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Res. por Haiganuch Sanan, MAEIUSP 

Em 1981 foi pubicado o tomo I do Lexicon Iconographicum Mythologiae 
Classicae (LIMC); o tomo I1 A editado em 1984, conforme um programa rigoroso de 
producao cientifica, organizac80 e administracao das equipes de pesquisa em nlvel in- 
ternacional. Ritmo e resuitado surpreendentes, para nilo dizer mesmo miracubsos, que 
devemos atribuir ao trabalho, inteligbncia. competbncia e dedicac%o de Lilly Kahil. Se o 
tomo I foi alvo de comentario e analises favoraveis por parte de especialistas dentre os 
melhores da atuaiidade, com muito mais razao se festejou o LIMC 11. O primeiro da se- 
rie abrange os artigos Aara - Aphlad e destaca, seguindo a ordem alfabetica dos no- 
mes mitologicos adotada pela obra, figuras que com raras excecbs nao se situam 
dentre as mais importantes do panteilo classico. Privilegia. por certo, a Iconografia 
heroica. por exemplo. referente a Achilleus e Agamemnon ou. entao, as Amazones 
(ver noticia por n6s publicada em Humanitas, XXXV - XXXVI, Coimbra, 1984, pags. 
441 -443); kntretanto. por colncidencia e decorrencia dessa mesma ordem alfabetica, o 
tomo I1 oferece espaco para as grandes divindades da mitologia cltlssica. De um total 
de 114 artigos. menos numeroso portanto o LIMC I, apresenta algumas rubricas que 
equivalem a verdadeiras monografias, tal A a importancia e a extensilo da documen- 
tacao imagAtica dessas divindades. Assim A que, num s6 tomo, dispomos da iconogra- 
fia de deuses do porte de Afrodite, Apolo, Ares. Artemis. AsclBpio e Atena. 

AS qualidades proprias do tomo I soma-se a excelbncia do tomo 11, confirmando 
desse modo que essa obra preenche, de longe, a lacuna na bibliografia cienuiica sobre 
o assunto, e que eia chegara ao tArmino (tomo VIIIZeus) cumprindo o padrao do mals 
alto nlvel. 

No seu aspecto material, ressalta-se a perfeicao da bnpressh e da Ilustracao. O 
texto se apresenta em duas colunas, as imagens ora silo desenhos inseridos no volu- 
me de texto. ora s%o fotografias impressas no volume de pranchas. Todas as ilus- 
tracoes sao em branco e preto, com uma rara excecao neste tomo 11, onde o frontispl- 
c b  em cores reproduz excepcional mosaico descoberto em 1982 na Jordania e datado 
de meados do s4c. VI d.C., com as figuras de Afrodite, AdOnis, CBtites e Erotes, todas 
elas Identificadas com inscricdes gregas. 0 s  artigos sao redigidos nas quatro Ifnguas 
modernas consideradas de conhecimento fundamental entre os estudiosos da Antigul- 
dade Classica. frances, ingles, italiano e alemao, B escolha dos autores, que somam a 
66 especialistas originarios de uns quinze palses de todas as partes. 

O carater internacional dessa obra nao transparece apenas no elenco de palses 
representados entre os autores. Todo o programa do LIMC, desde o levantamento da 
documentacao lconografica classica (grega, ettusca e romana). conservada em todos 



os museus e colecbes particulares do mundo ate o seu controie cienuiico. depende de 
uma verdadeira organizactio mtemadonal. cujo funcionamento e atribuicoes silo indica- 
dos nas ptiginas introdutbrias (V-XII). H4 que destacar, em primeiro iugar, o alto pa- 
troclnio de entidades cientfiicocukurais europeiis cano a Union Acadhtique Intema- 
tknale (Bruxelas). Conseil International de ia Philmphie et des Sciences Hurnaines 
(Paris),  associa^ Intemalionale d'Etudes du Sud-Est Europeen (Bucareste), Unesco 
(Paris) e Commission Intemaijonale de Numlsmmatique (liada ao Comite International 
de Sciences Historiques - CISH). Acrescenta-se o apoio financeiro de vinte e tres instb 
lulcoes academicas e outras, pertencentes a 16 palses reunidos em tomo do Conseii 
de Fondation, sediado em BasilQa e cujo Presidente, Nikolaos Yalouris, A o autor do 
prefticb (p. VII) no qual ressalta o apob moral e financeiro dos diversos palses, incluin- 
do a Grecia. atravAs Mio s6 de seu governo e instihiicaes c m  tambem de doadores 
particulares, auxilio indispens4vel 'pour ravancement des Atudes classiques et par IA 
meme pour Phumanisme en gAn6ral". 

Devemos privilegiar tambem o ComitA de Redaction composto de especialistas 
dentre os melhores em iconografia ciassica. e que nao funciona em absoluto como me- 
ro quadro honorifico, mas que interfere efetivamente, quando necessario, no trabalho 
dos autores: J.-Ch. Baity (Bruxehs), J. Boardman (Oxford), Ph. Bruneau (Paris), F. 
Canciani (Roma), L. Kahil (ParislFriburgo). V. Lambrinoudakis (Atenas). E. Simon (Hei- 
de1 berg ). 

No "avant-propos" (pags. VIII-XII), Llly Kahil, Secretaria Geral do LIMC. particu- 
lariza a composicao dessa organizacao internacional que mclui ainda um ComitA Scien- 
tifique composto de estudiosos de 34 palses. incluindo o Brasil, e, por fim, discrimina o 
funcionamento administrativo e tecnico, documental e arquivlstico do programa distri- 
buldo em trbs centros, Paris. Heidelberg e Basileii, situando-se nessa cidade a Redac- 
tion Centrale do LIMC cujo sucesso, discipiina, excelbncia cientifica e tecnica devem 
muito aos arqueblogos e filblogos sulcos e alemaes. 

Alem de uma organizacao internacional solida e de uma administracao eficiente, o 
programa do LIMC tem atuado com base numa orientacao cientifica. institufda. aperfei- 
coada e divulgada entre os autores desde o infcio de suas atividades em 1973. Para 
tanto, alem de frequentes reunioes do ComitA de Redaction e das reunioes bienais do 
ComltA Scientiflque International. foram publicados alguns boletins contendo instrucaes 
e normas a serem seguidas pebs pesquisadores encarregados da elaboracao dos arti- 
gos. Um destes boletins. publicado na sua Ultima edictio em 1981 e regularmente alua- 
iizado atravAs de folhas avulsas de suplemento, refine as abreviacoes biblbgrtificas de 
que se servem os autores:LIMC, Abrhiationq Artemls Veriag, ZuriquelMunique. 
1981, phgs. 1-40, comodamente reproduzidas nas phginas introdutbaias do LIMC I. 1 e 
acrescidas de um Suplemento nas pigs. XV-XVIV do LIMC II, 1. Essas abreviacoes 
concemem todo tipo de referhcia bibliogrtifica incluindo edicoes das fontes escritas e 
aQueol6gicas cujas simples enurneractio pemite avallar a rigorosa enidictio indis- 
pensAvel a esse Upo de pesquisa e que permeia passo a passo os inumeros artigos do 
Lexicon A. Abreviacoes dos repertalbs de textos antigos (fragmentos, inscricbes, 



papiras, IAxicos, etc.), de autores gregos e iatinos; 0. Abreviacoes de revistas e p e 6  
dicos num total de 368 tftulos; C. Abreviacoes de obras. com especial atencao B publi- 
cacao sistematica das fontes da cultura material. mas tambem incluindo outros estudos 
sobre a mitologia. reagiao e arte do mundo antigo. 

O rigor na indicacao das refergncias de fontes textuais e bibliografia acompanha 
tambem a publicactio do elenco das ilustracoes no volume de texto. com a citactio das 
obras de que foram extrafdas (plgs. XVIII-XXll)e, no volume de pranchas (phgs. 
81 6904). um fndice relaciona todas as fotografias publicadas com a rnenc8o dos locais 
em que os objetos esttio conservados (museus. colecbes, sitios arqueoiogicos, etc.), 
bem como a origem das fotografias seguidas do seu numero de classificac80. 

Normas tambem foram n stituidas no tocante B estrutura dos artigos, a qual parte 
de alguns pressupostos metol6gicos claros concernentes aos objetivos da obra divul- 
gados em inumeras revistas, coloquios. congressos e registrados no texto introdutorio 
de Llly Kahil do LIMC I do qual ressaltamos o essencial em nossa resenha acima cita- 
da. escrevendo B plg. 441 : 'O objetivo desta obra A de sistematizar os nossos conhe 
cimentos na area da iconografia mitologica classica, nos limites cronol6gicos situados 
entre o final do perfodo mic&nico e o infcio do perfodo paleocristao. Obra Inovadora, 
compreende nao apenas a iconografia grega. etnisca e rornana, mas tambem a icono- 
grafia perifArica. isto 6, das regioes helenizadas ou rmanizadas. Acentua essencial- 
mente o estudo das imagens e de sua evoluctio. com base em todo o tipo de docurnen- 
tos figurativos, escuituras e relevos. vasos pintados. mosaicos. moedas, etc. Recorre 
com frequf3ncla As fontes escritas referentes Bs representacoes imagAticas dos mitos. 
Desse modo, A uma obra que interessa aos especiaiistas da Antiguidade Classica, in- 
cluindo arqueblogos, flloiogos. historiadores. historiadores da arte. filosofos. hlstoriado- 
res da religlo; interessa tambem a todas as pesquisas que valorizam a Imagem como 
forma de expresstio no decorrer dos tempos, at4 a Apoca contemporanea". 

Dentro desta perspectiva e para atingiri seus objetivos. foram publicados outros 
boletins contendo orientacoes aos autores, o primeiro deles e. sem duvida, o mais..lm- 
portante, datado dos infdos do programa: LIMC. Directives aux auteurs I Artlcles 
modbles Artemis Veriag, ZuriquelMunique, pags. 3-20.2 pranchas, contendo o princi- 
pal da metodobgia desse Lexicoq igualmente reproduzida nas plginas introdutbrias 
do LIMC I (cf. pags. XV-XXX bngo texto de Uily Kahll, repetido nas quatro Unguas ado- 
tadas peb LIMC). Vale a pena detem-nos na exposictio da estrutura dos arugos. 
conforme as normas estabelecidas para o LIMC, como preambub ao comentario que 
se seguira a respeito dos mais importantes verbetes publicados no LIMC II. 

0 s  artigos. que em muitos casos s8o verdadeiras rnonografias ou ilvros pela sua 
extenstio, dlvidm-se em quatro partes: i. Introduc8o. II. Bibliografia. III. Catalogo IV. 
Comentario. 

i. Introducaa Comporta a indicacao dos nomes da figura mitol6gica. em grego. 
etrusco e iatbn. incluindo todas as formas existentes (por exemplo. no Unear B rnic6nC 
co. se for o caso, nas inscricoes, etc.); nos casos de skcretismos, assimilacoes ou 



identificacoes regbnais nas areas perif6ricas ao mundo cl8ssico. as denominacoes sBo 
indicadas onde h4 o tratamento especifico dessas entidades ou herois. Seguem-se a 
definicao da figura mitologica e a descricb dos temas com elas rebcionados. bem co- 
mo a mencao das principais referhclas lierarias quando essas sao importantes para o 
estudo konogrhfico. 

li. Bibliografia Trata-se apenas da bibliografia geral sobre a figura mitologica ou 
estudos de historia da religlao e de mitologia em que essas figuras recebem uma abor- 
dagem particularizada. Todas as obras de referhcia aos objetos sao citados no Cat& 
logoou no Comentarb. 

111. Catalogo. Propoe-se logo no inlcb um piano desse catalogo com suas varias 
divisoes e subdivisoes. O catalogo propriamente dito A uma parte substanciosa do arti- 
go, e apesar de ser estabeleckio com rigor nao se pretende que seja exaustivo. E por- 
tanto seletivo desde que se indiquem todos os tipos iconograficos e suas variantes, 
bem como todas as categorias de objetos que representam as figuras mitologicas. A 
descricao dos objetos nos catalogas segue normas estritas que uniformizam os varios 
artigos do LIMC. funcionando como uma publicacao sistematica dos objetos en- 
quanto suportes ou expressoes de imagens Nesse sentido. ela A vista de um h- 
gulo estritamente iconografico. Sao portanto indicados: a) o tipo de objeto. forma e lugar 
de fabricacao; b) as referencias museograficas; c) o local de achado; d) uma bibliogra- 
fia seletiva, com as obras baslcas de referencia. o estudo mais recente e melhor docu- 
mentado e tambAm a melhor ilustracao; e) a cronologia e o nome do seu proponente; f) 
a descricao compreendendo apenas a indicacao das figuras mitologicas representadas. 
seguida de sua acao e particularizando a figura principal tratada no artigo. 

IV. Comentaria Nao segue normas tao estritas quanto o catalogo ms s de uma 
maneira geral pretende-se que seja essencialmente iconografico e fundamentado nos 
documentos mencionados no catalogo. Nesse, os objetos seguem uma ordem icono- 
grafica. considerando sucessivamente os episodios da vida do personagem mitologico 
em questao; o comentario segue a ordem cronologica dos objetos tomados como do- 
cumentos que transmitem a imagem. Assim, apesar de inumeras variac&s no trata- 
mento dessa parte do artigo, sao comuns os seguintes itens: a) indicacao do surgimen- 
to das primeiras representac6es da figura mitologica; b) tanto quanto posslvel mos- 
tram-se as relacoes entre a imagem e a tradicao lieraria ou entre a imagem e a pratica 
cultual, mas tomando a Imagem como ponto de partida e utilizando tradicao literaria ou 
pratica cultual apenas para reforcar a compreensao do desenvolvimento iconografico; 
c) ressalta-se a diferenca dos temas iconograficos na area grega. etrusca e romana. ou 
ao contrario sua convergencia; d) finalmente. pode-se evocar a reparticao geografica 
dos temas iconograficos e coloca-los em relacao com a distribuicao espacial dos san- 
tuarios, ou cultos. ligados aos mesmos personagens divinos ou heroicos. 

Essas normas caracterizam no geral todos os artigos do LIMC. hevendo. entre- 
tanto, aqui e ali algumas modificac6es. adaptacoes ou mesmo inovacoes dependendo 
de exigencias hs vezes do proprio tema abordado outras vezes da orientacao intelec- 
tual do autor. A parte essas ressatvas, os ptincipbs que preconizam a estrutura dos ar- 



tigos sao respeitados iandr omo resultado Lima obra nomogenea. de facil leitura e 
:ompreensao 

Mcii sena resenhar todos os artigos do I IMC 11 4ssim sendo e para fazer justi- 
ca aos temas mais importantes ~ulgamos riecessAno destacar as figuras mitologicas 
mais significativas no plano do panteao classico e aa iconografia: nao hA duvida de que 
merecem relevo os artigos sobre tres grandes divmdades femininas Aphrodite, Ar- 
temis, Athena e duas divindades masculinas sluadas tambem entre as maiores 
- Apolloq Ares Algumas subdivisoes foram adotadas para o tratamento das diversas 
formas regionais desses deuses. conforme as normas gerais que regem o Lexicoq is- 
to A, a documentacao grega seguida da etrusca e da romana. a iconografia das regibes 
perifericas do mundo oriental tratada logo depois da parte grega; das regioes ocidentais, 
depois da parte romana. 

Essas subdivisoes, cobrindo Areas especificas do saber arqueologico e historico, 
exigiriam a colaboracao de diferentes autores, abrindo ainda mais o leque da partici- 
pacao internacional. ConvAm lembrar que a iconografia mitologica das areas perifericas 
da cultura grega, etmsca e romana, bem como as quesioes referentes h projecao da 
imagem grega em outros contextos. como o mundo etrusco e romano, inspirou. como 
preparacao. questionamento e reflexao ao programa do LIMC. dois coloquios interna- 
cionais realizados em Paris, resultando nas duas publicacbes cuja complementaridade 
ao Lexicon A indiscutivel qahil. Auge. :hr 8dir.1. Mythologie GrBco-Romai- 
ne, Mythologies PbriphBriques Etudes d'lconographia Editions du Centre Natio- 
na1 de Ia Rechercche Scientifique, Paris. 1981 Yahil L Auge. Chr Linant de Belle- 
fonds. P.. (dir.). Iconographie Classique et Ident i tb  R6gionales. Bulletin de 
Correspondance HellBnlqua Supplement XIV. Diffusion De Boccard, Paris. 1986. 

Deixando o artigo Aphrodite para um comentario a ser feito logo em seguida, 
destaquemos por exemplo que Apollon A acompanhado do verbete Aplu (iconografia 
etrusca) e Apollo (iconografia romana); Artemis se subdivide em pequenas entidades 
bcais da Asla Menor (como ArtemisiAnaiuse e a expressiva Artemis Ephesla. para 
ser tratada depois como Artumes (no mundo etrusco) e Diana (no mundo romano); do 
mesmo modo, Athena se desenvolve em AthenalMenerva (representacoes etrus- 
cas) e AthenaiMherva (identificacao romana). com importante texto sobre a Iconogra- 
fia de Minerva na Africa e na GAfia: Ases se subdivide principalmente em Laran (Etru- 
ria) e Mars (Romai 

Alem dessas grandes divindades. alguns verbetes do LIMC li sao dedicados a 
figuras menos expressivas iconograficamente Mas de porte medio. merecem destaque 
AskMpios. Astyanax e Atalanta. todos os tres substanciocos estudos. Nao passa- 
ram desapercebidas entidades mitologicas ou alegorias que tiveram rara expressao 
imag6tica. por exemplo Arete. alegoria do Ualor militar e moral. 6 figurada em apenas 
quatro documentos Arlsh, deus punico da guerra. A representado s6 uma vez. 

Se a estrutura dos artigos obedece. de modo geral. a um programa definido, no 
conteudo as variacoes sao mais frequentes. Com excecao do catAlogo. onde predoml- 
na uma linguagem resumida ao essencial e acompanhada de abreviacoes, sinais grafi- 



cos e jpontuacb de acordo com as n o m s  pr&estabeleclas, outros capitulm sao tra- 
tados com mais flexibilidade. o que alias, ntio pertuba o conjunto da obra. Sem contar 
particularidades Ungufsticas, gracas B utiiizactio de quatro linguas diferentes. a orien- 
tactio cbnuiica dos autores e suas preocupacoes intelectuais interferem tambem no 
tratamento ora da introductio ora da bibliografia ora do coment8ria Nesta parte. 
principalmente, pode-se verilcar'que ha um equiiibrb refletindo ao mesmo tempo um 
conhecimento em Iconograiialhiitbria da arte1 pratica cuitual corno transparece no arti- 
go Arthemis (Uly Kahil). Entretanto esse equlilbrio ntio A percebido em artigos como 
Athena (P. Demargne) ornde aspectos de historia da religiao parecem se sobrepor 
demasiadamente B expressao arllstica e imageuca dessa deusa; do mesmo m o ,  no 
estudo sobre Asklepios (B.Hoitzmann) A o historiador da aite que abafa o estudioso 
da iconografia; situactlo oposta se v6 em Ares (Ph. Bruneau) onde a anaiise da irnagis- 
tica e as questoes que dela decorrem sao essenciais e assumem toda a sua lmportan- 
cia. 

No que conceme Aphrodite. n& podemos deixar de nos surpreender com a ri- 
queza da documentacao iconografica. blbibgrafica e textual. Seu principal autor. para a 
parte grega, A. Delivorias. teve a calaboractio de G. Berger-Doer e A. Kossatz-Deiss- 
rnann. O texto A bngo, compreendendo 174 psginas em duas colunas. 170 ptlginas de 
pranchas e 1570 numeros no catalogo referentes apenas B Afrodite grega Entretanto 
nao se apresentou o comentario como capitulo B parte; os autores preferiram inserir 
pequenos textos introduzindo sAries de tipos iconograficos no interior do proprio catsb- 
go. Por outro lado, ap6s o estudo da Afrodite grega. esperava-se a iconografia de V e  
nus, o que estaria conforme as regras do LIMC, mas ela A curiosamente remetida a 
pag. 176 para o LIMC III, Addenda 

Apesar desses deslizes de car8cter estrutural. a substancia A notavel Sao mui- 
tas as subdivisoes de acordo com as vtlrlas denominacoes regionais. Assim sendo, 
temos Bs pags. 151-154 AphroditeIAphrodisias, hip6stase local da deusa em Afrodi- 
sias da Caria, tratada por R. Fleischer e, do mesmo autor. Aphroditai Kastnietides, 
tambem denominacao bcal da deusa an Aspendos da Panfllia M.-O. Jentel apresenta 
um texto muito significativo sobre Aphrodite (in Peripheria Oriental0 Bs pags. 
154-1 66, com 246 numeros no catalogo, deixando para F. Zayadine o estudo particular 
de APUzz8 a deusa arabe assimilada a Airodite na Nabateia Finalmente. essa rubrica 
sobre a iconografia de Airodite e suas idenuiicacoes religbnafs termina cun a prhroro- 
sa patticipacao de R. Bbch (e a coleborac80 de N. Minot) que trata de Turarg a AfrodC 
te no mundo etrusco. 

Os docume~~pubucados sao de grande parte ineditos ou pouco conheddos ou 
mesmo de dificil acesso.' Reunidos como estao nesses dois volumes (texto e pram 
chas), permitem um estudo comparativo que nao deixa de ter sua importancia, d o  s6 
no inteifor de um mesmo artigo como tambem de um verbete o outro. Vaie lembrar as 
hteressantes aproximacoes possiveis entre representacoes aniconlcas e expressOes 
hermaicas de divindades, sem contar os v4ifos xoana, f m  primilivas das figu- 



racoes divinas, para citar apenas alguns exemplos. Uma reuniao de tal porte, desta- 
cando as varias categorias de objetos. permite uma compreensao melhor das repre- 
sentacoes em suportes de natureza e funcao bastante diferenciadas, de modo a captar 
em profundidade o significado dessas imagens tamb4m em contextos diferentes: uma 
imagem nao evoluira do mesmo modo na ointura ceramica, na estatuaria. nos mosai- 
cos, nas moedas. S6 um levantamento tao rigoroso da Iconografia mitologica classica 
pode permitir a abertura para novas otientacoes de estudo e de interpretac80 nessa 
8rea. Alem do seu valor inestimavel como tesouro documental. essa obra permanecer8 
como uma referhcia indispensavel ao progresso do conhecimento sobre as mais signi- 
ficativas formas de expressao da cubra e da mentalidade no mundo antigo: arte, hna- 
gem, mito e relgiao. 


