hist6ria. Pode a historia pretender 
constituir-se em ciencia? Aristoteles negava 
essa pretensao, pois a ciencia refere-se ao 
universal. Ora, a bistoria tern como objecto 
o singular, irrepetivel e contingente. A con
tingencia e o acaso em historia sao algo que 
nao deixa de impressionar profundamente, 
na medida em que estamos em presen~ de 
acontecimentos imprevisiveis e contingentes 
que acabam porter uma incidencia bistorica 
aparentemente indevida. Pascal disse-o de 
forma pregnante: o nariz de Cleopatra, se 
nao fosse como era, a hist6ria do mundo 
seria diferente~ E, realmente, se Marco Anto
nio nao tivesse ido no encal~ de Cleopatra, 
poderia ter vencido e a hist6ria mundial seria 
outra. 0 principe russo nao se converteu ao 
islao, e, com ele, o povo russo, porque o 
islao nao permite bebidas alco6licas... Se a 
Russia fosse islamica e nao crista, como seria 
a hist6ria do mundo? 

Assim, quanto a essa pretensao cientifica 
da hist6ria erguem-se algumas objecc;oes, 
temiveis. 

Em primeiro lugar, o historiador nao 
observa directamente os factos. Pela sua 
propria natureza, a hist6ria e conhecimento 
do passado. Mas o passado ja nao existe. 0 
historiador e fil6sofoR Wittram na sua obra 
Das lnteresse an der Geschichte, escreveu: <<A 
mim os grandes acontecimentos hist6ricos 
do passado afiguram-se-me como cataratas 
geladas, imagens congeladas pelo gelo da 
vida que se foi e nos mantem a distancia. 
Gelamos a vista dos grandes feitos: reinos 
caidos, culturas destruidas, paixoes apaga
das, cerebros mortos. Se tomamos isto a 
serio, podemossentir que nos, historiadores, 
temos uma ~cupac;ao bem estranha: habi
tamos na cidade dos mortos, abrac;amos as 
sombras, recenseamos os defuntos». 

Depois, o conhecimento do passado 
so e p_oss.ivel indirectamente, e permanece 
subjectivo. Nao vai o historiador para o seu 
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oficio com a sua subjectividade - homem 
de uma epoca, de uma dasse, de um pafs, 
com determinados interesses? Projectara ine
vitavelmente sobre o passado os seus valores 
pr6prios, os seus inreresses e preocupac;oes 
presentes ... 

Em terceiro l~aar, nao sendo possivel a 
experimenta¢o nem a repetibilidade, pois 
se trata de acontecimentos unicos e in:epe
tiveis, nao podera estabelecer leis ... 

Fernando Catroga e hem consciente 
destas objecc;oes. Por isso, op6e-se a hist6ria 
objectivista, positivista e nao pensa que a 
hist6ria seja mestra da vida ... Alias, como 
escreveu Paul Valery, «a historia justifica o 
que se quiser. Ela nao ensina rigorosamente 
nada, pois contem rudo e da exemplos . de 
tudo». 

Mas e possivel reconstruir o .facto his
t6rico, porque ha vesdgios, sinais, trac;os 
- aqui esta o titulo da obra: Os Passos do 
Homem como Resto/ho do Tempo. 0 histo
riador representa, entao, re-prese11tifica . o 
passado, sempre na convergencia da expli
ca¢o e da compreensao e tendo em conta a 
imaginacrao, que nao fantasia, para perceber 
os outros poss.iveis e assim fazer um.a sintese. 
Tern, pois, de precaver-se contra o perigo 
de, ja que escreve a hisroria, do fim para o 
prindpio, julgar que .ha .uma necessidade 
hist6rica, como se o passado so pudesse ser 
o que foi. 

Dada a sua subjectividade inevitavel e 
sempre historica, impoe-se distinguir entre 
a factualidade e a signincac;ao .da hist6ria. 
Esta distinc;ao faz em ender a necessidade 
de reescrever permanentemente a historia. 
Tambem por causa da interpenetrac;ao dos 
tempos ou do seu cruzamento, de que fala
mos. E ainda porqueha a ·Wirkungsgeschichte 
(a hist6ria efeitual), de que falava Gadamer ... 
Pr~isamente por isso, nao e s6 a historia 
vivida que e nova, tambem 0 e a historio
grafia: a historia esta sempre a ser reescrita. 



4. 0 terceiro eixo diz respeito ao fim do 
fim da hist6ria. 

Aqui, temos todo o campo da teologia 
da hist6ria e da sua seculariza<;ao em filoso
fias da hist6ria, segundo o esquema sucessivo 
de teodiceia, logodiceia, historiodiceia, 
agregando a mercadodiceia. 

Para a intelec<;:fo desta problematica, 
e decisiva a passagem pela conceito de 
seculariza<;ao, nos seus varios sentidos: a 
seculariza<;fo da conscienda, que deriva do 
esbatimento da rela¢o pessoal com a Trans
cendencia divina; a seculariza<;ao enquanto 
autonomia das realidades terrestres, que 
constitui uma conquista civilizacional 
fundamental, sobretudo na sua incidencia 
s6cio-politica - separa<;ao da(s) Igreja(s) 
e do Estado, da religiao e da politica; e a 
seculariza<;ao enquanto traz para a imanen
cia da hist6ria, herdando-os, conteudos 
semanticos da escatologia crista, referentes 
a meta-hist6ria pense-se, por exemplo, 
nos conceitos de salva<;ao e de Reino de 
Deus, realizados numa sociedade humana 
finalmente transparente, sem contradi<;ao 
nem explora<;ao. 

Se a hist6ria e uma heran<;a essencial
mente biblica - ao conceito grego de gera
<;ao, que implica necessidade, contrap6e-se 
o conceito biblico de cria¢o, que implica 
liberdade -, na perspectiva crista, a hist6ria 
tern o seu fim, enq uanto termo e telos na 
meta-hist6ria. 

Foi quando a historia se acelerou, con
cretamente com a revolu¢o da dencia e da 
tecnica, que, bebendo, por exemplo, em 
Joaquim de Fiori com a sua interpreta<;ao 
da Santissima Trindade e a triparti¢o da 
hist6ria em reino ou idade do Pai, idade do 
Filho e idade do Espirito Santo, se elaborou 
a lei dos tres esradios da hist6ria e a partir 
da de cria¢o pelo Logos se procurou 
a racionalidade da hisr6ria e se avan<;au pela 
secularizac;:ao no terceiro sentido indicado. 

E que se inserem nomeadamente 
e o marxismo. Segundo Hegel, a 

historia do mundo e 0 tribunal do mundo 
Wt.~lt~:es<:h11ch1:e Weltgericht}, a teodiceia 

converte-se em pois a his
t6ria e racional enquanto desenvolvimento 
dialectico de Deus. 0 marxismo nao e 
co1mt:Jre1eruiiv<;i sem o seu horizonte biblico
oro1.tettco-m1ess1.arutco. Tambem Ernst Bloch 
elaborou toda a sua ftlosofia a volta da 
esperam;a do Reino de Deus sem Deus ..,..... 

natureza e naturaliza<;ao 
do homem -, no de uma salto 
sobrenatural da natureza ... 

Mas a da historia · na sua 
imanencia e porque a his-
toria, pela sua natureza, e sempre finita e 
contingente. E, por outro lado, ha consti
tutivamente o novo me:lmunav(~l ... 

Aqui, sem pretender meter,..me em deba-
tes interminaveis, de acenar 
para a ideia de que a m<lctc~rn.iruu1e 
reol6gica, no sentido de que quer 
realizar na imanencia da hist6:da conceiros 
e caregorias essencialmente reol6gicas. Se se 
fala hoje tanto e por
que e essa modernidade teo1to~U01t m1e t.:ntirou 
em crise, na medida em,que se ae1co1nnta 
progresso, a tecnocienda esra em crise, caiu 
o sonho do comunismo <;omo do 
enigma da historia .e nao se confia muito 
em utopias ... 

Ja mais perto de 
tambem falou do da hist6ria>>, na 
medida em com a queda do muro 
de Berlim, ja haveria de novo, pois 
o futuro caminharia> no dom.tnio J.Ju,uni..;u, 

pela democrada e, no econ6mico, pelo libe-
ralismo: depois do Uniao ~mnet1ca 
a libertac;ao dos pafs:es sat'eUt:es, 
falencia do corou11.1srno, a a.emtocrac1a llOe:rat 
ea pru 
si ao mundo todo. Diga-.se, de passagem, que 
esta rese ja tinha sido avam;ada na Segunda 
Guerra Kojeve. 
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Embora no quadro do messianismo 
americano, era sobretudo a ideologia da his
t6ria dos vencedores que estava em marcha. 
0 pr6prio Fukuyama acabou ja por recuar ... 
Afinal, a hist6ria, pela sua pr6pria defini¢o, 
e aberta ... Nao e por acaso que, em 2008, 
outro polit6logo americano, Robert Kagan, 
escreveu tambem um livro, mas com o rfrulo: 
0 regresso da Histtiria e o fim dos sonhos. 

Depois, nesta visao, falta sempre a 
hist6ria dos vencidos - a historia no seu 
reverso (Gustavo Gutierrez). Ha um pro
verbio africano, admiravel neste dominio: 
um ditado sobre a mem6ria mutilada. Diz 
assim: «Enquanto OS leoes nao tiverem OS 

seus pr6prios historiadores, as hist6rias de 
cacra continuarao a glorificar 0 cacrador>>. 

A maneira de excursus, permitam uma 
palavra teologica. Ha a historicidade, a his
t6ria vivida, a hist6ria escrita, a filosofia da 
hist6ria. Mas a filosofia da hist6ria enquanto 
termo e consuma~ao (Ende e Vollendung) 
nao e possivel. Mas e pensavel uma teologia 
da hist6ria. No quadro do entrecruzamento 
dos tempos, e pensavel Deus como o Futuro 
absoluto, isto e, 0 Futuro de todos OS pas
sados, presentes e futuros. Deus enquanto 
Futuro absoluto consuma a hist6ria ao 
mesmo tempo que a abre ao sempre novo. 

Aqui, ganha mais sentido a palavra 
enigmatica de Heraclito, que Ernst Bloch 
resumiu deste modo: «Wer das Unverhoffte 
nicht erhofft wird es nicht finden» (quern 
nao esp era 0 inesper,ado nao 0 encontrara). 
E tambem precisamente com ela que Fer
nando Catroga fecha a sua obra, a qual so 
posso desejar que tenha 0 exito que uma 
obra de mestre merece. 

Anselmo Borges 
Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra 
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KOVACS, Andras Balint - Screeni1zg 
Modemism. Em·opeanArtCinema, 1950-
1980. Chicago: The University of Chicago 
Press, 2007. 432 p. (Cinema andModer
nity Series) ISBN 978 .. 0226451657. 

Andras Balint Kovacs e professor do Ins
titute for Art Theory and Media Research da 
ELTE University de Budapeste, director do 
National Audiovisual Archive de Budapeste 
e investigador de cinema que se dedica ha 
mais de duas decadas ao estudo do cinema 
moderno na Europa das decadas de 1960-
70. 

Kovacs rem publicado diversos trabalhos 
sob re hist6ria e estetica do cinema: Les Mon
des d'Andrej Tarkovsky (Lausanne, 1987); 
Metropolis, Pat·is: On German expressionism 
and the French New \Wive (Budapeste, 1992); 
Tarkovszkij (Budapeste, 1997); Film and 
Narration (Budapeste, 1997); Coll.ection of 
Essays (Budapeste 2002)i Trends in Modern 
Cinema (Budapeste 2005). 

Em Janeiro de 2008, a The University 
of Chicago Press d~u a estampa o seu mais 
importante e reconheddo trabalho: Scre
ening Modernism. European Art Cinenza, 
1950-1980 e 0 resultado de pesquisas e 
reflexoes continuas desenvolvidas pelo autor 
desde 1998. A principal proposta desta 
obra e analisar exaustivamente, historica e 
esteticamente, o cinema de arte (art cinema} 

que foi produzido em varios paises europeus 
desde meados da decada de 50 ate . meados 
dos anos 70 do seculo XX. Nao . se trata, 
portanto, de uma hist6ria geral do cinema 
europeu desse perfodo porque o autor 
defende que as obras filmkas . que podem 
ser classificadas co mo art cinema constituem 
apenas uma excep9io a produ~ao cinemato
grafica europeia do mesmo perfodo. 

Em Ultima anilise, Kovacs procura com;.. 
preender a forma~ do cinema moderno 
atraves da emergencia da no¢o de cinema 
de auror (cinema of auteurship, do termo 




