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RESUME: A partir des Actes du Colloque de Rouen et 
d'autres publications recentes, je formule certaines cri- 
tiques des methodes semiologiques de lecture des images 
antiques, notamment le "gel" des changements et muta- 
tions historiques . 

Toda uma serie de trabalhos recentes publicados na f ianca  
desenvolvem uma leitura das imagens na ceramica que se apresenta 
em ruptura com as interpretacoes tradicionais. Esses trabalhos, 
que eu examinarei brevemente aqui, propoem uma leitura "semio- 
logica" dos vasos gregos. Esta corrente e, ainda hoje, uma entre 
muitas outras, mas a lembranca do passado recente me faz pensar 
que, uma vez mais, esta "ultima moda vinda de Paris" pode dominar 
o nosso "pret-a-penser" brasileiro, ao ponto de se tornar a interpre- 
tacao dominante e exclusiva desse tipo de documentos. 

Este pequeno ensaio tem por objetivo nao condenar em bloco 
estas pesquisas ou subestimar o seu alcance intelectual, mas, antes, 
examinar os seus limites metodologicos. Com este objetivo, apre- 
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sentarei os principios basicos dessas pesquisas e tentarei fazer a 
sua critica; em seguida, examinarei alguns dos seus resultados 
num dominio que me e familiar, o das imagens dionisiacas. 

Tomemos de inicio um ponto de referencia firme e comodo: no 
Coloquio de Rouen (Franca) de 1982, dedicado a ceramica grega, 
os problemas teoricos e metodologicos estiveram no centro das 
discussoes. A titulo de introducao, Pauline Schimitt-Pantel e 
Francoise Thelamon fizeram o repertorio dos principais pontos do 
debate atual (Image e t  ceramique: 9-20). Vou tentar resumir 9 
pensamento destas duas especialistas: 

1 .  Em muitos trabalhos, "a imagem funciona o mais das vezes 
como ilustracao de um discurso historico inteiramente construido 
a partir de outros documentos, seja para corroborar as fontes 
escritas, seja para fundamentar tal hipotese do historiador. No pior 
dos casos, ela tem uma funcao puramente de ilustracao estetica e 
pode inclusive ser suprimida, o que acontece por vezes" (Image et 
ceramique: 9) ; 

2 .  Ainda a respeito da construcao do discurso historico, elas 
dizem: "O mais das vezes o discurso do historiador e construido em 
primeiro lugar a partir das fontes escritas, as quais ele da prio- 
ridade, como se so a elas fosse reconhecido o estatuto de documento" 
(Image et ceramique : 10) ; 

3 .  As autoras criticam com vigor a equacao imagem = tradi- 
cao popular, em oposicao aos textos, que apresentariam uma tradicao 
mais nobre. 

Antes de continuar, podemos dizer o seguinte: concordo perfei- 
tamente em ver a imagem nos vasos de ceramica como represen- 
tacoes, como documentos no pleno sentido da  palavra e ate como 
'lmonumentos~' a maneira de Foucault (cf. Durand In:  Image e t  
ceramique: 170),  com uma logica propria, e, atraves disso, vejo 
o perigo que corremos se a olharmos sempre como figuracao da 
realidade direta. Mas, isto dito, eu nao acho, como as  autoras, 
"que passamos sem duvida ao largo das questoes propriamente 
historicas" (Image et ceramique: 10) se  solicitarmos das imagens 
informacoes "au premier degre". A semiologia das imagens, no 
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que se refere aos vasos gregos (mas sem duvida tambem de maneira 
geral) nao sera mais util que a "abordagem tradicional" que ela 
condena, a nao ser que ela incorpore e ultrapasse as conquistas 
desta ultima. Ela nao pode nega-las (o que a semiologia faz por 
vezes) pela simples razao de que os moveis, roupas, armas, uten- 
silios e outros elementos de "cultura material" que os pintores 
tinham sob os olhos e que eles representavam (ainda que eles os 
transformassem e deformassem, o que parece obvio) eram preci- 
samente gregos (e mais que isso, arcaicos ou helenisticos, atenienses 
ou cretenses, e por ai afora), e nao chineses ou contemporaneos. 
A mesma observacao se aplica, na minha opiniao, aos aspectos 
menos concretos da representacao. 

Quando ao ponto no 3, nenhum historiador da arte serio jamais 
pretendeu fazer deste corte uma explicacao exclusiva e definitiva. 
Os estudos como o de Flaceliere e Devambez sobre Heracles 
(Flaceliere; Devambez 1966), que as autoras criticam, ou os de 
Metzger (Metzger 1951) so falam de nuances, pois as mediacoes 
entre texto e imagem, por um lado, e entre a grande pintura, a 
escultura e a pintura dos vasos, por outro lado, sao muito com- 
plexas. Mas ninguem podera negar que o pintor de vasos, pela 
destinacao mais ampla (mais ou menos ampla segundo o tipo 
de vaso) dos seus trabalhos, estava mais proximo das tradicoes 
populares, ou, para falar de forma mais precisa, mais proximo das 
interpretacoes mais populares da ideologia religiosa nobre, do que, 
por exemplo, o poeta epico ou lirico. 

Continuemos. P. Schimitt-Pantel e F. Thelamon distinguem 
uma outra modalidade de abordagem das imagens que consiste em 
constituir o corpus de imagens para um tema historico. Elas cri- 
ticam os que "fabricam assim, a partir das imagens, documentos 
para a historia. Eles consideram com efeito que estes documentos 
iconograficos sao fontes susceptiveis de completar, de enriquecer 
os temas escolhidos pelo historiador, de responder certas questoes as  
quais a documentacao essencialmente textual nao permite responder. 
A questao parte da historia, a resposta volta a historia. Impoe-se a 
imagem questoes vindas do exterior, ao inves de se permanecer 
atento aos problemas que a propria imagem levanta" (Image et  
ceramique: 14) . A proposta que resulta desta critica impediria, 
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consequentemente, que se tomasse, para a constituicao de um corpus, 
atraves de uma escolha restrita num conjunto numeroso de 
documentos, as imagens de uma figura divina, por exemplo. A cri- 
tica das autoras e de que "este tipo de abordagem, que segue um 
corpus voluntariamente fechado, impede que se perceba todas as 
interferencias entre imagens. O fio condutor foi escolhido antes 
mesmo de se olhar as cenas" (Image et cerarnique: 16) . 

Ora, qualquer que seja a perspectiva adotada, e preciso partir 
de alguma coisa. Mais ingenuo do que escolher um ponto de 
partida e acreditar que se possa fazer abstracao de todo conhe- 
cimento (ou preconceito) previo. Talvez seja Util lembrar, com 
as autoras (Image et ceramique: 16 ) ,  que as imagens dos vasos de 
ceramica nao sao uma "fotografia" da realidade, da mesma forma 
que uma cena mitologica nao e sempre a "ilustracao" de um texto. 
Mas e preciso ser prudente e nao erigir isso em contra-sistema pois, 
se e verdade que, por exemplo, muito poucos acontecimentos histo- 
ricos precisos foram pintados, e quase nada sobre o funcionamento 
da cidade, e nao menos verdade que, por exemplo, o sucesso retum- 
bante das Bacantes de Euripides exerceu uma grande influencia 
sobre as imagens dionisiacas ulteriores, para citar apenas um caso 
que me e familiar (Dabdab Trabulsi 1990). Para dar um outro 
exemplo, nos podemos demonstrar que se vemos fontes, a multi- 
plicacao das cenas de colheita de uva ou das atividades relativas 
ao azeite na ceramica atica do IV" seculo, isso tem uma relacao 
certa e direta com processos historicos precisos e identificaveis. 

Esta advertencia parece indispensavel, pois alguns chegaram 
ate a negar o valor de certos resultados bastante seguros da pesquisa 
na area, como os trabalhos de Boardman sobre Heracles, ou as 
conclusoes relativas a datacao da reforma hoplitica a partir da cera- 
mica, por Salmon, Cartledge e outros (Image et ceramique: 1 5 ) .  
As imagens nao sao, e. claro, simplesmente um "reflexo" da rea- 
lidade ou a "ilustracao" de um relato; mas a tendencia que pretende 
negar toda e qualquer interferencia do politico (e mesmo da politica) 
e tao parcial quanto o seu contrario. Imaginemos o sorriso ironico 
que nos provocaria um historiador que afirmasse que os westerns 
ou as historias do Super-homem nao tem nada a ver com o impe- 
rialismo norte-americano; ou ainda um outro que pretendesse 
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constituir um corpus homogeneo das imagens cinematograficas do 
Super-homem e do Rambo como se nao tivesse ocorrido o psico-drama 
do Vietnam entre os dois! 

Nos sabemos que as atitudes dos gregos em relacao a imagem 
eram diferentes das nossas, sobretudo antes da lenta maturacao 
da teoria platonica da mimesis; e claro que um longo caminho 
resta ainda pela frente para sabermos "quais eram os signos pelos 
quais um espectador grego compreendia imediatamente que tal cena 
era a representada" segundo a feliz formulacao de J.-P. Vernant 
(Zmage et ceramique: 179), como ele lia os vasos. Ele nao o fazia 
certamente como um chines, talvez nao exatamente como nos. 
Em resumo: e preciso construir uma teoria da recepcao ao mesmo 
tempo em que se faz a analise formal das imagens. Mas esta 
abordagem, penso eu, nao exclui uma leitura "au premier degre". 
Se nos renunciamos a trabalhar assim, nao podemos mais fazer 
historia grega, mas apenas "o retrato de uma civilizacao" ou, no 
melhor dos casos, uma boa antropologia estrutural, que utiliza a 
historia como uma enciclopedia, "resfria" a historia grega para 
fazer dela (quaisquer que sejam os retoques e nuances) um quadro 
inalterado do arcaismo ate o periodo romano. 

Chegamos entao aqui a um problema de fundo, o de saber em 
que medida uma semiologia da imagem e compativel com as neces- 
sidades do historiador, sobretudo quando a pesquisa incide sobre 
longos periodos e mecanismos de mudanca. Pois, quanto a isto, 
ha problemas enormes e que nao se limitam ao estudo da imagem. 
O proprio R. Barthes desconfiava da duracao: "Em principio o 
corpus deve eliminar ao maximo os elementos diacronicos, ele deve 
coincidir com um estado do sistema, com um corte da historia" 
(Barthes, Elements de semiologie) . Isto me parece um reconhe- 
cimento honesto da insuficiencia de todo estruturalismo para dar 
conta da diacronia - e C. Levi-Strauss pode atravessar uma vida 
de trabalho intelectual sem mudar nem um pouco sua atitude em 
relacao a historia. A busca da interdisciplinaridade e um belo 
projeto, mas por vezes ele so leva a falsas esperancas, pois nem 
todos os debates sobre o "imperialismo" de uma disciplina sobre 
as  outras sao simples "rixas de vizinhanca"; alguns sao o resul- 
tado de impasses teoricos muito concretos. Para nao irmos muito 
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longe daquilo que nos ocupa agora, basta ler Barthes: "o projeto 
semiologico ou o projeto estruturalista nao negam de forma alguma 
a necessidade da analise sociologica. Eles so fazem estabelecer 
precisamente o seu lugar no conjunto da analise" (Barthes 1981 : 40). 
Viva a semiologia, ciencia geral da humanidade! 

Ha, portanto, sem duvida, um problema de fundo, que e a busca 
do ponto (ou dos pontos) de articulacao efetiva entre o estrutu- 
ralismo (seja em antropologia ou em semiologia) e a historia. 
Mas h a  tambem o problema, mais imediato, interior a semiologia, 
do estabelecimento de malhas de leitura adaptadas aos diferentes 
assuntos, pois me parece evidente que a malha eficaz construida 
para a leitura de imagens publicitarias nao convem de forma alguma 
aos ex-votos ou aos vasos gregos. Esta e a condicao indispensavel 
para que a "demarche" semiologica possa se tornar enriquecedora 
para o historiador (cf. Cousin 1979 : 81-88) . Enriquecedora e o 
termo que cabe neste caso, pois ele deixa claro que de forma nenhuma 
a semiologia substituira o trabalho especifico do historiador. 

Quanto a esta "condicao", o minimo que se pode dizer e que 
a pesquisa so faz comecar. Assim, nos nos surpreendemos ao ler 
um dos raros historiadores que se dedicou efetivamente ao assunto 
afirmar que "a ideia que eu guardo e que, apesar de tudo, da 
imagem nos podemos extorquir um certo numero de confissoes 
que podem ser mais ricas, pois involuntarias, do que as que obtemos 
de um discurso bem dominado e controlado" (Vovelle 1979 : 71 s q )  . 
Depois da tortura do texto, vamos a tortura da imagem!. . . Vovelle 
parece aqui em atraso em relacao aos proprios semiologos que, 
como Rio, ja abandonaram esta solucao de facilidade: "Vemos entao 
que este segundo nivel vem infirmar radicalmente tudo o que 
parecia instituir a priori a transparencia da imagem em oposicao 
a opacidade da palavra" (Rio 1978) . 

Para  terminar, vejamos o que a semiologia da imagem pode 
trazer de novo no dominio da imagem grega e mais precisamente 
dionisiaca. "Semiologia da imagem" e dizer muito, pois que se 
trata, de fato, sob a influencia mais ou menos forte da  semiologia, 
do encontro do estruturalismo da "Escola de Paris" com os estudos 
sobre a ceramica grega. Com efeito, faz ja alguns anos, e apos 
muitas criticas que mostravam o pouco interesse do grupo que se 
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formou em torno de J.-P. Vernant por tudo o que se referia a cultura 
material, que uma serie de trabalhos foram desenvolvidos sobre 
a imagem grega. A respei t~ desses trabalhos, farei apenas algumas 
observacoes: sao trabalhos inovadores que contribuiram muito para 
aprofundar a nossa compreensao do mundo antigo e sobretudo do 
universo mental dos antigos. Esses trabalhos, que contam com 
algumas obras-primas de analise estrutural, apresentam aos olhos 
do historiador limites importantes. 

E claro que o conhecimento do funcionamento, em sincronia, 
de uma sociedade, das mentalidades, etc., e indispensavel ao histo- 
riador para que se saiba como, pelo jogo destes mecanismos e 
estruturas, o conjunto evolui. Assim, J.-P. Vernant estudou recen- 
temente o problema da mascara numa serie de trabalhos (Vernant 
1985 a ;  Vernant 1985 b; Vernant e Rontisi-Ducroux 1983) que 
insistem na "facilidade" como traco fundamental da figura divina 
de Dioniso, traco em torno do qual se articulam os conceitos de 
presenca/ausencia, de alteridade. Mas ele e levado, penso eu, a 
superestimar este aspecto pois, nas imagens gregas, a facilidade 
nao e exclusividade das figuras que ele indica e, por outro lado, 
Dioniso e com muito maior frequencia representado de perfil que 
de frente (Dabdab Trabulsi 1990 : capitulo 10) . 

Maria Daraki, por seu lado, num artigo (Daraki 1982) mais 
tarde integrado ao seu livro sobre Dioniso, analisa uma unica 
imagem, a do famoso vaso de Exequias, onde Dioniso navega 
(Munique, Antikensammlungen 2044). Partindo da imagem e com , 

a ajuda da tradicao literaria, ela chega a mostrar que Dioniso 
desempenha ai um papel de "senhor das juncoes": "mais do que 
reunir em si duas autoridades justapostas, a do deus agrario por 
um lado, a de deus marinho por outro, Dioniso traca uma via de 
circulacao que permite a passagem constante de um dominio 
ao outro". A analise de Daraki e bastante fina, mas, por um lado, 
eu nao vejo porque esta percepcao da imagem seria incompativel 
com outras como "a chegada do deus" ou "a procissao do navio" 
e, por outro lado, sua analise nao e mais segura que outras. 
Os metodos semiologicos buscam com frequencia esconder sua parte 
de subjetividade (que e, penso eu, ainda maior que em muitos 
outros metodos) detras do vocabulario tecnico que forjaram. 
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Quando Barthes fala de "bastite" ou da "italianite" em algumas 
imagens publicitarias, ele nao e de forma alguma mais objetivo 
que os historiadores da arte grega que falam de "tracos barbaros" 
ou "elementos de extase" nas imagens dionisiacas. Para voltar a 
analise de Daraki, ela nao e mais segura que outras na medida 
em que so faz intervir uma unica imagem e, sobretudo, porque 
supoe que os gregos do VI" seculo tinham a mesma percepcao 
geometrica do espaco que nos (pois uma grande parte da demons- 
tracao repousa sobre a distribuicao dos delfins e dos cachos de 
uva em torno do barco), o que ainda precisa ser demonstrado. 
Alem disso, essa ideia de '"circulacao" em lugar da "justaposicao" 
e problematica tambem: e muito provavel que, num periodo de 
longa duracao, uma personalidade divina seja o resultado de fusoes 
que so adquirem mais tarde um aspecto coerente. E, frequen- 
temente, a diversidade dos epitetos divinos trai a multiplicidade das 
potencias divinas que foram recuperadas pelo grande deus classico. 

Mais restrito e bem direcionado e o estudo de J.-L. Durand e 
F. F'rontisi-Ducroux (Durand; Frontisi-Ducroux 1982) em que inter- 
pretam uma parte dos vasos com idolos que mostram a mascara 
de Dioniso fixada num pilar, outrora agrupados por A. F'rickenhaus 
(Frickenhaus 1912) e que suscitaram o famoso debate com M. 
Nilson e outros. Ainda que ja se tenha demonstrado ha mais de 
30 anos (sobretudo E. Coche de la F'erte) que estas imagens 
do V9 seculo nao sao a ilustracao de uma festa precisa, elas 
aguardavam um estudo mais exaustivo. Os autores mostram que: 

a articulacao dos espacos que, nos stamnoi, faz com que 
se interpenetrem o lugar tecnico do ritual do vinho e o 
lugar impreciso da danca, permite fazer passar a um deles 
a s  caracteristicas do outro. Assim, pela utilizacao dos signos 
iconicos polivalentes que "escorregam" de uma face para 
a outra, o carater hieratico que marca a distribuicao do 
vinho impoe um pouco sua aparencia aos outros aspectos 
do culto evocados. O skyphos introduz na danca a gravi- 
dade da manipulacao religiosa de que ele e objeto. A flauta 
que da ritmo a procissao sacrificial ou a exaltacao baquica 
faz eco aquela que toca para o deus. E o gesto de saudac.ao 
vem se sobrepor a quebra do pulso que anuncia o inicio do 
transe. (Durand; Frontisi-Ducroux 1982 .: 95) . 
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Temos aqui um estudo que leva em conta a historia: 

Sempre susceptivel de explosao, de violencia, sempre em 
vias de escapar - se se tenta reduzi-lo - em direcao as 
formas perigosas da sedicao e da selvageria, o dionisismo 
das mulheres em torno da mascada apresenta, numa serie 
de imagens, sua face pacifica, compativel com os quadros da 
cidade que ele pode e poderia ainda outra vez ameacar. 
(Durand; Frontisi-Ducroux 1982 : 108) . 

Todos estes estudos, que eu sem duvida resumi com demasiada 
brevidade aqui, usam instrumentos conceituais tais como "praticas 
combinatorias", "constantes e distancias", "percurso das imagens", 
"homogeneidade e homologia", "articulacoes logicas", "valor de 
transicao e de conjuncao". O que me faz pensar numa verdadeira 
leitura geometrica dos vasos gregos. Com estes autores nos ficamos 
por vezes muito longe de nocoes como "signo", "significante e 
significado", "funcao semiotica", "relacoes sintagmaticas e paradig- 
maticas", "metafora e metonimia", "linguagem e meta-linguagem" 
e muitas outras que fizeram a gloria da semiologia. 

Repito, ao concluir, que nao tenho a menor intencao de diminuir 
o alcance desses trabalhos, mas desejo apenas examinar alguns 
limites de fundo dos metodos que, pela maneira como colocam os 
problemas, impedem que conclusoes necessarias ao historiador possam 
ser atingidas. Eu so contesto uma coisa: a sua ambicao imperialista. 
As leituras nao-semiologicas dos vasos continuam, aos meus olhos, 
nao apenas legitimas como muito necessarias, tais como as  de 
Boardman e sua escola, para dar apenas um exemplo. 

A Grecia antiga era muito bela, mas ela mudou. Desejar 
"entrar na cabeca dos antigos" para compreender melhor o seu 
mundo e um projeto belissimo; "partir das imagens" e um bom 
metodo. Mas com a condicao de sabermos tambem sair da cabeca 
dos atores da historia, pois o trabalho de tantas geracoes de histo- 
riadores nos fez conhecer muitas coisas sobre a Grecia que os 
gregos ignoravam. O trabalho do historiador nao consiste apenas 
em nos restituir varios universos sociais e mentais sucessivos, mas 
tambem em reconhecer as  forcas e os mecanismos que os fizeram 
passar de uns a outros. O tempo, eis a nossa materia-prima. 
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