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ABSTRACT: L'ingeniosite dans le developpement de l'art 
de parler chez les Grecs peut etre appreciee des le debut de 
leur litterature . Neanmoins, . ce n'est qu'au Ve siecle av. 
J.-C. qu'apparait une theorie de cet art ,  en Sicile, rattachee 
alors a la Grece comercialement e t  politiquement. Au IVc 
siecle av. J.-C., a Athenes, Aristote, dans sa Rhetorique, 
definit clairement les normes de la critique des discours. 
I1 faut donc se fonder sur Aristote pour etudier ce modele 
du genre deliberatif qu'est la Troisieme Philippique de 
Demosthene, ou ressort l'habilite de l'orateur dans la 
combinaison des types de pistek.  

Os gregos eram naturalmente eloquentes e desenvolveram ao 
longo da historia uma arte de falar, cujas fases podemos seguir 
de Homero aos grandes discursos do seculo IV a. C. 

Como ocorreu com a literatura grega em geral, as manifestacoes 
da eloquencia, quando ja traziam consigo uma longa tradicao, 
assumiram gradualmente a forma escrita. Assim, nos poemas home- 
ricos, que representam o ponto alto de uma tradicao oral de poesia 
epica, encontram-se ora discursos inteiros pronunciados em assem- 
bleias ou diante de pequenos grupos de homens, ora tentativas 
evidentes de persuasao (Kennedy, 1963 : 6) . 

Alem dos poemas epicos, tambem os elegiacos e liricos apre- 
sentam discursos com o objetivo claro de convencer. E o que se 
observa nos fragmentos de Calino,l quando ele exorta os compa- 

1 
Calino de Efeso, do seculo VI1 a. C., nos fragmentos de poesia elegiaca exis- 
tentes, mostra-se influenciado por Homero, em seu estilo. 
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triotas a agir em defesa da Patria ameacada, e na Ode a Afrodite, 
em que Safo2 implora a protecao da Deusa contra as penas do 
coracao. Em ambos os casos, os poetas esperam ser atendidos em 
seu apelo, por sua forca de persuasao. 

Importante fonte para o estudo da eloquencia se tem tambem 
nas tragedias que oferecem situacoes que lembram cenas de tribunais. 
Veja-se, por exemplo, entre outros, o julgamento de Helena em 
Troianas (911 et seqs) . Ela defende sua causa apoiada no argumento 
da vitima inocente que Afrodite sacrificou a Paris para que este 
lhe desse a vitoria no concurso das deusas. 

As obras historicas do seculo V registram grande numero de 
discursos. Quando Herodoto os insere na narracao, eles apresentam 
argumentos de certa extensao e importancia. Mas e sobretudo 
Tucidides que, em funcao de seu metodo historico, reconstitui os 
discursos efetivamente pronunciados nas assembleias, baseado 
na memoria dos homens e num calculo de probabilidades, efetuado 
a partir da sua analise dos fatos. 

Ainda no seculo V os que falavam nas assembleias nao publi- 
cavam os discursos ." 

O valor da eloquencia acentuou-se quando, com a substituicao 
da tirania pela democracia, o cidadao, tomando consciencia da 
liberdade de acao que o novo regime lhe assegurava, passou a 
reivindicar abertamente os seus direitos diante dos tribunais. Com 
a queda da tirania da Sicilia, tao grande numero de litigios surgiu 
que levou Corax e Tisias a pensar em ensinar a tecnica da retorica 
judiciaria. Sua arte retorica e datada do seculo V a. C. Nao muito 
depois de preparada, essa obra deve ter passado a Atenas, que, 
naquela epoca, mantinha fortes relacoes comerciais e politicas com 
a SiCilia. 

Diz Navarre (1900 : 23) que as contestacoes diarias entre 
comerciantes de Siracusa e Atenas, apresentadas ora numa, ora 

2 
Safo de Lesbos compos hinos, epitalamios e poesias eroticas. No poema cftado, 
assim se dirige a Deusa: •áVem a mim tambem agora, liberta-me de terriveis / 
cuidados, tudo quanto meu coracao deseja, concede [ .  . . ] w  (25-7). 

3 
Diz Platao (Phuedr. 257115) que eles tinham receio de ser tachados de 
sofistas. 
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noutra localidade, devem ter contribuido muito para divulgar, na 
Ultima, a teoria da eloquencia da autoria de COrax e do seu disci- 
pulo Tisias. 

Paralelamente aos julgamentos, produziam-se os debates poli- 
ticos diante da Assembleia popular, a e k k i e ~ i a . ~  Os intereeses da 
po& e as discussoes dos partidos constituiam, desde o inicio, a 
base da eloquencia deliberativa . 

Quanto ao estudo especifico dos discursos politicos, realizou-se 
nas escolas dos sofistas, alguns dos quais ensinavam a seus disci- 
pulos modelos de discursos e lugares-comuns adaptaveis a uma 
grande variedade de ocasioes politicas. O orador era preparado 
para aconselhar ou desaconselhar os membros da Assembleia popular 
a tomar certas decisoes e medidas. 

A teoria da retorica deliberativa nao recebeu expressao formal 
ate o tempo de Aristoteles e Anaximenes; mas, pelos fins do seculo V 
e principios do IV, a julgar pelos discursos dos historiadores e por 
alguns outros exemplos, a oratoria deliberativa era influenciada 
pelas regras dos discursos judiciarios (Kennedy, 1963 : 203-4) . 
De acordo com elas, verifica-se que o discurso deliberativo apre- 
senta um proemio, por vezes uma narracao, argumentos de probabi- 
lidade, exemplos historicos e topicos (como, por exemplo, os da 
utilidade, do justo, do honesto) e, por fim, o epilogo. 

Na primeira metade do seculo IV a. C., alguns oradores devem 
ter discursos deliberativos, anteriormente pronunciados, 
mas infelizmente se perderam. Demostenes foi o primeiro a publicar 
discursos redigidos. 

A tradicao manuscrita legou-nos uma colecao de onze discursos 
deliberativos de Demostenes de autenticidade nao duvidosa, e este 
conjunto fornece-nos uma preciosa informacao sobre os fatos mais. 
significativos da vida politica ateniense no periodo de 354 a 341. 

4 
Na epoca classica, as assembleias regulares de pleno direito (kyrlai ekkesld) 
eram convocadas quatro vezes por pritania, isto e, quarenta vezes por ano. 
Quando a materia em pauta nao tinha solucao numa assembleia, constituia-se 
outra, dita assembleia extraordinaria (synkletos ekklesia) . As ekkleslai tinham 
poder soberano. Alem de legislar, ocupavam-se das eleicoes, da fiscalizacao 
dos magistrados, da politica estrangeira, encarregando-se ainda do exilio, 
confiscacao e condenacao a morte. Cf. Lavedan, 1931 : 120. 
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A Terceira FYiipica, datada de 341, destaca-se nesse conjunto 
como a peca oratoria de elaboracao mais perfeita. Nela o orador 
nao se  dirige apenas aos seus concidadaos, mas a todos os helenos 
que desejavam conservar a liberdade. Assim, a luta contra o rei 
Filipe da Macedonia adquire aqui uma universalidade que jamais 
teve. Demostenes procura alertar os diversos pontos do mundo 
grego ameacados e uni-los num ataque organizado ao inimigo. 
O momento parecia-lhe decisivo, e a situacao, de risco geral para 
todos e de suma gravidade, nao comportava realmente quaisquer 
hesitacoes ou delongas. Ja desde o proemio se percebe o tom de 
decisao extrema decorrente dessa universalidade caracteristica 
do discurso. 

O orador, que no plano interno se voltara sempre para o 
interesse da sua Cidade e, na politica externa, para o principio 
do equilibrio do poder, sentiu entao que a questao da  liberdade dos 
gregos estava acima da hegemonia de Atenas. E empregou toda 
a capacidade de persuasao, todo o ardor patriotico em defesa da 
salvacao da Grecia, que ja estava com o adversario aquem das suas 
fronteiras. Desde as  Guerras Medicas, ela nunca estivera tao grave- 
mente ameacada por inimigo externo como estava agora; o perigo 
e o adversario comum forcosamente provocariam a uniao desejada. 

Diante da gravidade da situacao e da urgencia de uma tarefa 
que sempre propusera, de salvacao nacional, a emocao do grande 
orador extravasa no mais belo de seus discursos, harmoniosamente 
articulado com um senso de composicao e uma forca de argumentos 
ja demonstrados anteriormente, mas aqui enriquecidos por uma 
aguda sensibilidade a iminencia do perigo. 

Para  um comentario sobre essa peca oratoria, do ponto de vista 
retorico, nao se pode dispensar um resumo que reavive o seu 
desenvolvimento. Nos nos deteremos, entretanto, somente no con- 
teudo do proemio e do epilogo, deixando o do corpo do discurso, 
isto e, o conteudo d a  argumentacao, apenas para comentarios eluci- 
dativos, dado o grande numero de paragrafos dele constante 
(setenta) . 

O proemio, formalmente, compoe-se de cinco paragrafos: 
Fala-se continuamente nas assembleias das ofensas de FYlipe a 

Helade. Todos concordam em que e necessario por-lhe um f im.  
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No entanto, a situacao de Atenas e tao ma que, mesmo se todos se 
propusessem arruina-la, nao estaria ela pior. Responsaveis por isso 
sao os maus conselheiros que so querem ser agradaveis ao povo, 
uns por falta de previsao, outros pelo apoio que dao a Filipe. 
A liberdade de palavra, concedida a estrangeiros e ate a escravos 
em Atenas, e negada ao orador na ekklesia. Se ele puder falar 
francamente, os erros ainda poderao ser corrigidos. Na realidade: 
Filipe venceu a indolencia dos atenienses e nao a po&. 

Resumido o proemio, e de interesse iniciar a apreciacao do 
discurso com base numa critica retorica, cujas normas sao bem 
definidas a partir de Aristoteles . 

No discurso retorico, esse autor distingue tres elementos que 
concorrem para o desempenho de sua funcao especifica que e a 
persuasao. A esses elementos ele chama pisteis (provas) e os 
classifica em subjetivos e objetivos (Rhet. 1356 a )  . As provas 
subjetivas sao o ethos e o pathos. As provas objetivas sao fornecidas 
pelo silogismo retorico (enthymemn) e pelo exemplo, que corres- 
ponde a inducao dialetica. 

Esses tres tipos de provas correspondem em principio as  tres 
partes principais do discurso; o pathos aparece sobretudo no epilogo, 
enquanto o entimema e os exemplos se encontram na argumentacao, 
que constitui o corpo do discurso. O ethos consiste no artificio do 
orador em criar a seu respeito, pelo seu enunciado, uma figura, 
um carater, que predisponha os ouvintes a persuasao, e essa predis- 
posicao e em geral conseguida pela impressao de benevolencia, que 
o ouvinte sente no orador. E para conseguir essa impressao de 
benevolencia, este em geral evita desagradar o ouvinte e procura 
o contrario, isto e, agrada-lo. 

No proemio, podemos ver que os cinco paragrafos constituem 
o ethos 'atraves de uma argumentacao que envolve os aconte- 
cimentos, a atitude dos oradores e a dos ouvintes numa trama de 
relacoes que ressalta a figura do orador benevolente, porque ele 
diz a verdade nao a custa da lisonja, nao porque ele diz o agradavel, 
mas ao contrario: mesmo contra a lisonja, contra o agradavel, a 
benevolencia do orador transparece na denuncia dos fatos desa- 
gradaveis aos membros da assembleia. O orador evoca exemplos 
que confirmam o acerto das suas previsoes e a coerencia de sua 
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posicao. Isso lhe da o prestigio e a forca do bom conselheiro. 
E essa figura do orador competente, bem firmada no proen~io, 
continua no tom de sua argumentacao e mesmo nas breves sen- 
tencas do epilogo. 

Dentro da argumentacao, encontramos o entimema e o exemplo, 
as chamadas provas objetivas, que constituem propriamente o nucleo, 
o momento decisivo da persuasao. O primeiro difere do silogismo 
por basear-se em principios nao necessarios, mas em verossimilhancas 
( ta  eikota), em sinais certos (tekmeria) e sinais provaveis (semeia) 
(Arist. Rhet. 1357 a-b) . Aristoteles os considera como proprios 
sobretudo da oratoria judiciaria, mas eles sao muito importantes 
nos discursos deliberativos de Demostenes, tao importantes quanto 
os exemplos, considerados pelo filosofo como proprios do genero 
deliberativo e presentes na Terceira Filipica em muitos momentos 
da argumentacao. 

Os principios. nao necessarios do discurso retorico sao classi- 
ficados por Aristoteles em topoi e eide (Rhet. 1358 a )  ; os primeiros 
sao gerais e por isso tambem chamados koinoi topoi, enquanto os 
segundos sao as premissas proprias de cada um dos tres generos 
da eloquencia. Os topicos mais importantes do genero deliberativo 
sao: rendas, guerra e paz, protecao do territorio, importacao e 
exportacao, e legislacao. 

0s koinoi topoi dizem respeito ao possivel ou ao impossivel, 
ou demonstram que algo acontecera ou nao, ou, ainda, tratam da 
grandeza. 

Na Terceira Filipica, a argumentacao desenvolve de maneira 
muito vigorosa um dos topicos especificos apontados por Aristoteles : 
o da guerra e da paz. Este e o nucleo do discurso. A sua importancia 
aqui esta ligada a necessidade de deixar bem caracterizada uma 
questao de fato - o estado de guerra - em conflito com uma 
situacao legal - a da paz oficial. 

Para tratar desse problema central, alem de servir-se de outros 
topicos especificos, Demostenes utiliza sobretudo, com grande habi- 
lidade, os koinoi topoi. Com os exemplos dos ataques aos habitantes 
de Olinto, Focida, Feras ( D  11-2), o orador mostra a uniformidade 
da conduta do rei macedonico diante das suas vitimas, que so 
tardiamente tem consciencia da sua triste situacao. Tudo indica 
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que Atenas tera o mesmo fim, se nao puser um termo as  ofensas 
de Filipe. Se ele alcancou os seus objetivos nos outros casos, 
agindo com astucia, e nao como inimigo declarado, e provavel que 
o mesmo se de com Atenas, se nao mudar de atitude. 

Insiste o orador ainda no maior ou menor grau de facilidade 
na ocorrencia do fato, quando compara a atitude passiva de 
Atenas com a de outras cidades ja dominadas (5 354). O tom 
de censura esta claro nessa observacao. Ainda frisa que, se nao 
corrigirem os seus erros, os helenos serao vencidos, pois, se tantas 
cidades cairam nas maos de Filipe, e possivel que tambem o mundo 
grego todo tenha esse fim. 

Nao menos consideravel e o lugar que se baseia no fato que 
se produzira ou nao no futuro. Se uma acao que visa a um 
certo fato se produziu, e provavel que esse fato se produza (Arist. 
Rhet. 1359 a ) .  Assim, todos os atos praticados por Filipe contra 
Atenas sao prenuncios da investida final a Atica que, submetida, 
dara a Macedonia o dominio sobre a Helade. 

Quanto ao topico da grandeza, que compreende a amplificacao 
(auxesh) e a atenuacao   meio si^),^ dele se serve Demostenes 
tambem com muita felicidade. O orador qualifica Filipe atraves 
de um confronto com os helenos, pelo qual, a medida que estes 
sao engrandecidos, o primeiro e diminuido. Assim e amplificada 
a inferioridade de Filipe. Por esse processo o orador procura 
despertar nos ouvintes sentimentos de brio, de orgulho, de honra, 
que poderao anima-los a sair da inercia costumeira. 

E ainda um exemplo de meiosis a atenuacao das faltas come- 
tidas pelos lacedemonios e atenienses, nas suas fases de hegemonia, 
e confrontadas com as  de Filipe. Exemplo de fatos historicos apoiam 
as assertivas do orador. E evidente que com a atenuacao dos 
erros dos helenos, ha o agravamento (auxesis) dos de Rlipe. 

Alem desses topicos, definidos por Aristoteles como propria- 
mente tecnicos, aparecem outros na Terceira Filipica, que a critica 
retorica posterior, chamando-os tambem lugares-comuns, distingue 

6 
Arist. Rhet. 1391 b 30; Lausberg, 1966: T. I 5 260. 
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todavia dos que Aristoteles considera tecnicos. Exemplo deles e o 
elogio dos antepassados e a apresentacao de Atenas como protetora 
da justica e defensora da liberdade da Helade. Estes topicos 
foram de fato muito repisados na retorica do seculo IV. Entretanto, 
o criterio para diferenca-10s daqueles que sao tecnicos parece ser 
apenas o fato de eles serem repetidos inconscientemente e, portanto, 
mal usados. Nesse caso, a Terceira Filipica nao apresenta tais 
topicos, pois o elogio dos antepassados ( S  14) e a grandeza moral 
de Atenas ( 5  73) estao aqui, como, alias, em outros discursos, 
cuidadosamente associados aos elementos de argumentacao do pos- 
sivel e impossivel. 

Na Terceira Filipica, o epilogo se resume num Unico paragrafo. 
Nele o orador reafirma 'que tudo pode ser corrigido se forem 
adotadas as medidas propostas, mas a sua conviccao admite que 
outros possam dar melhor conselho e, ainda, formula finalmente um 
voto aos Deuses, para que a decisao final dos atenienses seja em seu 
proprio proveito ( 5 76) . 

A prova considerada propria do epilogo e o pathos," artificio 
que consiste em predispor a persuasao atraves de sentimentos (como 
piedade, indignacao, esperanca) despertados a respeito de pessoas, 
fatos ou acontecimentos de que o orador fala. O pathos e comple- 
mentar ao Gthos e com ele esta naturalmente vinculado. 

O epilogo da Terceira Filipica e sobrio e tambem nao e nele 
que se situa exclusivamente o pathos. Este, mais ainda que o 
ethos, se encontra no discurso todo. Ja desde o exordio ele aparece, 
por exemplo, na hipotese imaginada pelo orador no 5 1, de que 
todos os oradores falassem em vista de criar uma situacao pessima. 
Ele esta tambem em muitos pontos da argumentacao que tendem 
a exacerbar os sentimentos de indignacao, ironia, honra, vergonha. 
Esta ainda em varios exemplos, explorado com muita habilidade. 

Por todos os comentarios feitos, conclui-se que a Terceira 
Filipica, atravessando os seculos, constitui ainda hoje um dos grandes 
exemplos de retorica autentica. 

6 
Arist. Rhet. 1356 a 14-8; Pol. 1419 b 25. 
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