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Le texte analyse le sens de pvupdc  (rhytme) dans le fragment 118 (Lasserre & Bernard) d'Ar- 
chlloque et dans Ia vlslon grecque archaique du monde. Comment les hommes r6aglssent Ils aux joles 
et aux ctiagrlns que leur envole Inopln6rnent Zeus et comment les actlons et les r6acilons. les dleux et 
les hommes font partle d'un tout qu'est le ~ o u . p o z .  



No intervalo dos combates, com pao amassado, com vinho de kmaro, apoiado 
na lanca, servidor de Ares e das Musas, eu bebo. Passa desfilando nosso'grande, ad- 
miravel general marchando assim impassfvel para riao desmanchar talvez os carac6is 
de seu penteado impecavel. Isso eu contemplo de longe quando pelo vinho flui Dionico 
em ditjrarnbo de minha boca - eu canto o ramo de mirta e a rosa em sua mao. ela 
cheia de uma doce alegria; a sombra que por sobre os ombros deixavam seus cabelos 
e num instante ja por cima caem ventre sobre ventre, coxas sobre coxas. 6 Zeus, teu 
B o imperio do ceu, a ti essas alegrias e estas dores cabe alternar para os mortais, ao 
sabor da T u x q  os companheiros mortos sob as ondas do mar agitado n6s choramos, 
chora toda a cidade. Mas sem excesso. Tu, coracao, levanta, resiste; aprende as faces 
do fluir que mantem os homens. 

Cada instante pulsa nos versos de Arqulloco, e pulsa com sabor de primeiro. 
Dispersas pelos fragmentos, os sentimentos irrompem 'e arrastam por caminhos diver- 
sos do senso comum do Poeta. Os antigos diziam-no escorpiao, rancoroso, insultador. 
puseram-no ao lado de Homero como um dos maiores. Para n6s restam rufnas - de- 
las porem, desses curtos momentos, mas intensos, marcados h6 mais de dois mil 
anos, a forca B tamanha que As vezes parece em subito incendio presentificar o vivido, 
que se pode quase sentir o fremito do todo ou se cria a ilusao de se ver, entre deuses e 
homens, no mundo arcaico. 

Arqunoco B um fenomeno Unico. De certa forma representa e verbaliza sob forma 
de arte mudancas percebidas tambBm por seus contemporaneos. Mas a marca de sua 
presenca, que 6 o impacto de sua personalidade, o distingue e o individualiza mesmo 
em face dos que sucederam. E dentre os tracos que o distinguem esta a ausencia de 
intencao didatica, tao sensfvel em Homero, em Hesfodo, nos fi16sofos e nos historiado- 
res. Arqunoco nao quer ensinar; peb contrario, esta (se) aprendendo, esta (se) desco- 
brindo e nao faz mais que revelar sua experiencia - estilhaco do mundo em que vive, 
via quase Unica que percorremos para tentar compreender seu universo. 

Mas por que sua figura 6 tao contrastante em face dos do seu tempo? Numa 
Bpoca em que na GrBcia as guerras pela colonizacao eram constantes, comeca para- 
doxalmente a surgir um movimento de descrenca do ideal Bpico do guerreiro cantado 
por Homero. Inicia-se pouco a pouco uma busca pelo que A real e autentico na vida e 
nesses combates cotidianos. Vai-se abandonando a idealizacao da existencia e a pre- 
dilecao por valores aparentes da nobreza guerreira. Esses valores eram a exceli3ncia 
para o heroi da epopBia, o K ~ O V  K& -yai iov por meio de que se adquirira a honra e se 
pretendia estar mais proximo dos deuses. Vergonha para os olhos, por exemplo, era 
ver morto um velho dentre os da primeira fila. O auge do esplendor humano repousava 
na beleza e no vigor flsico de um jovem guerreiro. Quem primeiro glorificou.a bela morte 
( K ~ A O s  O ~ V Q T O S )  foi Homero, mas vieram Ifricos como Calino, Tirteu e Mlmnermo es- 
tender e intensificar a tradicao. 

Na mesma Bpoca, sob forte influi3ncia da arte eglpcia, a estatu4ria grega traduzia 
os ideais gregos na figura do ~ o G p o s  . Um ~ o F p o s  e um dlstico elegfaco de ~ r ~ t i l l o c o  
postos lado a lado talvez nos ajudem a sentir mals de perto o impacto de seu gtlnio. Os 



K O V ~ O L  foram encontrados em templos e tumulos, donde a confusao para se discernir 
se (ou quando) representam o ,deus Apoio ou jovens guerreiros mortos em combate. 
Comecaram a ser esculpidos em fins do sAculo VII, mas a maior parte encontrada data 
do sAcuio VI. A producao de Arqufloco, Rodriguez Adrados a situa em meados do se- 
culo VI1 '. O K O V ~ O S  A sempre um jovem, no auge da atividade viril, representado de pA, 
nu e, ainda que a perna esquerda esteja ligeiramente avancada (influbncia da estatuaria 
eglpcia), a frontalidade rigorosa e o peso do conjunto fazem logo sentir sua imponente 
estabilidade. Os musculos sao cuidadosamente delineados e mostram a importancia 
que se dava As virtudes atlAticas. 0 s  bracos estao invariavelmente alinhados junto ao 
corpo ereto, os punhos cerrados, as maos vazias. Voiiemos nosso olhar para o poeta 
soldado: 

Suas maos esta0 ocupadas: uma segura um pedaco de pao, outra, uma taca de 
vinho. O corpo, num meneio meio displicente, apoia-se na lanca, a mesma lanca qua ha 
pouco, no meio da batalha, penetrava a carne do inimigo (o escudo esta fora da cena, 
abandonado em qualquer moita - mas a vida foi salva). Nas linhas da cabeca do 
K O G ~ O ~  o equilibrio A perfeito, a comecar pelos cabelos, em caracbis cuidadosamente 
arranjados e caindo pesados ate os ombros, como grandes massas '. O que mais im- 
pressiona porem A a expressao de serenidade e plenitude existencial do rosto, susten- 
tada sobretudo por um sutil sorriso, conhecido como jonico ou arcaico, que perdurou 
por cerca de duzentos anos, ate chegar a estatuaria classica. Muita coisa podia repre- 
sentar um somso no rosto do Poeta, menos essa calma segura e impasslvel. Pelo me- 
nos nao apbs o segundo ou terceiro gole de vinho ismarico: que diga o infortunado gi- 
gante Polifemo cantado por Homero 3. 

Ao mesmo tempo em que o coracao testemunha o surto de sentimentos de c61e- 
ra ou amor desenfreados, como resposta As acbes dos outros mortais, e permite com 
isso o inlcio o inlcio da revelacao de uma personalidade individual, o homem se da con- 
ta tambAm de sua & p q X a v i i l :  esta sem meios, impossibilitado de reagir em face dos 
acidentes monumentais da natureza, os desastres funestos inexplic6veis de que 6 vRi- 
ma. Isso deveria, primeira vista, gerar um conflito insoluvel. conflito que anebataria o 
ser mortal. Um ser que se conhece capaz de protestar contra as Injusticas das falsas 
aparencias, de renegar o peso de toda uma tradicfio e da Sp'5a; mas contraditoriamente 
sem recursos para evitar ou sequer prever as distribuicbes de sortes e dissabores que 
comanda o acaso. 

Vem despontando no homem um afastamento dos deuses, seja pelo fato mesmo 
do eu que se lhe inicia revelando-se, um indlclo de autonomla, seja pela maneira como 

1 - (1956: 6.) 
2 - Cf. Lassene 8 Bonnard. 1958: t. 93. 
3 - Od XX 347-72. 



egora se dirige aos rnortals. Claro esta que o comArcio com os deuses da maneira fa- 
m b r  que ocone na llldq mas sobretudo entre Ulisses e Atena na Odlsst3la, nao h4 
mala em Arqufloco. Ele sente a presenca do deus, como veremos adiante, mas nao ha 
encontro ou dialogo. Arqufloco ou cita o deus ou o invoca. N b  h4 um s6 fragmento em 
que o Poeta converse com o deus e, se houve. nao chegou ate nos. Mesmo Safo, na 
ode a Atrodite, nao diabga com a deusa: ela a Invoca e faz a referdncia a um encontro 
passado4. NBo se pode todavia, nem se quer, fazer entender que os deuses n b  se 
revelem, muito menos que nao comandem os acontecimentos no mundo de Arqunoco, 
ou ainda que ele nao os cuitue. Sente a sua presenca quando A arrebatado pelo amor 
Avo~peA<s,  ou quando, embriagado, revehm-se Dloniso, jambos e ditirambos; quando 
na guerra solicita ou verifica a Intervencao de Ares. Atena, Apolo, Hefesto. Nenhum 
deus, porem, revela-se tao assustadoramente poderoso como (a epifanla de) Zeus nos 
fenomenos da natureza. O bem-estar e as aflicoes dos homens, os desastres no mar, 
na tena ou no cAu que causam seu infortunio, tudo sao manifestacbes e comandos de 
Zeus pai. Dele tudo se pode esperar e tudo o que dele se origina A reto, A justo. 

Como encarar entao a postura de Arqufloco? 6dio e desejo de vinganca reben- 
tam de seu coracao, e o desejo do amor o decompoe -- impede0 de reagir. O mesmo 
Arqunoco pede ao ~ V F O S  que reconheca e suporte com firmeza os reveses da sorte: 

"Coracao, coracao de imediatos nojos agitado, 
levanta, as aflicbes resiste lancado um contr4rio 
peito, a embustes de inimigos de perto contraposto 
com Rrmeza; e nem vencendo abertamente exultes 
nem derrotado em casa abatido te lamentes, 
mas com alegrias te alegra e com reveses te aflige 
sem excesso; e conhece qual ritmo regra os homens" 

(Trad. de J. Cavalcante de Souza). 
O que deveria ser causa de desespero parece ser aceito com calma e reslg- 

naclfo. Que resignacao h6 porem em contrapresentar o peito as aflicoes? Em enfrentar 
corajosamente os ardis dos adversArios? Nao A 4 apatia que o homem deve entregar- 
se mas a busca da correta medida, do equlllbrio. Saber como postar-se em face do 
Inesperado, saber reagir, mas da maneira adequada. Conhecer o "ritmo" em que t&m os 
homens. 

4 - Ao contrddo PamBnldes nAo s6 conversa com a deusa como tamb6m a acompanha no cano 
eledo Bs fronteiras da noite e do inflnlto. 



Facamos n6s tambem um esforco para conhecer o que R esse puuwos de que 
fala Arqulloco. Hoje em dia falamos de ritmo na musica e na danca, em ritmo de vida, 
ritmo de trabalho. Cadencia: sons, forma, movimentos ou situacbes que se aitemam e 
se repetem a intervalos mais ou menos regulares, no tempo e/ou no espaco. Conhecer 
o ritmo que tem os homens seria entao dar-se conta da aitemancia de acontecimentos 
bons e maus chegados como ondas do mar, indo e vindo de cada vez. Segundo 
Boisaq 5 ,  foi justamente no movimento das ondas do mar que os gregos se inspiraram 
para criar a ideia de ritmo. Snell diz: el conocimento de esta alternancia es lo que 
permite soportala E nessa mesma linha, De Falco da sua traducao para o verso: "e 
aprende que tal A da vida o ritmo". 

Jaeger8 chama a atencao para o significado real do termo em sua paideia 
'PvuCLOs "A O que impae firmeza e limites ao movimento e ao fluxo". Nao A fluencia 
mas "pausas[ ...I constante limitacao do movimento". ConheciMo seria, pois, dar-se 
conta do ambito humano diverso do divino. Dar sua interpretacao para o verso: "conhe- 
ce o ritmo que mantem os homens nos seus limites". Semelhante a dele 4 a leitura de 
Rodrigues Adrados: date cuenta de Ias alternativas a que esta sujeto el hombre; 
e explica: aqul Ia necessidad de Ia resignacibn se fundamenta en e1 conoci- 
miento de Ias limitaciones de1 hombre '. 

Mas quem mais profundamente se ateve ao significado da palavra foi Benvenis- 
te 'O. Estudou a principio a origem etimoiogica de &mkOs: verbo h&, "fluir, escorrer" 
(inspirado no movimento nao do mar mas dos rios) + sufixo -Op&, que indica uma 
particularidade. A seguir estudou o valor com que A empregada em diversos escritores 
e concluiu que o sentido primeiro nao 4 o "ritmo", mas o de "forma". E "maneira parucu- 
lar de fluir", "forma distintiva, figura proporcionada, disposicao". Diferente de ~ ~ < ~ a  
(de &o, ''ter, segurar"), "forma fixa', R uma forma "momentanea, improvisada, modi- 
ficavel". Baseado nessas conclusoes, traduz assim o verso do Poeta: "aprende a co- 
nhecer as disposicoes que mantem os hopens". 

Sao entretanto essas formas de algo que A fluido, movedico, que tem, mantem, 
contem ou retem os homens. Fomas de consisti3ncia transit6ria. mas que tem poder de 
segurar mortais -- com uma condicao: que eles as conhecam. Pois nao tomar cons- 
ciencia delas 6 o primeiro passo para escapar do que detem, para exceder, cair a l h  
dos limites do justo, onde esta a :pP~s. Ignorancia de seu ambito e desmedida acabam 
sendo uma s6 coisa. Passar por cima do && passar para o lado da V/Bps. 
Hesiodo ja alertava para tal ao chamar V{TLOS seu irmho Perses. 

Ver a vida como um fluir e nao como um ritmo aproxima a atitude de Arqufloco ao 
pensamento de filosofos pr&socrCtticos como Heraclito. Se a vida nao 4 apenas 



cadencia e aiternancia. entao a vida A um fluxo, um fluxo de formas que correm diieren- 
tes a cada vez, mas um fluxo: 

Aos que entram nos mesmos rios outras e outras Bguas afluem; almas exalam do Umido. 
Nos mesmos nos enlramos e nao enirarnos. somos e nao somos. 
Em rio nao se pode entrar duas vezes no mesmo [...I ' 

Mas o que rege o homem, ou A a sua medida, nao e exatarnente nem a corrente- 
za do rio nem o ritmo do mar, nem um fluxo nem um fluxo-e-refluxo. A vida sBo os es- 
tanques ilusorios do fluxo, as formas assumidas por ele a cada momento, a todo instan- 
te. O fluir, que 6 o absoluto, repousa entao em Zeus pai de homens e de deuses, filho 
de Cronos e RAa, e as faces instantaneas do seu fluxo sao a epiiania T&T e das 
k l o h a ~ .  Zeus rei, sendo filho de Crono e R6a '*, engloba em sua essencia de um lado 
o tempo e o fluxo, a direcao de cada instante da existencia, com seus varias aspectos 
e influencias sobre o ~Oapos, a ordem universal que vige em cada instante e em todos; 
de outro lado cabe a ele regular o fluxo do tempo, ate o ponto em que nao mais se pode 
saber qual dos dois comanda o outro, de qual dos dois depende a existencia do outro. 

A origem e o fim do ~ v a p o s  estao em Zeus pai. A ele cabe decidir como fazer 
cada dia para os homens, punir os que cometem injustica, recompensar os que agem 
retamente 13.  Muda oOvpoc dos homens de acordo com as circunstancias que prepa- 
ra Zeus para aquele dia, pensam os homens de acordo com as atitudes que tomam ' 4 .  
Nao se deve falar pois em aiternancia, mas talvez em alteracao interdependente. 

Males se voitam para um, para outro. Nao h6 aitemancia de bens e males, mas 
mudancas no aspecto do fluxo: enquanto mostra uma face favor6vel Aquele, a este 
apresenta outra terrlvel, e dali a pouco inversamente. AiteracOes de circunst&ncias e de 
carater. A Zeus cabe regular as circunst&ncias, aos homens alterar e adequar suas ati- 
tudes de acordo com aquelas. 

Em muitos fragmentos de Arqunoco verifica-se esse interesse pela alteracao, se- 
la em relacao aos aspectos do fluxo vital, seja no que se refere A atitude de revolta do 
Poeta contra os valores universalmente aceitos. No plano estrutural a alteracao A regis- 
trada primeiro por uma negaca0 (05, O&, p&c, p&)- renegar primeiro. Em seguida 
vem a apresentacao do que o Poeta considera correto ou pelo menos melhor, introdu- 
zida por chd. Ora, dhka  6 uma derivacao de dkkos (alter, "outro"), que no inlcio ti- 
nha valor adverbial ("de outro modo". "outramente") e que com o correr do tempo pas- 
sou a ser usada como.conjunc~o coordenativa. E ainda alteracfio, contrapresentacao 
de outra Ideia, de outro &nimo, de outra vis80 de vida. EntBo a reacAo do homem A Ilclta, 
mesmo porque participa de seu Animo, A um aspecto de seu -3up&. Basta. para n8o 

11 - DK 22 B 12.49.91 ap. Cavalcante de Souza, 1973:86.90.94. 
12 - Cl. a axmogonla de Ferdcldes de Slros citada por Vernant (1981:80). 
13 - Rodriguez Adrados. 1956: fr. 31. 
14 - Cf. Lasserre 8 Bonnard, 1958: fr. 1 15-6, 



cometer excesso, saber ate onde se pode levar ou ser levado por essa reacao, apren- 
der qual ;u<rp& regra os homens. 

A percepcao de Arqulloco em relacao aos movimentos da corrente vital vai tao 
longe quanto a presenca e a participacao dos deuses em sua exlstencia. Quando nao 
mais se pode reagir, quando se esta atdnito sem recursos ( a ~ q a v o s )  resta dar-se 
conta dos seus limites, tolerar, suportar com firmeza. Ja vige af muito da essenaa do 
humano da visao grega antiga. Mas os deuses mesmos foram quem deu aos mortais o 
remedio da tolerancia, e isso nos faz pensar imediatamente na omnisciencia de Zeus, 
do Zeus presciente que aceita o embuste de Prometeu na Teogonia: como no frag- 
mento seguinte: 

A tolerancia A o remedio de homens para os males que ele, Zeus, dever6 causar. 
O sistema ou K O U ~ O I  esta perfeito, a rede de causas e consequencias, de acoes e 
reacoes esta completa. Querer escapar a ela A'transgredir a ordem natural das coisas 
e correr o risco de sofrer punicao. 



BIBLIOGRAFIA 

OBRAS DE REFERENCIA. 

BOISAQ, E. Dictionnaire btymololgique de Ia langue grecque.Paris, C.Klinck- 
sieck, 1923. 

CHANTRAINE, P.- Dictionnaire 6tymologique de Ia langue grecqua Paris, 
C.Klincksiec, 1980. 

OBRAS ESPECIAIS. 

BENVENISTE, E. - Problemas de Iingulstica geral  Sao Paulo, Nacional - EDUSP, 
1976. 

HAUVETTE, J. - Archiloque, Sa vie et ses oeuvres. Paris, Garnier, 1905. 
JAEGER, W. Paideia. Silo Paulo, Martins Fontes - UNB, 1986. 
SNELL, B. Las fuentes de1 pensamiento europeo. Madrid, Razon y Fe, 1965. 
VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Sao Paulo, DIFEL, 1981. 

TEXTOS. 

CAVALCANTE DE SOUZA, J. Ed. O s  pre-socr8ticos. Sao Paulo, Abril Cultural, 
1973. 

FALCC, F. DE & COIMBRA, A. F. O s  eleglacos gregos, de Calino a Crates. Sao 
Paulo, FFLC-USP, 1941. 

Laserre, F. & BONARD, A. Archiloque, fragments. Paris. "Les Belles Lettres", 1958. 
RODRIGUEZ ADRADOS, F. Liricos griegos, eleglacos y yambografos arcaicos. 

Barcelona, Alma Mater, 1956. v.1. 


