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arios sao os simbolos associados ao atleta vencedor das competicoes esportivas da 
Antiguidade Classica: a coroa de folhas de oliveira ou de louro, a palma e uma sim- v 

ples fita de la vermelha que cingia a cabeca daquele que era aclamado como verdadeiro 
heroi, quando os arautos proclamavam seu nome, o de seu pai e o da cidade onde nas- 
cera. Era uma atribuicao da cidade natal do atleta garantir-lhe uma gloria duravel e dar- 
lhe o direito de colocar uma estatua num s antuario. O sucesso obtido era um favor dos 
deuses que, em reconhecimento, recebiam oferendas. Entre esses ex-votos, destacam- 
se os premios recebidos nas competicoes, como tripes de bronze. Uma outra categoria 
confeccionada apos os jogos sao as estatuetas ou estatuas alusivas as provas vencidas, 
algumas encomendadas aos grandes escultores da epoca. As fontes literarias mencio- 
nam esculturas de'bronze legendarias que adornavam, sobretudo, os santuarios de 
Oiimpia e Delfos. Dessas, grande parte se perdeu, chegando ate nos apenas copias ro- 
manas de marmore, em sua maioria, testemunhos que a Arqueologia recuperou. 
Palavras-chave: Oferendas votivas; Bronzes; Competicoes esportivas; Antiguidade Clas- 

sica. 

H a uma associacao muito intima entre os premios de competicoes esportivas e as ofe- 
rendas de bronze em santuarios, na medida em que muitos dos premios acabaram 
sendo dedicados aos deuses posteriormente como agradecimento a vitoria. Assim, a 

ultima localizacao define os premios como oferendas ou ex-votos. Esta e, na realidade, uma 
confirmacao do carater sagrado das competicoes entre os gregos. Os jogos, por ocasiao das 
principais festas religiosas, eram todos associados a um santuario preciso e a um culto bem 
definido. 

Entretanto, e possivel, num primeiro momento, separar essas duas categorias, isto e, 
premios e oferendas votivas. Na primeira categoria @remios) estao os tripes; e na segunda 
(oferendas votivas), a grande estatuaria de bronze, as estatuetas e outros objetos de bronze. 
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Sabe-se que na antigiiidade recuada era uso dar uma recompensa de objetos de bron- 
ze nos jogos; o bronze era considerado, envio, como u m  metal precioso. Os mais frequentes 
eram os tripes, guardados como objetos praticos e decorativos ou, ainda, consagrados aos 
deuses. Este uso explica como um grande numero de tripes foi encontrado em teniplos e lo- 
calidades como Delfos e Oiinipia. 

Os tripes eram atribuidos como premios nas seguintes ocasioes: a) nas corridas de car- 
ros, desde o periodo homerico; b) nas corridas de cavalos; c) na corrida a pe; d) nos jogos de 
palestra, pugilato e lutas atleticas. 

Estatuetas e tripes sao, ainda hoje, recolhidos em terras que foram inumeras vezes re- 
movidas na antiguidade: em Delfos, para fazer terracos, em Oiimpia, para preencher os po- 
cos, cavados a cada quatro anos para dar de beber ao publico dos jogos (Fig. 1). 

Figura 1 -Tripe de bronze no seu contesto de escavacao no santuario de Oiinipia. Grecia sec. X a.C. E. Kunze; 
H. Schlcis, Bericht iiber dieArcs~rubrr~~getr itz OIJalpia, Vol. 7 ,  Abb. 14,p. 23. 

Posteriormente as figurinhas de terracota e as estatuetas de bronze dedicadas a Zeus e 
que aparecem os tripes com esta mesma funcao. Este tipo de es-voto tera um enorme sucesso: 
mesmo fora do contesto esportivo, em quase todos os santuarios da Grecia, qualquer que te- 
nha sido a divindade titular, foram encontrados tripes. Mais tarde, o tripe, munido de uma 
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Figura 2 -Tripe de bronze atico, do final do sec. VIII, 
reconstituido. A. Jacquemin, Trepieds Delphiques. 

Les Dossiers dJArcheologie, 15 1, p. 16. 

tampa, especializar-se-a, tornando-se o 
assento da Pitia e o simbolo do oracu- 
lo de Apolo em Delfos. 

Mas por que o tripe teve tanto 
sucesso? Por que tal objeto, que e, evi- 
dentemente, um utensilio de cozinha, 
ainda que tivesse tambem uma funcao 
cultual nas cerimonias em que as car- 
nes eram cozidas em honra aos deu- 
ses, e cuja forma remonta ao periodo 
rnicenico? So ha uma explicacao: a ra- 
ridade e o preco do bronze em perio- 
dos mais antigos. Antes da invencao da 
grande estatuaria, o tripe e o objeto 
mais precioso que se sabia fabricar e 
que se podia dedicar aos deuses ou 
usar como premios dos grandes con- 
cursos. (Rolley, 1983, p. 53) 

De fato, alguns exemplares atin- 
giram grandes proporcoes, conforme 
atestam as fontes arqueologicas. Numa 
Mora atica de figuras negras, do sec. 
Vi a.C., do Museu Nacional de Copen- 
hague, o vencedor de uma competicao, 
rodeado de outros atletas, e represen- 
tado sob um enorme tripe, tentando er- 
gue-lo sobre os ombros. Num friso do 
conhecido vaso Francois, um grupo de 
juizes aguarda o vencedor da corrida 
de cavalos junto ao tripe que os iguala 
em altura. As fontes iconograficas sao 
confirmadas pelos achados arqueolo- 
gicos, tanto de objetos relativamente 
bem conservados, como de fragmen- 
tos que permitiram boas reconstitui- 

coes. E o caso de um tripe de Deifos, do final do sec. VI11 a.C., com 1,54 m de altura aproxima- 
damente (Fig. 2). 
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Estatuas 
Nas cidades de origem dos atletas, suas vitorias deviam dar-lhes uma gloria duravel e o 

direito de colocarem suas estatuas num santuario. 
Havia em Oiimpia e em Delfos pequenos edificios construidos as expensas de diferen- 

tes cidades e destinados a proteger as oferendas e as estatuas mais preciosas. Eram os "Te- 
souros"alinhados em Olimpia, no Terraco dos Tesouros, e, em Delfos, ao longo da Via Sacra 
que sobe ao templo de Apolo. 

Essas estatuas, dos seculos VI ao iV a.C. tem duas funcoes bem especificas: ao ar livre 
ou sob um simples abrigo, pode ser a estatua do deus proprietario do lugar. Uma dedicatoria 
publica, sempre feita numa ocasiao determinada, esta, em geral, escrita na base; um outro 
grupo de estatuas tem, na vida politica e religiosa da Grecia arcaica e classica, um senodo 
muito preciso. Sao os ex-votos erigidos pelas cidades nos grandes santuarios, sob o pretexto 
de um agradecimento ao deus, mas com a intencao clara de proclamar a gloria dos ofertan- 
tes; trata-se seja de vencedores das provas nos grandes jogos, seja de generais vencedores de 
bataihas importantes. Os textos, a vezes muito longos, gravados nas bases, lembram ao visitan- 
te, sem equivoco, o sentido do monumento. As inscricoes sao frequentemente em versos (nome, 
nome do pai, da cidade e do escultor). 

No final do periodo helenistico (c. secs. 11-1 a.C.), havia na Grecia um numero impres- 
sionante de estatuas de bronze: 3000 em Rodes, segundo Piinio; perto de 800 foram levadas 
para Roma por M. Fulvio Nobilior quando tomou Ambracia (no ocidente do Epiro); em Olim- 
pia, 1000, no minimo, contando as que sao atestadas mais os fragmentos. Se restaram tao 
poucas e porque, evidentemente, o bronze se refunde. 

As primeiras estatuas dedicadas em Oiimpia pelos atletas eram de madeira. Tanto essas 
quanto as primeiras de bronze eram individualizadas somente pelas inscricoes, mas, a partir 
do momento em que a arte grega foi capaz de fixar a semelhanca individual, as estatuas devem 
ter sido retratos em grande parte. 

Segundo Plinio, somente apos tres vitorias um atleta teria tido o direito de dedicar uma 
estatua reproduzindo seus tracos: houve muitas excecoes, sobretudo entre os concorrentes 
das provas hipicas. 

Segundo Luciano, as estatuas nao deviam ser maiores que o tamanho natural: excecoes 
aqui tambem. 

Ao lado das estatuas dos atletas, eram erigidas estatuas de mestres por pupilos vence- 
dores, bem como monumentos equestres, carros atrelados ou cavalos montados (Fig. 3). 

O conjunto de estatuas mais famoso no contexto das competicoes esportivas e o do Au- 
riga, condutor de carros de corrida, encontrado no santuario de Deifos, em 1896. 
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Objeto de muitas controversias entre os especialistas, exatamente pela sua condicao 
muito fragmentaria, do conjunto restam a figura do Auriga, inumeros fragmentos dos cavalos 
e do carro e um bloco da base, com uma parte da inscricao. Na mais recente interpretacao, 
Claude Rolley (Jacquemin et al, 1990, p. 34) analisa a questao da dedicatoria das estatuas que 
se encontra na raiz de todos os problemas subsequentes relativos a composicao do conjunto e 
ao vencedor da prova a que as estatuas aludem. Polizalo, autor da dedicatoria e tirano de Gela, 
inicialmente foi tido como o alvo das homenagens e vitorias nas corridas a cavalo e de carros. 
Entretanto, nas fontes literarias (Pindaro, Baquilides) nao ha referencias a suas vitorias, mas 
somente as de seus irmaos Hierao e Gelao, da familia dos Dinomenidas. Hierao, tirano de Si- 
racusa, venceu duas vezes em Oiimpia e em Delfos estas duas modalidades de competicoes. 

Pausanias descreve um monumento, em Oiimpia, provavelmente um paralelo ao con- 
junto de Delfos. Foi erigido pelo filho de Hierao, Dinomeno, que cumpriu o desejo de seu pai, 
morto subitamente logo apos sua vitoria no hipodromo de Oiimpia, dedicando em seu nome 
um monumento que mostrava um carro enquadrado por dois cavalos montados. 

Deve-se pensar que, com a morte de Hierao, seu irmao Polizalo e seu fdho dividiram o 
acabamento das oferendas que ele devia a Zeus e a Apolo. 

Figura 3 - Estatua de bronze de cavalo e cavaleiro jovem. Eubeia, sec. I1 a.C. A cauda e moderna. 
Comprimento sem a cauda, 2,50 m. C1. Roiiey, Les Bronzes Grecs, Fig. 26. 

-- 
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No conjunto reconstihiido, as figuras laterais em pe - antes consideradas como dois 
meninos que puxavam o carro para uma volta de consagracao apos avitoria, segurando os ca- 
valos pelas redeas - seriam os joqueis que montavam os cavalos das duas vitorias. Desta for- 
ma, a data do monumento deve remontar ao periodo logo apos a morte de Hierao: 467-466 
a.C. (Fig. 4). 

Figura 4 - Gmpo do Auriga de Delfos, sec. V a.C., reconstituicao. C1. Rolley et al, Les Concours. 
Les Dossiers d'rlrcheologie, 15 1, p. 34. 

Estatuetas e outros objetos 
Alem das estatuas e grupos erigidos no 

Altis, o bosque sagrado de Oiimpia, os olimpio- 
nicos consagravam a Zeus ex-votos de todo o 
tipo, que se conservavam no Tesouro do tem- 
plo. E provavel que esses ex-votos, frequente- 
mente muito modestos, na origem fossem as 
unicas lembrancas de suas vitorias que os ven- 
cedores deixassem ao deus: desde os tempos 
mais antigos, apresentam-se, sob formas de es- 
tatuetas de bronze ou terracota, homens, car- 
ros ou cavalos (Figs. 5 ,6 ,7  e 8), que foram en- 
contrados em grande quantidade em escava- 
coes, ou objetos que serviam nos jogos (discos 
de pedra, carros) - estes ultimos talvez fossem 
a primeira forma usada para comemorar as vi- 

Figura 5 - Estatueta de bronze de corredora espartana, 
sec. VI a.C. N. Yalouris, The Olympic Gumes, Fig. 78. 
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torias equestres. 
Ocorria que fossem 

magnificos. Alguns exemplos 
relacionam-se a honras pres- 
tadas aos deuses por vitorias 
na quadriga - corrida de car- 
ros puxados por quatro ca- 
valos: 

o um thahrnos (leito 
matrimonial) de bronze de 
500 talentos de Egina foi con- 
sagrado a Zeus por Miron, ti- 
rano de Sicione (Olimpiada 
33,648 a.C.). 

Q Periandro, tirano de 
Corinto, dedicou uma estatua 
a Zeus, de ouro. 

0 Milciades, filho de 
Cipselo de Atenas, dedicou o 
"chifre de Amalteu" em mar- 
fim. 

Documentacao 
Baseando-nos na tra- 

dicao, ha uma dificuldade 
em documentar o volume 
real desses premios e oferen- 
das votivas de bronze. Em 
primeiro lugar, muito se per- 
deu, ou porque foi retirado 
dos locais de origem, ou de- 
vido a refusao do bronze. Em 
segundo lugar, o que existe 
esta disperso em museus e 
colecoes particulares do 
mundo todo. E, finalmente, 
muitas pecas nao tem docu- 
mentacao suficiente para 

L 

Figura 6 - Estatueta de bronze de corredor em posicao de partida, sec. V 
a.C. N. Yalouris, The Olympic Gumes, Fig. 66; Figura 7 - Estatueta de bron- 
ze de atleta lancando o disco. Peloponeso, sec. V a.C. J.R. Martens, Greek 
Bronzes in the Metropolitu~zhfuseunz, n. 2 1 ;  Figura 8 - Estatuetas de bron- 
ze de atletas: o da esquerda segura halteres com a mao esquerda, utilizados 
para o salto em distancia, e na mao direita, provavelmente, tem os restos de 
uma coroa. Atica, sec. V a.C. C1. Rolley, Les Bronzes Grecs, n. 88. 
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atestar sua origem (local de fabricacao) ou proveniencia (local de achado). 
Esses exemplares, ainda que possam ter sido encontrados fora de seu contexto origi- 

nal, em sua grande parte, pela sua iconografia e atributos, indicam uma relacao muito estreita 
com o ambiente das competicoes, dada a frequencia com que aconteciam esses jogos, que 
eram a grande ligacao entre as cidades gregas. Com efeito, foi entre o inicio do seculo VI e a 
metade do seculo V a.C. que a Grecia realizou plenamente o equilibrio entre sua diversidade e 
sua profunda unidade, sobretudo frente ao chamado mundo barbaro, isto e, aqueles que nao 
falavam grego. E a participacao comum nos grandes jogos, sobretudo em Olimpia e Delfos, 
que traduz este sentido de pertencer a uma mesma civilizacao. Assim, a cultura se concretiza 
em torno das grandes festas religiosas, acompanhadas de jogos em datas regulares: 

Olimpiadas: a cada quatro anos - jogos olimpicos - Oiimpia; 
Jogos Pitios: a cada quatro anos - consagrados a Apolo - Delfos; 
Jogos Istmicos: a cada dois anos - em honra a Poseidaoc- Istmo de Corinto; 
Jogos de Nemeia: a cada dois anos - consagrados a Zeus - Nemeia; 
Jogos Panatenaicos: a cada ano - Atenas. 

O calendario repartia de forma harmoniosa esses jogos de modo a permitir a partici- 
pacao de um atleta em todos eles. Paralelamente, a producao dos ex-votos foi profundamente 
influenciada em seu conjunto por esses eventos regulares. Mesmo em periodos de guerra, ha- 
via uma afluencia aos santuarios de espectadores e artistas de toda a Grecia que podiam apre- 
ciar essas estatuas, estatuetas e objetos de bronze que serviriam de referencia para as produ- 
coes de outras partes do mundo colonial grego do Ocidente. 

I FLEMING, M. I. A. Bronze prizes and offerings at sport conipetitions in Antiquity. Chssica, Sao Paulo, v. 
9/10, n. 9/10, p. 73-81, 1996/1997. 

arious are the symbols associated to the winner of sporting competitions in the Clas- v sical Antiquity: the crown of olive or laurel leaves, the palm and a simple red wool 
ribbon girding the head of the who was acclaimed as a true hero, as the heralds pro- 
claimed his name, his father's and that of the town where he had been bom. It was sup- 
posed his hometown to warrant him an enduring glory and to give him the right to place 
a statue in a sanctuary. The obtained success was a gift of the gods who, in acknowledge- 
ment, received offerings. Among these, the prizes won in cornpetition, such as bronze 
tripods, were prominent. Another category, manufactured after the garnes were over, 
are the statuettes or statues alluding to the victories, some of which ordered to the great 
sculptors of the epoch. Literary sources mention bronze legendary sculptures which 
adorned mainly the sanctuaries of Olympia and Delphi. A great part of these has been 
lost; only Roman copies, mostlywitnesses recovered by Archaeology, are available to us. 
Key-words: Votive offerings; Bronzes; Sportings competitions; Classical Antiquity, 
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