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Le 16gos de Thucydlde, historlen de ia grande guene au cours de laquelle Spaite et Athbnes se 
sont afkontees, transparall, en g6n6ral, dans Ia sdlectlon et dans ia trame des dllf6rentes charnes d16v6- 
nements belliqueux et dans Ia ctructuration de son oeuwe, pulsque tr8s iaremente I'hlstorien renonce h 
Ia dlstance que les moyens d'expresslon ctiolsis lu1 ascurent le r6ch des faits et Ia parole d616gu6e aux 
personnages de I'Histolro. Un passaga privll6g16 pour entendre le Ibgoe de I'hlstorien osl celul de Ia 
Pathologle de Ia Guerre (111 82-3). En abandonnant le nlveau des falts slngullers, Thucydlde y parla. non 
pas de Ia guerre des PBloponn6slens et des Athonlons, mals de Ia Gume en sol. Dans I'optiquo de ce 
texte, on peut dlre que le sujet essenliel de Thucydlde asl Ia reflexlon au sujet de Ia gume et de ia natu- 
re humaine, A partlr dos donn6es procurbs par I'otude d'une guene prise comrne paradlgme. 



Muito raramente. em sua Hlstbria da Guerra do Peloponeso, Tucldldes toma 
a palavra para exprimir suas id6las ou para emitir um julgamento pessoal. MantBm, ao 
contrdrio, uma poslc5o de reserva e de distanciamento, escondendo-se por detras dos 
fatos narrados e deixando que eles falem por si mesmos, organizados atrav6s de um 
esquema cronol6glco estrito que toma vislveis as varias cadeias de acontecimentos 
que. sucedendo-se, sobrepondo-se e entrecruzando-se, formam o urdume e a trama da 
guerra. A analise do presente, a reflexao sobre o passado, as perspectivas e prognbs- 
ticos para o futuro ~ 5 0  enunciados pelos proprios agentes dos atos da guerra, atrav6s 
de discursos que, na maioria das vezes, A maneira dos GLUUO'L Aoyo~, aparecem sob 
forma de antilogias. Atrav6s da delegacilo da palavra As personagens da Historia, 
Tucidides consegue tomar inteliglveis os fatos relatados sem que lhe seja necessario 
enunciar, ele proprio, o seu discurso. Apesar disso, se hoje falamos de uma Guerra do 
Peloponeso e a conhecemos em todos os seus lances, A porque a auyypaqi que ele 
nos legou registra o seu Abyos, a coleta e a selecao que fez dos dados pertinentes ao 
grande conflito e tambem a compreensao racional e inteligente dos significado deles. 
Acompanhando sua exposicao, aderimos ao seu Aoyos e entendemos, como uma s6 
guerra, varias lutas que tiveram inlcio logo apos a vit6ria de Salamina e terminaram com 
a derrota de Atenas e a desbuic~o de seu impArio. E por isso que, com base num termo 
generico, ~ E ~ O T O V V ~ U L ~ K & ,  que resume a expressao I iSX~kos T G ~  ~ E A o -  
~ o v v q u i o v    ai ~ 6 q v a i o v  (a guerra dos pelopenAsios e atenienses) que foi usada 
na frase tRulo de seu livro como enunciado do tema e lembra os termos consagrados 
para nomear a Guerra de Tr6ia (TU TPOLKU) OU as guerras medicas (TU M~OLKU), fi- 
xou-se a denominacao de Guerra do Peloponeso para lutas que os contemporaneos 
identificavam como Guerra do Dez Anos ou Guerra de Arquidamo, Guerra da Decelia, 
Guerra da Sicflia e Guerra da Jonia, mas que Tucldides viu como a luta que Atenas tra- 
vou para criar e manter seu imperio. 

As poucas passagens em que Tucfdides externa sua opiniao pessoal se desta- 
cam tanto no fluxo da narrativa que, em alguns casos, at6 receberam tltulos pelos quais 
sao Identificados e citadas pelos comentadores. As mais longas e notaveis sao a Ar- 
queologia (1 2-1 9). a Wletodologia (1 22-3) e a Patologia (111 82-3). 

A chamada Arqueologia funciona no prefacio como confirmacao e amplificacao 
( a$~;quLs ) do tema da obra: a guerra dos pelopon6sios e atenienses, que o historia- 
dor apresenta como a maior comocao para helenos e barbaros. 0 s  efeitos antigos, en- 
grandecidos pela tradicao poetica, sao reduzidos As suas reais proporcbes, atraves da 
forca da intellghcia que Tucldides usa como pauavos (pedra de toque). fazendo que 
OS lndlcios ( ' I z K ~ ~ ; J P L ~ )  que sua visao aguda descobre na opacidade do passado reve- 
lem sua verdade. Para isso faz dessa secciio do texto uma demonstracao da verdade 
de sua tese, a magnitude da Guerra do Pebponeso. onde ficam explfcitos os dados e 
os processos da argumentacao. A Arqueologia comprova a superioridade da guerra 
do Peloponeso em retacao 8s anteriores, quanto a duracao, populacoes envolvidas, ex- 
tensao de tenltbrtos atingidos e quanto ao numero de soirbnentos ( ~ a 6 + ~ a ~ a )  cau- 
sados aos homens. Essa era sua funcb primeira, mas ela dA a conhecer. ao mesmo 



tempo, os procedimentos criticos a que o historiador submeteu os escassos dados que 
Unha h mfio para aceita-los, rejeith-10s ou ainda mais para dar-lhes uma interpretacfio 
pessoal. A Arqueologia A, portanto, a expressfio do / A O ~ O S ;  do autor sobre os fatos 
antigos (70 dPXaia) e tambem o discurso sobre o caminho que leva ao corihecimento 
da verdade sobre o passado. Na Metodologia, TucldMes declara os procedimentos 
para selecfio e critica dos dados referentes A guerra, os Adyo~ e os epya. AO mesmo 
tempo. da a medida de sua intervencao como intdrprete dos acontecimentos e anuncia 
os meios de express50 usados na elaborac80 de sua auyypaqi. 

A Arqueologia e a Metodologia proclamam, portanto, o Xoyos de Tucldides 
sobre a tarefa do historiador e sobre os meios para realiza-la. 

O Xoyor tucidideano sobre a guerra n6s o encontramos no livro 111 (82-3). passa- 
gem conhecida como a Patologia Embora seja um texto relativamente curto (preci- 
samente tr@s paginas na edicao 'Les Belles Lettres") e nao alcance a extensa0 que, 
em geral, os discursos tem, a Patologia nos oferece uma ocasiao privilegiada para a 
interpretacao do proposito do autor ao compor sua obra. Ela vem imediatamente apos a 
narrativa da sangrenta luta civil entre os oligarcas e o povo de Corcira, ilha da costa 
oeste da Gr6cia que. embora distante, nao escapava ao pgo de forcas entre Esparta e 
Atenas. 

Aticada e aumentada pela presenca das frotas ateniense e peloponbsia, sempre 
prontas a intervir no momento em que a faccao a que davam apoio ameacava fraquejar, 
a luta civil se tomou implacavel e, tanto em terra como no mar, atingiu uma crueldade 
nunca vista. Tomou-se guerra total da qual nem as mulheres foram poupadas pois, for- 
cando sua natureza, tambem elas enfrentavam o tumuito e participavam da luta. De na- 
da valiam os acordos e os juramentos, que eram desrespeitados e renegados. 0 s  ven- 
cidos, por medo da vioiencia dos vencedores. preferiam a morte A rendicao. Pediam 
que os companheiros os matassem ou, eles mesmos, procuravam a morte com os 
meios que tinham A mao. Tucldides termina o relato da a r a a ~ s  em Corcira com uma 
frase pungente: 

'A morte assumiu todas as formas e, como A costume :em tal situacao, nada 
deixou de ocorrer e ate mal& pai matava filho, suplicantes eram arrancados 
dos santuarios e junto deles eram mortos; alguns ate morreram emparedados 
no santuario de Dbniso" (111 81.5). 

O quadro do terror em Corcira faz parte de um complexo maior, integrado pelo r e  
lato da revotta e derrota de Mitiiene e da rendlch de Plateias, acontecimentos do quinto 
ano da guerra. Num e nwim epis6db a narrativa dos acontecimentos 6 sublinhada por 
um par de discursos antitetlcos. Cle* e Diodoto, em Atenas, debatem diante do povo a 
respeito da manutencao ou revogacao da pena de morte decretada contra a populacb 
inteira do Miuiene, depois que foi frustrada sua tentativa de defecc& do imperio ate- 
niense. 0 s  plateenses, aliedos tradicionais de Atenas, defendem-se diante dos tebanos 
e laceoemonbs quando se renderam ao inknigo, foccedos pela fome, ap6s bngo ass& 



dio. A discuss~o, nas duas antilglas, tem por fim propiciar uma decls8o sobre um caco 
particular, a vida w a morte para a populacBo de MMlene ou para os plateenses, mas 
ultrapassa-o porque os oradores levam o debate para um nlvel mals abstrato e geral, 
onde, a partir da reflexao sobre as forcas que regem o comportamento humano. fica 
evidente que o critArlo que valida uma dedsao A a eficAcla e a utilidade para a conquls- 
ta e manuienc80 do poder. 

0 s  dlscursos dos atenienses, o de Cleao, o mais vlolento dos cidadaos (fha~o- 
7a70S & V  POALTGV), segundo TucldMes, e o de Dibdoto, que aparece como frio e m- 
donal, junto com o discurso dos tebanoc dso-nos um quadro de um mundo em que os 
valores tradiclonals desapareceram sob a ac8o da guerra e a viol6ncia encontra sua 
justiiicacao c o m  instrumento eflcaz para a satisfacao do desejo de ter mais, a 
whcovcgia. Neles os argumentos baseados no 78 8 i ~ a t . o ~  (O justo) e no ri> ~ a h d v  (O 
belo) aparecem como meios de persuasao usados pelos mais fracos, porque os mais 
fortes, detentores do poder, chamam belo'e justo ao que 6 &JWQip0V e & Q ; ~ L ~ O V  
(vantajoso e util). 

Como parte integrante e fecho desse. complexo, a chamada Patologia - para 
nbs o A8yos de TucldMes sobre a guerra - A um desdobramento do relato da a r & -  
ULS em Corcira e, segundo o esquema tucidideano de exposicao, tem a mesma funcao 
dos discursos. Sua linguagem, que A extremamente concisa e densa, lembra o estilo e 
o vocabulario dos discursos, mas alcanca um nlvel mais elevado de reflexao abstrata, 
porque nao se refere exclusivamente aos acontecimentos e a situacao concreta da 
ITOALS dos corcireus, embora tenha neles seu ponto de partida, nem visa a convencer 
membros de uma assembieiia deliberauva,. apresentando argumentos persuasivos nem 
a refutar argumentos de um antagonista. 

Nesse sentido pode-se dizer que a Patologia A a manifestacao mais clara e di- 
reta do pensamento de Tucldides. Al ele nao esta submetido a limitacao de perspectiva 
que o dever de fidelidade na trasmiss30 do sentido geral dos discursos realmente pro- 
nunciados lhe impoe,' nem A disciplina do pesquisador comprometido com a ,precisa0 
( & ~ p i f - h a )  no relato dos fatos singulares. E por isso que afirmamos que na Patologia 
esta manifesto o Aoyos de Tucldides sobre a guerra. entendendo com isso que nela o 
historiador, a partir de uma experiencia vivida numa guerra determinada, onde os prota- 
gonistas foram peloponAsios e atenienses. e servindo-se dela como paradigma, expri- 
me de modo generaliante e abstrato o seu conceito sobre a guerra, caracterizando-a. 
explicitando os moveis que a impulsionavam e, principalmente, suas consequ6ncias 
para o indivlduo e para a sociedade. 

Chama-nos a atencfio o fato de que esse discurso do historiador irrompa na nar- 
rativa, como jB dissemos. num ponto que trata de acontecimentos numa ilha distante, a 
proposito de fatos que dizem respeito a poli?ica Intema de uma cidade a que, no mo- 
mento, nfio seriam decisivos para a guerra dos pelopon6sios e atenlenses. parece-nos. 
entretanto, que a u.raut.s em Corcira. apenas uma dentre as muitas u ~ a u r ~ s  que 



ocorreram na Grecia, foi vista por Tucldides como um caso paradigm6tico que, num 
espaco e num tempo restrito e bem delimitado, reproduz em escala menor os tracos do 
modelo maior. 

Os pelopon6sios. chamados pelos bhiyol, e os atenlenses, chamados pelo povo 
de Corcira, sho os p61os de um confronto de cujo embate resulta uma grande comoc8o 
que atinge, por assim dizer, todo o mundo helenico. Sublinhamos os pontos de contacto 
que h6 entre a lntroduc-ao da Historia de Tucldides e as primeiras linhas da Patologia 
para tomar evidente que h&, por parte do autor, o propbsito expllcb de. concentrando- 
se no caso particular de Corcira que lhe permite uma sinopse, dele usar como paradig- 
ma para elevar-se a outro nlvel de exposicao onde possa abstrair-se do particular e 
chegar ao geral. Nesse momento interessa-o n%o mais a narrac-ao e avaliac%o dos atos 
da guerra dos peloponAsios e atenienses, nem dos disturbios em Corcira, mas a carac- 
terizacao da guerra em si. 

A ,analise de Tucldides tem como garantia de validade e, ao mesmo tempo, como 
pressuposto fundamental para a generalizacao a M i a  de que a natureza humana A 
sempre a mesma e de que os homens estao sujeitos a um conjunto de circunstancias 
que se combinam fortuitamente - por isso ele fala de altemancias das conjunturas da 
sorte (pe~apoha i  TGV . $ ~ J X L S V  111 82.1). A essas circunstIlncias o homem s6 pode 
adaptar-se ou reagir, uma vez que lhe A imposslvel anula-las. Na paz e na prosperidade 
a yvbpq (inteligencia) tem condicUes para impor-se plenamente, conduzindo as acbes 
e levando-as pelo melhor caminho. Na guerra, porem, ja que esta A um mestre violento 
(p ia~os  8l&&Cr~ahos) a yvhpq cede lugar hpyi.  o elemento passionai que, livre do 
principio moderador, mobiliza tendencias inerentes A natureza humana que serao identi- 
ficadas como a ~ X ~ o v e [ i a  (ambic%o de ter mais) e a q x h o ~ ~ p i a  (amor As honras). 

A partir da caracterizacao do a8hepos Como B i a ~ o q  8 ~ 8 & u ~ a h o s  O texto da 
um quadro da violencia em acao durante os disturbios em Corcira, num tom generali- 
zante que o faz valido para toda e qualquer guerra. De acordo com o carater abstrato e 
reflexivo assumido pelo texto, Tucldides deixa de lado a mencao aos sofrimentos flsi- 
cos infligidos aos homens, As mortes e ao sangue denamado. tendo em vista Outro tipo 
de violhcia: a que atinge os homens no seu Intimo e transparece na subversao total da 
escala de valores vigente. 

E evidente em Tucldides e seus conternpoCAneos um grande interesse pela lin- 
guagem. que,era vista como um espelho onde se refletia a realidade. E por isso que ele 
sentia a inversao do sentido habitual das palavras ( d o i t v ~ k  &oaw T ~ V  ~ V O ~ Q T ~ V  

111 82.4) como o indlcio mais evidente da licao de vbl%ncla aprendida pelos homens em 
sua vivencia de guerra. 

Poucas passagens de Tucldides. autor que j6 os antigos consideravam como 
diflcll, resistem tanto a uma traducao como essa que esta numa posictlo ceiitral e b6si- 

1 - Cf. 111 82. 1 5: %os %v 4 &r{ q n h s  &vitp&irov $, "enquanto a natureza dos ho- 
mens for a mesma". 



ca para compreensao da Patologia Tem uma forma contundente porque concisa e ar- 
Plficbsa e, tratando de conceitos, prepara o desenvolvimento ulterior do texto. Vale a 
pena, portanto apresenta-la numa traducao que, apesar de suas insuficibndas, ser8 
mais util que uma parafrase: 

"E a slgnificacao habitual das palavras em relacao as coisas trocaram por 
uma interpretacao pessoal: audiicia irracional foi considerada coragem amiga 
dos companheiros. mas demora previdente, covardia de bela aparbncla; a 
moderacao, disfarce do nao viril e a compreensao do todo, inArcia em tudo; a 
agressividade estupida foi posta como uma qualidade a mais do varao, mas o 
deliberar com seguranca foi tido como belo pretexto de fuga" (111 82,4). 

O texto estruturado antiteticamente vai, passo a passo, justapondo os enuncia- 
dos que caracterizam as qualidades do homem que surgiu com a guerra, um "homem 
novo", e mostra, delineando seus tracos, como ele A negaca0 e oposto do homem anti- 
go, aquele que os gregos idealizavam na figura do & v i p  K ~ O S  ~ a l  i i y a a o s .  A 
Qvfipeia, por excelencia a virtude do &v{p, na qual se combinam a forca do corpo e a 
forca da inteligencia, tem por componentes a solidariedade com os c p i X o ~ ,  a previden- 
cia, a moderacao, a avaliacao inteligente das situacoes. No quadro da guerra ela perde 
seu sentido original e assume o sentido que tem a audacia, cujos predicados sao a irre- 
flexao e a agressividade estupida. 

Na traducao que apresentamos ha pouco - e ela A apenas uma tentativa que 
serve para o momento - usamos agressividade estupida como correswndente a r 6  
Z P I T X ~ ~ K ~ O S  OSi) que se alinha com as expressoes covardia de bela aparencia, 
disfarce do nao viril, inercia em tudo. pretexto de fuga Essas expressoes enun- 
ciam o novo significado que, segundo Tucldides, em razao da inversao do sentido usual 
das palavras passaram a ter as expressoes demora. previdente. moderacao. inte- 
ligencia em tudo e deliberacao segura As primeiras sao congeneres da r O h p a  
$ X i > y ~ c r r o ~  (ousadia irracional) e as segundas, congeneres da &vape ia  < P L X E ~ ~ L ~ O S  
(coragem amiga dos companheiros). Dentro do contexto em que esta, a expressao r0 

;&LITA~)KTWS tieu se destaca e tem um paco maior que as outras. 6 usada num ele- 
mento que rompe a estrutura firme e fechada do texto cujos elementos sao proposicbes 
antitdticas que t8m um ritmo binario em que se evidencia o contraste entre o novo signi- 
ficado e o antigo significado das palavras 2. Quebra uma sArie de frases 

. 2 - A estrutura artificiosa da passagem fica evidente atravtis de um esquema de apresentactlo 
grdfka do texto grego onde se marcam, al6m das antiteses. as multiplas Ilgagbes sem8nticas entre os 
membros: 



que se moldam pela primeira, tendo como elemento de ligactlo entre o sujeito e o predl- 
cado nominal o verbo 6 v o p i u 9 q  (foi considerada), que IA aparece expllclto. A agressi- 
vidade estupida foi acrescantada ao deslno do var8o (TO d p n h i ~ ~ o s ,  o[u n p o o i -  
7 i 9 q  p o i p ~  70% av6pOs. A traduc80, embora siga de perto o texto original, nao deixa 
ver algo que 6 evidente no grego: 'a agressividade estupkla foi imposta como acrAsci- 
mo (npos + i ~ C 9 q )  p o l p a  do varao-. Identificamos al, usando uma palavra hcun6- 
rica. a ideia de algo 6n;p popov que investe o homem com o atrlbuto do ~ i ' a ~ o s  6 ~ -  
6 & a ~ a h o s .  

A subversao do significado habitual das palavras mostra um novo modo de ver o 
mundo, uma nova mundividencia na qual os planos, a precauctlo, a previdencia e a 
moderacao sao considerados como eufemismos que escondem uma covardia ( 6 e ~ h i a  
e & r p e ~ ~ j s )  OU como disfarce do nao'viril (70u & ~ a v 8 ~ 0 v  n p o u ~ q p a ) .  Consequente- 
mente passa a merecer fA quem A duro e aspero, sendo suspeito quem o-refuta, en- 
quanto o grau de perspic&ia e inteligencia de um homem passa a ser medido pelo exito 
que ele tem ao armar ciladas, numa porfia cuja regra A supor que tambem o adversario 
delas usar4 porque aparece como desmancha-partido e timorato quem recusa essa 
ama. 

O homem da guerra assume plenamente a ousadia irracional ( ~ o h p a  ~ X O ~ L U T O )  - como virtude do a v q p  quando chega a ousar sem disfarces da ( & n p o c p a u h o s  
~ o A p & v ) ,  pondo de lado os disfarces da &v6peia ( P L ~ ~ T ~ L P O S ,  isto A. O respeito aos 
lacos de parentesco, A lei divina, aos princlpios de generosidade que da0 fundamento 
aos acordos, substituindo-os pela verdade do fanatismo das faccoes polfticas, das vin- 
gancas, da fraude e do engano. 

A causa de tudo isso, conclui Tucldides, era o poder que vem da nheove{ ia  e 
da ~ ~ L A O T L ~ L Q .  Primazia igualdade para todos na cidade ou h aristocracia moderada 

(cont nota 2) 

a) ~ b h p a  ~ A O - ~ L ~ T O ~  - b) k v 6 p e i a  c p b h ~ ~ a r p o s  

Nota-se tambem que a apresentac80 qui4sika das duas primeiras proposicbes isola o primeiro 
par. dando um destaque espedal A oposlc8o ~ O h p a  - &v8pe ia  que aparece como matiz das 
antneses subceqdentes. 



sao apenas slogans que servem para conquista do poder - quer se fale da luta maior, 
e dos peloponAsios e atenienses ou da luta das faccbes nas cidades - porque 
a n h e o v e { i a  e a c p ~ h o . r q d a  que esta0 na base da luta pelo poder excluem a preocu- 
pacao com o bem comum e a justica. 

Citando, comentando e parafraseando o texto de Tucklides chegamos ao fim do 
capitulo 82, que se fecha com a apresentacao do a h L o v .  com a reveiacao da etiologia 
da violencia que 8, ao mesmo tempo, a etiologia do estado de guerra. Com isso parece 
ter-se esgotado o tema da reflexao, mas o texto ganha novo alento e prossegue por 
mais um capitulo. 

Para explicar o sentido e funcao desse novo desenvolvimento da Patologia que, 
A primeira vista, pode parecer apenas um desdobramento da parte anterior, ate mesmo 
redundante. ser& necessArio que facamos algumas obse~acbes sobre uma peculiari- 
dade da estrutura do texto. 

A Patologia e a Arqueologia, que, como ja dissemos, sao seccoes em que 
Tucidides fala em nome proprio emitindo suas ideias pessoais, tem uma caracteristica 
comum pela qual se destacam dentro do conjunto da obra. Apresentam-se como um 
todo coeso e aut8nomo - e por isso podem ser consideradas digressoes -onde a pro- 
gressao do pensamento e da exposicao assume um ritmo peculiar que nao A o mesmo 
das narrativas e dos discursos. Suas partes sao imbricadas porque o pensamento 
avanca com um andamento circular no qual a mesma ideia e proposta, desenvolvida e 
retomada para depois progredir por meio de uma associacao de ideias que fornece 
elementos para um novo desenvolvimento. A estiilstica reconhece nesse tipo de orga- 
nizacao do texto uma marca do estilo arcaico de composicao a que dao o nome de 
Ringkomposition (composicao anular), porque nela as unidades se completam quan- 
do o pensamento volta ao ponto de partida. 

Embora nao nos proponhamos a fazer aqui uma analise pormenorizada da Pa- 
tologia sob essa perspectiva, devemos leva-la em conta para entender a relacao entre 
as suas partes e pnncipalmenie para entender a funcao do capitulo 83. 

naua TE &a K ~ T & U T ~  S a v a ~ o p  (111 81,5), "a morte assumiu todas as for- 
mas" e O V T 0 S  Op+ + UTQULS ~ ~ O V X O P ~ ~ U E  (111 82,1), "assim cruenta a guerra civil 
foi avante", sao duas frases que marcam o ponto de articulacao primAno do T& KEPKV- 
p a ~ ~ a  , com um movimento duplo: a primeira prepara a reflexao abstrata sobre os 
acontecimentos. a segunda remete de novo ao quadro de terror jA delineado.procuran- 
do manter viva na memona a lembranca dos sofrimentos e do derramamento de san- 
gue. 

Como vimos, na Patologia, a exposicao sai gradualmente do nlvel do particular, 
o caco concreto de Corcira, para chegar ao ponto mais alto de abstracao com a carac- 
teri&Icao da guerra atravAs da inversao do sentido habitual das palavras. A seguir o 
que havia sido formulado a nlvel de conceitos A comprovado no comportamento indivi- 
dual, no comportamento do homem duro e Aspero, do agressivo. do desleal, do vingati- 
vo, do perjuro. Assim o texto volta a delinear o quadro da guerra, mas agora nao mais 
referindo-se a acbes que possam ser localizadas num espaco e tempo determinados. 



nao mais em Corcira, em Mitilene ou em Plateias, nem no quinto ano da guerra, mas 
acoes tipicas de indivlduos tlpicos. 

A determinacao do a ' k o v  da guerra reinicia o movimento em busca de nlvel 
maior de abstracao, o que vai ser alcancado no inlcio do capitulo 83: o u r o s  &tua 
&a K ~ T ~ U T ? ~  K ~ K O T ~ O ~ F ~ Q S  (111 83,1), depravacao dos costumes assumiu todas 
as formas'. A recorrencia da formula ~ u u a  TE & ia  K ~ T ~ U T ~ ,  apenas com a substi- 
tuicao de 8 a v a ~ o u  por ~ a ~ o ~ p o a i a s .  iniciada pelo adv6rbio o%hs que remete ao que 
ja foi dito, funciona como um refrao que marca o inlcio de uma nova unidade constitutiva 
do texto. 

O contraste entre parte descritiva de uma situacao e parte reflexiva se re- 
pete fazendo-nos ver no capitulo 83 nao uma redundAncia ou desdobramento ocioso, 
mas um elemento essencial da passagem a que chamamos Patologia, que nela se 
encaixa segundo os padrbes de estruturacao do conjunto e apresenta os resultados f i  

nais da reflexa0 de Tucklides sobre a guerra. 
Deixando de lado comentarios ou parafrases, passemos a palavra ao proprio 

Tucldides: 

"Assim a depravaciio dos costumes assumiu todas as formas por causa das 
guerras civis no mundo helenico e a integridade de carater da qual a nobreza 
tem muito, ridicularizada, desapareceu e uns contra os outros postarem-se 
com Animo desleal como adversArios foi o que em geral predominou: o ele- 
mento de conciliacao nao era nem a palavra firme, nem o juramento terrivel e 
os mais fortes, todos, por calcub da desesperanca na estabilidade, cuidavam 
para que nao viessem a sofrer e n a  eram capazes de confiar. E os de inte- 
ligencia mais pobre, na maioria das vezes. sobreviviam pois. temendo sua 
pr6pria indigencia e a perspicacia dos adversarios, com medo de que ficas- 
sem em inferioridade - outros, em razao da versatilidade de sua inteligencia. 
fossem os primeiros nas intrigas. ousadamente passavam A aciio. E outros, 
pensando com menosprezo que pressentiriam o perigo e julgando que nao era 
com a aciio que deviam tomar algo que estivesse ao alcance da intelig&ncia, 
inermes, mais ainda iam sendo destruldos" (111 83). 

Como uma Patologia. um discurso sobre a guerra, inserido na Patologia maior. 
o quadro da guerra delineado no capitulo 84 a reduz a seus tracos essenciais: desleal- 
dade, desesperanca, instabilidade, inseguranca, ineficacia da intelighcia, vitbria da 
acao temerana, morte. 

Assim se completa o movimento circular que nos poe de novo diante dos olhos 
a U T ~ U L ~  de Corcira e o quadro de dor e morte por ela gerado. 

Temos, assim, no discurso de Tucldides sobre a guerra, na Patologia - e justifi- 
camos agora o nome tradicionalmente atribuldo A passagem - tamb6m o discurso so- 
bre o ~ U i i o s  e sobre os mTTaAq sofridos pelos homens sob a aciio do B i a ~ o s  



6 ~ 6 a o ~ a h o s .  De um lado. a impressao, a marca deixada pela guerra: sofrimento, der- 
ramamento de sangue, crueldade e morte; de outro, as mudancas: subvers8o de vaio- 
res, degeneracao dos costumes. 

Embora na Histbria de TucldMes a exposicao dos acontecimentos esteja sub- 
metida a um sistema de ordenacao que respeita rigorosamente sua sucess~o cronolo- 
gica, nela h4 uma disposic80 artistica com que o autor ressalta semelhancas e contras- 
tes entre epis6dios e situacbes distantes no espaco e no tempo, construindo um grande 
painel No caso da Patologia fica evidente a semelhanca com o quadro da peste em 
Atenas tracado no livro li (47-54). 

TucldMes comeca tentando determflar a origem da epidemia e sua aparicao pri- 
meira em outras terras, mas desiste de enunciar-lhe as causas, tarefa que deixa aos 
m4dicos. Passa entao a enumerar e a descrever os sofrimentos que ela causou, com a 
autoridade de quem foi uma de suas vitimas e foi testemunha pessoal do sofrimento de 
outros. Registra os sintomas e as manifestacoes da molestia em todos os estclgios 
com uma minucia e com cuidado na observacao das reacks do paciente que s6 en- 
contram paralelo nos escritos m6dicos da escola hipocratica. 

O texto se desdobra numa segunda parte em que Tucldides enumera e comenta 
os efeitos psicologicos e sociais da desgraca sofrida pela cidade: medo e angustia 
diante da ameaca de morte iminente e inevitavel, egolsmo que faz esquecer a solidarie- 
dade entre parentes e amigos, ansia pelo prazer imediato, mentira e falsidade, desres- 
peito As normas de convlvio social que chega at6 a omissao dos deveres para com os 
mortos que ficam insepuitos ou tem tratamento indigno, ausencia de temor aos deuses, 
transgressao da lei dos homens. 

A comparac8o entre o epis6dio da peste em Atenas e o da u ~ a u ~ s  em Corcira 
torna evidente a semelhanca de estrutura que nas duas 6 integrada por duas partes: 
descricao minuciosa de um processo e analise de seus efeitos. A semelhanca entre as 
duas A tao nRida que nao parece arriscado dizer-se que o autor nao quis que ela pas- 
sasse despercebida ao leitor e que ele deixa impllcita a ideii de que a guerra podia ser 
interpretada como um processo rn6rbido que atinge as cidades. Seria arriscado, porem, 
concluir-se tamb4m que Tucldides, a maneira do medico, observou o doente, no caso, 
a cidade em guerra, registrou os sintomas e manifestacoes da molestia, pesquisou 
suas causas, combinou diagn6sfcos e progn6sticos, elaborando um discurso sobre a 
guerra como doenca do corpo social. 

A atitude de Tucldides nao 4 a de um medico que tem esperanca de propiciar a 
cura do doente com o seu saber, com sua '~Cxvq.  AO contrario, ele v6 a guerra e os 
sofrimentos que dela decorrem como um mal que sempre atingira os homens, enquanto 
a natureza humana for a mesma. Sentimos que sua reflexa0 A marcada pelo pesar que 
lhe causa a visao dos sofrimentos que atingem os homens. ja que si30 incapazes de 
segulr o caminho que a razao Ihes indica. 

Servir-nos-4 de epllogo uma citacao do pelrodo do Agarnenso de Esquilo, algo 
que poderia servir de epigrafe ao texto da Patologia: r+ I T U ~ E L  p,Q8os, "aprender 
com o sofrimento", a lei que Zeus impbe aqueles que ele conduz peb caminho da sa- 
bedoria. 
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