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forma independente de comunicacao contra a 
hegemonia dos meios utilizados pelas elites. 
O melhor exemplo demonstrado e o do aristo- 
crata Rufo, cuja mansao foi grafitada por uma 
viva critica: "Rufo foi representado caricatu- 
ralmente narigudo, careca, com queixo grande, 
orelhas pequenas e aparece laureado como um 
imperador. Permite observar o grau da oposi- 
cao popular a elite local e comprova o espaco 
livre do qual dispunha o povo" (p. 29). 

O autor continua mostrando como as 
oficialidades no mundo inteiro em nossos 
dias, mais que noutros tempos, despojaram 
as camadas subalternas de sua possibilidade 
de expressao e comunicacao. 

Estetica e Linguistica 

O autor analisa as influencias e relacoes 
reciprocas entre os fatos expostos pela lingua- 
gem falada, escrita e as condicoes da vida so- 
cial de Pompeia como espelho da civilizacao 
classica A linguistica fundiu-se com a estetica 
de vez que atraves da forma de comunicacao 
sobressaem os elementos nao-linguisticos como 
instrumentos de gladiadores e figuracoes. 

Tratando o grafitismo pompeiano como 
fenomeno nao-erudito, Funari observa que 
eles sao impregnados de lirismo proprio dos 
grafiteiros, tanto na forma quanto no conteudo. 

Estabelece tres niveis de manifestacao 
artistica atraves dos grafites. O primeiro e o 
verbal, pelo sentido das palavras. O segundo e 
o fonico, pelos sons contidos nas palavras. O 
terceiro e o iconico, pelos desenhos esbocados 
na forma grafica das palavras. O exemplo 
mais claro dessa trilogia, especialmente pelo 
efeito iconografico, e a inscricao Severafelas 
= "Severa, chupas" (p. 60-62). A frase, alem 
de representar os sons convencionais das pala- 
vras, parece querer gravar um certo ruido da 
cena. As letras do alfabeto empregadas na fra- 
se, separadas ou interligadas por longas hastes 
e botoeiras, formam um quadro de figuracao 
humana em movimento. 

Assim segue o livro cumprindo o ob- 
jetivo a que se propos o autor. O espaco a 
mim reservado neste minifundio de papel 
chegou ao seu limite maximo. 

ANTONIO DE PAIVA MOURA 
Fundacao Escola Guignard 

Belo Horizonte 

DANFORTH, Loring M., TISIARAS, Alexan- 
der. The Death Rituals of Rural Greece. 

Princeton, New Jersey: Princeton University 
Press, 1982, 229 p., com fotografias. 

O conteudo remete ao contexto cultuml 
especifico do autor da mensagem im- 
pregnado do sentido de classe social, 
sexo, idade, posicao ideologica e auto- 
imagem do gd~te i ro .  A forma ajusta-se 
ao conteudo na medida que o auxilia na 
realizacao de uma manifestacao estetica 
Qualquer mensagem, ao ser exposta, im- 
plica, necessariamente, uma forma de 
expressao que agrada mais ou menos, 
que possui maior ou menor adequacao 
ao gosto do ouvinte. [pag. 341 

O periodo de junho de 1975 a junho de 
1976, o fotografo Alexander Tisiaras passou-o 
numa aldeia ao norte da Grecia, a mesma que 
seus pais tinham deixado para tras irinta e cin- 
co anos antes quando foram viver nos Estados 
Unidos. Esta viagem resultou num ensaio fo- 
tografico cujo tema central foram os rituais de 
morte realizados, neste periodo, na aldeia. 

Ao retomar aos Estados Unidos e apos 
mostrar suas fotografias, Alexander Tisiaras 
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foi encorajado a procurar um antropologo 
que se interessasse por fazer uma analise 
destes rituais. Na primavera de 1979 convi- 
dou Loring M. Danforth a juntar-se a ele 
neste projeto e, finalmente, no verao, os dois 
seguiram para a Grecia, para Potamia. Desta 
experiencia, Loring M. Danfortli e Alexan- 
der Tisiaras realizaram o livro The Death 
Rituals ofRural Greece. 

Organizado em quatro capitulos, o li- 
vro apresenta na Introducao e nos dois primei- 
ros capitulos denominados "Death in Potamia 
e Anthropology of Death", respectivamente, 
alem de uma descricao etnografica do modo 
de vida e dos rituais de morte praticados na 
aldeia, uma excelente apresentacao das dis- 
cussoes antropologicas correntes acerca dos 
processos simbolicos e cognitivos relaciona- 
dos com a morte. E uma oportunidade tam- 
bem para o autor reconhecer sua divida inte- 
lectual para com muitos outros antropologos, 
entre os quais destacam-se Amold Van Gen- 
nep, Robert Hertz, Claude Levi-Strauss, Ed- 
mund Leach e Victor Turner. 

Contudo, o que deve ser destacado 
ainda nestes dois capitulos iniciais e a expo- 
sicao clara do impasse vivido dramatica- 
mente pelos habitantes de Potamia: como 
conciliar uma perspectiva religiosa, ou seja 
a crenca na imortalidade da alma, com a evi- 
dencia empirica da destruicao e do desapareci- 
mento do morto, isto e, da sua "pessoa"? Para 
Loring M. Danforth e este impasse que se cons- 
titui na estrutura dramatica, ou melhor, no "en- 
redo" que deflagra todo o processo ritual que 
se inicia ainda no periodo de agonia, no caso 
das mortes naturais dos velhos da aldeia, ou 
entao, na preparacao do morto para os fune- 
rais, no caso das mortes repentinas. 

Usando o esquema explicativo apre- 
sentado inicialmente por Arnold Van Gen- 
nepl e posteriormente desenvolvido por Vic- 
tor ~ u r n e ?  a proposito dos rites depassage, 
o autor mostra no terceiro capitulo intitulado 
"Death as Passage" de que modo os habi- 

tantes de Potamia conceitualizam a morte, 
fazendo dela uma transicao. Neste caso, 
apos os funerais que se referem a primeira 
fase do processo ritual, isto e, a separacao, 
segue-se o periodo liminar que pode durar 
cerca de cinco anos. Neste periodo, mesmo 
enterrado, a familia nao perde a comunicacao 
com o morto. Ao contrario, durante todos es- 
tes anos, atraves das niulheres da familia, ela 
assumira a responsabilidade de vigiar e zelar 
pela alma do morto a fim de que a mesma 
consiga chegar a seu destino h a l  - o paraiso 
- e la se separe definitivamente do mundo 
dos vivos. Para tanto, estas mulheres3 total- 
mente vestidas de preto deverao, durante to- 
dos estes anos, diariamente, visitar os tumulos 
de seus parentes e, apos limpa-los, sentar-se 
sobre eles, mantendo por algum tempo uma 
L <  conversacao" com seus mortos. 

Esta fase, a mais longa de todo este 
processo ritual, tem como foco principal, se- 
gundo a etnografia realizada por Loring 
D d o r t h ,  os lamentos rituais recitados dia- 
riamente sobre os tumulos. Apesar de se ba- 
sear nos trabalhos de Margareth Alexiou, 
Emily Vermeule e outros estudiosos, o autor 
propoe uma interpretacao propria destes la- 
mentos ao reforcar o seu carater propriamente 
cognitivo, ou seja, logico e reflexivo. Para 
ele, a importancia de se estudar estes lamen- 
tos nao reside apenas na sua dimensao poe- 
tica, ou entao, no seu aspecto exclusivamen- 
te funcional como forma de apaziguamento 
desta "crise da presenca" deflagrada pela 
morte de um parente. 

E a partir deste carater reflexivo dos 
lamentos rituais que a comunidade de Pota- 
mia, segundo Loring Danforth, atraves das 
mulheres, tenta resolver e solucionar o impasse 
logico que a morte instaura Dai o autor se deter 
no quarto capitulo denominado "Methaphors of 
Mediation in Greek Funeral Laments", na des- 
cricao destas metaforas de mediacao presentes 
tanto nos lamentos como nos diversos ritos que 
os acompanham. Mais uma vez observa-se a 
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presenca de Victor ~ u r n e r ~ ,  para quem a me- 
tafora, alem de ser uma "forma de conheci- 
mento tacito" 5, "e a nossa condicao de efetuar- 
mos a fusao instanthea de dois campos de 
experiencia separados n u l a  imagem ilumina- 
da, iconica e encapsulada" 6 .  

Ficamos sabendo, assim, que o funeral 
propriamente dito pode ser celebrado como 
um casamento, caso os mortos sejam jovens 
e solteiros. Deste modo, os conjuges serao a 
terra, os seixos e outros elementos naturais e 
a "ida para o tumulo" passa a ser analoga a 
"ida para a casa dos afins". Neste sentido, 
os lamentos se referirao ao morto/morta 
como a um noivo ou a uma noiva. Em se- 
guida, ha a possibilidade tambem de o fune- 
ral ser assimilado a uma viagem e ai os habi- 
tantes de Potamia tem um espectro enorme de 
situacoes reais, uma vez que muitos dos seus 
habitantes emigraram para muito longe, como 
o caso dos pais de Alexander Tisiaras, e por 
isso mesmo cortaram as ligacoes com a terra 
natal. Por ultimo, temos a vida humana com- 
parada i vida de uma planta para mediar a opo- 
sicao vidahorte. Observa-se entao que a meta- 
fora relacionada ao corpo 11umano e a comida 
E se o corpo e comido pela terra, entao ele a 
nutre dando vida ao mundo e a natureza. 
Neste sentido, "ser comido pela terra" passa 
a nao significar mais "destruicao", ao con- 
trario, o corpo ao retomar a terra e sendo 
"comido" por ela consuma o proprio ciclo 
cosmico da existencia humana: do po vies- 
tes, ao po retomaras. 

Chegamos finalmente a terceira e ulti- 
ma fase do processo ritual: a exumacao dos 
restos do morto. Este e o momento crucial 
de todo o processo ritual e do livro, uma vez 
que o sucesso ou nao de todo o empreendi- 
mento ritual ficara registrado publicamente 
atraves da qualidade dos ossos: se estiverem 
claros e limpos e sinal de que a alma esta 
salva e chegou a seu destino, sem proble- 
mas; se estiverem negros e sujos, sinal de 
que houve problemas. Nao e por acaso en- 

tao que este momento e cercado de enormes 
expectativas, ansiedade e angustia, conforme 
nos mostram as fotografias de Alexander Ti- 
siaras. E nao e tambem por acaso que a oca- 
siao pode ser pretexto para a explicitacao dos 
connitos existentes no interior da aldeia. Alem 
disso, ha o papel das mull~eres como "guar- 
dias7' e garantidoras da viagem da alma em di- 
reciio a seu destino, que* e virtualmente colo- 
cado em risco todas as vezes em que os ossos 
nao se apresentam conforme o esperado. 

A exumacao entao, como podemos 
depreender no quarto e ultimo capitulo, 
"Wounds that never Heal", representa o pa- 
roxismo deste impasse logico ao qual nos 
referimos: mesmo claros e liinpos, simboli- 
zando portanto o bom t emo  da viagem, as 
pessoas "sabem" que o que tem pela frente 
sao ossos, apenas ossos e que tudo acabou, 
cessando inclusive, a partir daquele mo- 
mento, qualquer comunicacao com o morto, 
doravante transfonnado num antepassado e 
cujos restos irao ser depositados no ossua- 
rio (coletivo) da capela do cemiterio, per- 
dendo assim toda a sua individualidade. 
Ora, e este processo de transformacao e ela- 
boracao da "pessoa" - cuja pertenca e o 
mundo dos vivos - em "antepassado" - 
cuja pertenca e o mundo dos mortos - que 
pode nos reconduzir a dimensao filosofica 
da morte: por encerrar um enigma jamais 
solucionado, e a morte por excelencia que 
melhor expressa os dilemas proprios da ati- 
vidade de conhecimento. 

Neste sentido, Loring M. Danforth, por 
conta de sua excelente etnografia e apoiado 
nas cenas registradas por Alexander Tisiaras, 
foi capaz de nos mostrar como o "lidar com a 
morte e o morto", ter de resolver o impasse 
provocado pelo g q  que ela instaura no curso 
da vida social a cada vez que irrompe com a 
violencia que a caracteriza, implica e exige dos 
homens um esforco e um investimento que ul- 
trapassa em muito a ordem das emocoes e dos 
sentimentos: ela nos exige intelectuahente, 
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obrigando-nos a agir de certo modo e a de- 
sempenhar determinados papeis, nos colo- 
cando assim ineviiavelmente diante da ques- 
tao do conhecimento de nos mesmos e dos 
outros. 

Notas 
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